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APRESENTAÇÃO

No início do ano de 2020, mais dia 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde 
declarou um novo surto viral como uma emergência de saúde pública global, tratava-se 
da pandemia de COVID-19 causada pelo novo Coronavírus. Proveniente de um surto em 
Wuhan na China rapidamente o vírus se espalhou pelo mundo, chegando à Seattle, no 
Estado de Washington, e confirmado pelo Centro de Controle de Doenças dos EUA. O 
vírus surgido em Wuhan, também denominado SARS-CoV-2, é transmitido entre humanos 
causando super-inflamação no sistema respiratório devido à tempestade de citocinas.

A pandemia causada pelo novo Coronavírus demonstrou a importância e a 
necessidade de novas ferramentas para mecanismos de saúde pública, busca por novas 
drogas, criação de vacinas, reposicionamento de medicamentos farmacêuticos com ação 
efetiva contra o vírus, políticas de higiene, e controle de enfermidades causadas por outros 
microrganismos que porventura venham gerar processos de co-infecção. No Brasil, que 
teve o primeiro caso de Coronavírus diagnosticado por técnicas moleculares pela equipe 
do Adolfo Lutz, os pesquisadores e profissionais da saúde se tornaram protagonistas 
nesse período com o desenvolvimento de estudos e estratégias para o entendimento dos 
mecanismos de replicação viral e consequentemente para o diagnóstico/ tratamento da 
COVID-19.

Portanto, nesta obra, pretendemos levar até o nosso leitor os conceitos e dados 
mais atuais e relevantes possíveis relacionados à COVID-19. À medida que novos estudos 
e ensaios tem sido concluídos, a divulgação e publicação destes se torna tão importante 
quanto, assim, nesse contexto, divulgação científica é muito relevante, e por isso mais uma 
vez parabenizamos todos os autores assim como a Atena Editora por todo o processo de 
divulgação e publicação. 

Desejo a todos uma ótima leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: O risco de lesão por pressão é 
definido pela NANDA – International como um 
dano que acomete o paciente em seu estado de 
vulnerabilidade onde há uma compressão dos 
tecidos moles que ficam sobre uma proeminência 
óssea ou dispositivo, que dependendo do 
tempo pode ocasionar isquemia e até necrose. 
Objetivou-se identificar na literatura o que se 
tem publicado sobre os fatores que influenciam 
no aparecimento de lesão por pressão e os que 
facilitam a prevenção dessas lesões em pacientes 
críticos com COVID-19. Realizou-se uma revisão 
da literatura dos artigos publicados nos últimos 
cinco anos nas bases de dados LILACS, BDENF 
e MEDLINE, utilizando os descritores: “lesão por 
pressão”, “covid-19”, “prona” e “enfermagem”. No 
total de 09 artigos encontrados, um foi excluído 
pela leitura do título e um pela leitura do resumo. 
No total, sete artigos foram selecionados para 
a leitura na íntegra e todos foram incluídos no 
corpus de análise desse artigo. Os artigos foram 
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publicados na língua inglesa e portuguesa, entre 2020 e 2021. Destaca-se como fatores 
dificultadores na prevenção de lesão por pressão em pacientes críticos por COVID-19 o uso de 
dispositivos médicos e o posicionamento prona e entre os fatores que facilitam na prevenção, 
o envolvimento da equipe, avaliação da pele e manutenção do cuidado. As publicações 
sobre a temática reforçam a importância da condução de novas pesquisas clínicas, com alta 
qualidade metodológica e amostras expressivas, relacionadas à assistência de enfermagem 
aos pacientes críticos por covid-19. 
PALAVRAS-CHAVE: Lesão por pressão; Prona; Enfermagem; COVID-19.

FACTORS ASSOCIATED WITH THE PREVENTION OF PRESSURE INJURY IN 
CRITICAL PATIENTS BY COVID-19: INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: The risk of pressure injury is defined by NANDA - International as damage that 
affects the patient in his state of vulnerability where there is a compression of the soft tissues 
that are on a bony prominence or device, which depending on the time can cause ischemia 
and even necrosis. The objective was to identify in the literature what has been published 
on the factors that influence the appearance of pressure injuries and those that facilitate the 
prevention of these injuries in critically ill patients with COVID-19. A literature review of articles 
published in the last five years in the LILACS, BDENF and MEDLINE databases was carried 
out, using the descriptors: “pressure injury”, “covid-19”, “prone” and “nursing”. In the total of 
09 articles found, one was excluded by reading the title and one by reading the abstract. In 
total, seven articles were selected for full reading and all were included in the analysis corpus 
of this article. Os artigos foram publicados na língua inglesa e portuguesa, entre 2020 e 
2021. The use of medical devices and prone positioning stand out as complicating factors 
in the prevention of pressure injuries in critically ill patients due to COVID-19, and among 
the factors that facilitate prevention, team involvement, skin assessment and maintenance 
of care. As publicações sobre a temática reforçam a importância da condução de novas 
pesquisas clínicas, com alta qualidade metodológica e amostras expressivas, relacionadas à 
assistência de enfermagem aos pacientes críticos por covid-19.
KEYWORDS: Pressure injury; Prone; Nursing; COVID-19.

INTRODUÇÃO
Identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China em dezembro de 

2019, o coronavírus (SARS-CoV-2), também conhecido como COVID-19, rapidamente se 
transformou em uma pandemia (TEAM et al., 2021).

A SARS-CoV-2 é caracterizada como uma doença que agride as vias respiratórias 
possuindo amplo espectro clínico, variando desde infecções assintomáticas a quadros 
mais graves. Os sintomas mais comuns e considerados leves e que não necessariamente 
necessitam de intervenção hospitalar, incluem, febre, tosse, fadiga, cefaleia, dispneia e 
diarreia. No entanto, há também manifestações graves da doença, onde pode ocorrer o 
desenvolvimento de insuficiência renal, pneumonia e síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA), necessitando então, na admissão do paciente em uma unidade de terapia 
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intensiva (UTI) (WU et al., 2020).
Pacientes com o COVID-19 internados na UTI, geralmente demanda técnicas 

invasivas como a intubação e traqueostomia, e estão sujeitos ao uso da ventilação mecânica 
devido à instabilidade hemodinâmica relacionadas às condições clínicas, limitações 
ambientais, psicobiológicas e terapêuticas, sendo assim, possuem maior propensão a 
desenvolver lesão por pressão (LPP) (RAMALHO et al., 2020).

A LPP por sua vez, ocorre com a alteração da integridade da pele decorrente da 
compressão não aliviada sobre uma proeminência óssea ou pertinente ao uso de dispositivo 
médico ou artefato. Sua classificação é definida conforme o grau de dano observado nos 
tecidos (pele, subcutâneo, músculos, articulações, ossos) (SANTOS, 2016). 

O profissional enfermeiro tem como importante papel diversas medidas para 
prevenção da LPP, sendo algumas delas, examinar diariamente a pele do paciente 
acamado, de maneira precisa, através da inspeção e palpação, utilizar lençóis de algodão e 
esticados no leito, como também superfícies de apoio adequado (colchão tipo caixa de ovo, 
travesseiros, coxins e rolo de espuma), não arrastar o paciente no leito e sim, movimentá-lo 
através do posicionamento do lençol, e a mudança da posição do paciente em intervalos 
em até duas horas (SOARES; HEIDEMANN, 2018).

Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo é descrever os fatores que influenciam 
no aparecimento de LPP e os que facilitam a prevenção dessas lesões em pacientes 
críticos com COVID-19.

MÉTODO
O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura (RIL) que reúne 

informações sobre LPP em relação ao COVID-19, seguindo as etapas metodológicas 
necessárias, sendo elas a observação, elaboração do problema (fase de questionamento), 
levantamento de hipóteses, experimentação, análise de resultados e conclusão. O 
conhecimento adquirido durante a pandemia pelos estudantes que realizaram essa pesquisa 
também foi utilizado para a construção dessa RIL (MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2008).

Este estudo foi guiado pela seguinte pergunta: O que se tem publicado na literatura 
sobre os fatores dificultadores e facilitadores para prevenção de LPP em pacientes críticos 
com a COVID-19?

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de 28 de março a 2 de abril de 
2021, nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde 
(LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (MEDLINE). Para a busca utilizou-se os descritores controlados 
contidos nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) “lesão por pressão”, “covid-19”, “prona” e “enfermagem”.

O quadro 1 apresenta um panorama dos artigos encontrados separados por base 
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de dados.

Base de Dados “DeCs” Número de Artigos

LILACS
“lesão por pressão” and 

“prona” and “covid-19” and 
“enfermagem” 01

BDENF
“lesão por pressão” and 

“prona” and “covid-19” and 
“enfermagem” 02

MEDLINE
“lesão por pressão” and 

“prona” and “covid-19” and 
“enfermagem” 06

Quadro 1: Sistematização da busca eletrônica nas diferentes bases de dados científicas

Fonte: dados dos próprios pesquisadores.

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção da amostra foram: artigos 
publicados na literatura nacional e internacional publicados desde o início da pandemia, 
identificada pela primeira vez na China no final de 2019, cujo foco tenha o acometimento 
de LPP em pacientes que estão enfrentando a covid-19 em UTI. Foram excluídos da 
pesquisa os estudos no formato de artigos, teses e preprint que não se enquadravam 
no tema supracitado. O fluxograma abaixo ilustra o processo de seleção dos artigos que 
compuseram a amostra deste estudo (Figura 1). 

Figura 1: Processo de seleção amostral nas bases de dados nacionais e internacionais.

Após a seleção amostral, procedeu-se a análise dos artigos, a qual foi orientada 
por um instrumento de coleta de dados abrangendo o título, país e ano de publicação, 
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objetivo, abordagem, método, participantes, contexto e principais resultados de cada um 
dos estudos (MENDES, SILVERIA E GALVÃO, 2008). 

Os dados foram analisados segundo os conteúdos apresentados pelos artigos, 
utilizando a estatística descritiva. Os dados foram analisados segundo os conteúdos 
apresentados pelos artigos, utilizando a estatística descritiva. Os estudos serão 
classificados quanto aos níveis de evidência que variam de I a VII sendo: nível I – meta-
análise ou revisões sistemáticas; nível II – Ensaio Clínico Randomizado Controlado; nível 
III – Ensaio Clínico sem Randomização; nível IV – Estudos de coorte e de caso controle; 
nível V – Revisões sistemáticas de estudos descritivos; nível VI – estudos descritivos; 
nível VII – opinião de especialistas (GALVÃO, 2006). Cabe ressaltar que a descrição do 
delineamento do estudo seguiu à classificação proposta pelos autores. 

Por fim, a partir da leitura crítica feita pelos autores, realizou-se a interpretação e 
discussão dos resultados obtidos culminando na redação final desse trabalho. No que tange 
aos aspectos éticos do estudo, todas as autorias dos artigos estudados serão respeitadas.

RESULTADOS
A amostra desta revisão foi composta por sete estudos, publicados entre os anos de 

2020 a 2021. Do total da amostra, 85,7% (06) foram publicados na língua inglesa e 14,3% 
(01), publicados na língua portuguesa.

Quanto ao nível de evidência, identificou-se que seis (85,7%) das publicações 
pertenciam ao nível de evidência nível VI – estudos descritivos, e que apenas um (14,3%) 
pertence ao nível de evidência nível V - revisões sistemáticas de estudos descritivos 
(GALVÃO, 2006).

Para fins de análise, os artigos foram didaticamente organizados em dois quadros, 
apresentando o que se tem publicado sobre os fatores dificultadores e os facilitadores no 
aparecimento de LPP nos pacientes em estado crítico de SARS-Cov. O quadro 2 apresenta 
a síntese dos resultados encontrados sobre os fatores dificultadores e o quadro 3, apresenta 
os fatores facilitadores na prevenção de LPP.
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Autor/Ano Objetivo/Delineamento do Estudo Nível de 
evidência

Fatores dificultadores

MARTEL, Tanya; 
Orgill, Dennis P/ 
2020.

Avaliar as lesões por pressão 
relacionadas a dispositivos médicos 
durante a pandemia da COVID – 19 
no ano de 2020./ Estudo Transversal.

VI Doenças respiratórias 
de alto risco que 
requerem intubação e 
posicionamento propenso.

ARAÚJO, Marília 
Souto de et al/ 
2021.

Analisar o posicionamento de bruços 
como uma ferramenta emergente 
no cuidado prestado a pacientes 
infectados com COVID-19./ Estudo 
Transversal. 

V A necessidade da posição 
prona em pacientes com 
insuficiência respiratória 
aguda por COVID-19.

PERRILLAT, A et 
al/ 2020.

O risco de lesão por pressão facial 
em pacientes com COVID-19 
submetidos à posição prona, e 
como pode-se prevenir./ Estudo 
Transversal.

VI Equipe não capacitada.

RAMONDETTA, 
Alice et al/ 2020.

O aparecimento de lesões faciais por 
pressão em pacientes na posição 
prona e ventilação mecânica com 
COVID-19./ Estudo Descritivo.

VI Pacientes submetidos a 
ventilação mecânica e 
decúbito ventral.

Quadro 2: Resultado da busca acerca dos artigos sobre os fatores dificultadores na prevenção de lesão 
por pressão em pacientes críticos por COVID-19. 

Fonte: dados dos próprios pesquisadores.

Autor/Ano Objetivo/Delineamento do Estudo Nível de 
evidência

Fatores dificultadores

BUSNARDO, 
Fabio de Freitas et 
al/ 2020.

Estabelecer medidas de prevenção 
e tratar LPP em pacientes com 
COVID-19 pronados./ Estudo 
Transversal.

VI O envolvimento da 
equipe multidisciplinar e a 
inspeção diária contribuem 
na prevenção das lesões 
por pressão.

MOORE, Zena et 
al/ 2020.

Gerenciar e prevenir as lesões por 
pressão em indivíduos na posição 
prona em situação de emergência 
com COVID-19./ Estudo Transversal

VI Estratégias incluindo 
avaliação e cuidados com 
a pele.

RAMALHO, Aline 
de Oliveira et al/ 
2020.

Refletir sobre as recomendações 
para prevenção de lesões por 
pressão durante a pandemia de 
COVID-19 em terapia intensiva./ 
Estudo Transversal.

VI Promover sempre que 
possível a redistribuição 
da pressão corporal, 
realizar inspeção rigorosa 
e manutenção de higiene 
da pele.

Quadro 3: Resultado da busca acerca dos artigos sobre os fatores que facilitam a prevenção de lesão 
por pressão em pacientes críticos por COVID-19.

Fonte: dados dos próprios pesquisadores.

DISCUSSÃO
De acordo com os estudos que compuseram a amostra desta revisão foi possível 

aprofundar e entender melhor os riscos da COVID-19 em pacientes em terapia intensiva e 
expor os fatores dificultadores na prevenção de LPP, bem como os fatores que facilitam na 
prevenção destas lesões. 

Dentre os artigos selecionados nessa revisão, destaca-se como fatores dificultadores 
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na prevenção de LPP em pacientes críticos por COVID-19 a necessidade da utilização 
frequente da intubação com suporte de ventilação mecânica e a posição prona, que são 
importantes devido as condições clínicas e hemodinâmicas desses pacientes que se 
encontram comprometidas (MARTEL, 2020; ARAUJO et al., 2021; RAMONDETTA et al., 
2020). 

Atualmente é utilizada a ventilação mecânica em condições graves de insuficiência 
respiratória (HOLANDA, 2020). Tal prática vem sendo associada à posição prona devido 
ao quadro de hipoxemia grave onde foi observado a eficácia dessa terapia adicional 
no tratamento de SARS-Cov. A sua utilização precoce e por períodos prolongados vem 
diminuindo significativamente a mortalidade no grupo de intervenção (ARAUJO et al., 
2021). Se tratando dos pacientes com COVID-19 em UTI, em sua grande maioria o 
resultado não é muito satisfatório, pois alguns se encontram muito debilitados de tal forma 
que suas condições exigem se manter em determinada posição por mais tempo com intuito 
de melhorar sua saturação. 

Apesar da posição prona ajudar na melhora da saturação, voltamos ao problema 
inicial que é a fricção da pele e com isso o surgimento de LPP. Ao deitar o paciente de 
bruços pontos específicos friccionados, sendo o principal deles a face que fica pressionada 
pelo leito e os dispositivos nos quais está sendo utilizado. No que se diz respeito a 
dispositivos que reduzem a LPP, entram os colchões especiais como pneumáticos que são 
meios viáveis para prevenção de lesão por pressão, pois proporcionam alívio da pressão 
do corpo através das diversas células de ar que intercalam entre si (MENDONÇA et al., 
2018).

A necessidade de manter o paciente em uma posição específica por muito tempo 
dificulta e consequentemente o aumento da umidade e cargas de tecido em razão dos 
dispositivos médicos leva a uma maior probabilidade de desenvolvimento das LPP. As 
técnicas invasivas como a intubação e a traqueostomia, bem como outros métodos de 
oxigenoterapia também demandam uma fixação adequada ao redor da face do paciente, 
o que causa um atrito colocando em risco a integridade da pele (MARTEL, 2020).  Outros 
aspectos também podem ser relacionados ao favorecimento das lesões que são os 
serviços de saúde prestados, que podem ser a escassez de materiais e de tecnologias para 
prevenção, recursos humanos limitados, sobrecarga de trabalho (BUSNARDO et al., 2020).

Outro artigo traz a falta de capacitação da equipe como outro fator que dificulta 
o manejo e prevenção de lesão nos pacientes. Considerando o período que estamos 
vivenciando, tem-se percebido a escassez de profissionais tais como o afastamento do 
mesmo por motivos diversos, inclusive por contrair a Covid-19, com isso são recrutados 
profissionais sem experiência em UTI e até mesmo sem o conhecimento necessário 
para cuidar de um paciente grave. Em razão disso, faz-se necessário a realização de 
treinamentos específicos para as equipes incluindo técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 
entre outros que fazem parte da equipe multidisciplinar, visando melhorar essa prestação 
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de serviço e implementar medidas preventivas de LPP (RAMALHO et al., 2020).
Destaca-se nos artigos dessa revisão os fatores que facilitam a prevenção de 

LPP nestes pacientes, sendo eles: o envolvimento da equipe multiprofissional que é 
importantíssimo no cuidado, principalmente ao realizar reposicionamentos quando 
necessário, a escolha adequada da superfície de suporte oferecendo uma melhor 
redistribuição de pressão do corpo, avaliar a pele antes e durante a pronação, e realizar 
manutenção mantendo-a sempre limpa e seca (BUSNARDO et al., 2020; MOORE et al., 
2020; RAMALHO et al., 2020). 

Ademais, faz-se necessário criar estratégias para que haja eficácia na assistência 
prestada sempre criando intervenções focadas na prevenção podendo evitar maiores 
desconfortos, visto que o paciente encontra-se em um quadro grave e em prona com 
diversos dispositivos que são essenciais para sua sobrevivência. 

Sabe-se do importante papel que o enfermeiro de uma UTI voltada para o tratamento 
do novo coronavírus reconheça esses pontos dificultadores e atue na prevenção do 
aparecimento das LPP treinando sua equipe e auxiliando na mudança de decúbito, na 
troca de fixações e o uso de coberturas que ajudam a prevenir e tratar as lesões (MOORE 
et al., 2020). Destaca-se que reconhecer os fatores facilitadores na prevenção de lesões é 
importante desde a admissão do paciente e durante toda a sua internação, pois é através 
desse acompanhamento que o enfermeiro irá prescrever os cuidados de prevenção e 
tratamento quando necessário, não negligenciando o cuidado e a segurança do paciente.

No desenvolvimento deste estudo, identificou-se como limitação, o reduzido número 
de publicações envolvendo a temática por se tratar de um assunto recente. Percebe-se a 
necessidade de novos estudos de maior nível de evidência científica direcionada a atenção 
dos enfermeiros que atuam no setor de terapia intensiva para COVID-19 e sua importante 
atuação na prevenção de LPP. 

CONCLUSÃO
Os manuscritos analisados nessa revisão integrativa, em sua maioria, destacam 

o aparecimento de LPP nos pacientes com SARS-Cov em leitos de UTI que necessitam 
ficar em posição prona por longas horas além dos dispositivos médicos como a ventilação 
mecânica, sendo considerados fatores dificultadores. 

Os resultados ressaltam que os profissionais de enfermagem que atuam na linha 
de frente da pandemia enfrentam muitos desafios, pois além de serem os responsáveis 
por gerenciar o cuidado do paciente, também são os intermediadores entre os diferentes 
profissionais da equipe multiprofissional. Entretanto, é fundamental que reconheçam as 
lesões que podem ser evitadas e treinem suas equipes, mantendo o foco na prevenção 
quando houver e no tratamento para aquelas LPP inevitáveis.

Destaca-se que há uma escassez de publicação na literatura em relação a temática 
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que enfatize os pontos dificultadores e facilitadores para prevenção de LPP em pacientes 
críticos com a COVID-19, envolvendo atuação da enfermagem como gerente de cuidado.
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