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PREFÁCIO
	 O	ano	de	2020,	com	certeza,	ficará	marcado	na	história.	Pois,	uma	pandemia	parou	o	mundo.	
Surpreendeu-nos, trazendo consigo inúmeros impactos na vida das pessoas. Isso tudo causou mu-
danças não apenas nas questões emocionais e afetivas como, por exemplo, na forma das pessoas se 
relacionarem, mas também, a respeito da saúde de forma geral, ou seja, psicológica e/ou física. Além 
do aspecto social e de saúde, a pandemia de COVID-19 provocou também consequências no âmbito 
político-econômico de diversos países. 

 Com isso, selecionamos trabalhos que abordam o tema, mostrando os impactos em diversas 
áreas, tais como na epidemiologia, na saúde pública e do trabalhador, nas ciências farmacêuticas, 
medicina, nutrição, economia e sociedade, odontologia e alguns trabalhos também relacionados à 
educação em saúde. 

 Em nossos livros selecionamos um dos capítulos para premiação como forma de incentivo 
para os autores, e entre os excelentes trabalhos selecionados para compor este livro, o premiado foi 
o capítulo 16, intitulado “Relação do desenvolvimento de delirium em pacientes com COVID-19 
hospitalizados em unidade de terapia intensiva”.
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RESUMO: Apresenta-se uma discussão sobre a situação de vulnerabilidade e risco dos idosos resi-
dentes em instituições de longa permanência e os riscos durante a pandemia do novo coronavírus. No 
Brasil, as condições de funcionamento das instituições devem ser alvo de monitoramento e vigilância 
para adequação conforme legislação vigente. A população residente em Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPI) são locais com risco e vulnerabilidade, pois os fatores etários e de saúde 
dos residentes, bem como a condição de abrigo coletivo, têm relação direta com a transmissibilidade 
da doença. Registra-se alta infectividade	da	população	idosa	e	significativa	de	prevalência	de	óbitos	
na faixa etária acima de 80 anos. A segurança e proteção dos idosos exige intervenções, cuidado e 
acompanhamento permanente. Nesse sentido, recomenda-se às instituições implementação de rotinas 
para monitoramento e acompanhamento de sintomas relacionados com a COVID-19, dentre outras 
morbidades associadas. O controle das atividades realizadas no cotidiano deve seguir as recomen-
dações para proteção e segurança do público idoso. Evidencia-se a necessária adequação de rotinas, 
procedimentos e normas de circulação, convivência e assistência. Tais medidas visam evitar a conta-
minação e o acometimento da doença entre os idosos institucionalizados e cuidadores. Desse modo, 
o cuidado adequado será disposto para defesa da vida e integralidade assistencial plena.

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade em Saúde. ILPI. Idosos. COVID-19.

VULNERABILITY TO COVID-19 OF INSTITUTIONALIZED ELDERLY IN BRAZIL

ABSTRACT: A discussion is presented about the vulnerability and risk of elderly residents in long-
term care institutions and the risks during the pandemic of the new coronavirus. In Brazil, the oper-
ating conditions of the institutions should be the target of monitoring and surveillance for adequacy 
according to current legislation. The population living in Long-Term Care Institutions for the Elderly 
(LSI) are places with risk and vulnerability, because the age and health factors of residents, as well as 
the condition of collective shelter, are directly related to the transmissibility of the disease. There is a 
high	infectivity	of	the	elderly	population	and	a	significant	prevalence	of	deaths	in	the	age	group	over	
80 years. The safety and protection of the elderly requires interventions, care and ongoing follow-up. 
In this sense, it is recommended that the institutions implement routines for monitoring and moni-
toring symptoms related to COVID-19, among other associated morbidities. The control of activities 
performed in daily life should follow the recommendations for the protection and safety of the elderly 
public. It is evidenced the necessary adequacy of routines, procedures and norms of circulation, coex-
istence and assistance. These measures aim to avoid contamination and disease involvement among 
institutionalized elderly and caregivers. Thus, adequate care will be provided to defend life and full 
care integrality.

KEYWORDS: Vulnerability in Health. IlPI. Elderly. COVID-19.
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Em	dezembro	de	2019	foram	identificados	quatro	pacientes	com	uma	nova	doença	respirató-
ria na cidade de Wuhan, na China, com alto poder de transmissibilidade e morbimortalidade na raça 
humana que produziria uma das mais graves pandemias da história recente da humanidade.

A	doença	se	disseminou	e	extrapolou	as	barreiras	geográficas	desse	país,	gerando	em	30	de	
janeiro de 2020 uma declaração de alerta global de nível 3 pela Organização Mundial da Saúde (FLO-
RES; LAMPERT, 2020).

A etiologia desta doença está associada a um vírus de RNA da grande família do Coronavírus, 
responsável pelo aparecimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-Cov-2,) antropozoo-
nose, de alta transmissibilidade, por gotículas e contato, em todos os grupos etários, observando-se alta 
letalidade no público idoso. Portanto, trata-se de um público com elevado risco de contrair a doença 
e vir a óbito, pela vulnerabilidade anunciada pelas multimorbidades pré-existentes e idade avançada 
(WATANABE; DOMINGUES; DUARTE, 2020; YEN; SCHWARTZ; KING; LEE; HSUEH, 2020)

Como agravantes desta situação temos os idosos institucionalizados, uma vez que estima-se 
que 84mil idosos vivam em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), distribuídos por 
pequenas instituições cadastradas pelo país, que abrigam em média 30 residentes e trabalham com 
uma ocupação de 91,6% dos leitos existentes (CAMARANO; KANSO, 2010).

As ILPI são caracterizadas por apresentar ou não caráter governamental e atendem de modo 
coletivo,	para	fins	de	residência	e	domicílio,	pessoas	sem	suporte	familiar	com	idade	igual	ou	superior	
a 60 anos (CAMARANO; KANSO, 2010). 

Os elementos exacerbadores nesta faixa etária relacionam-se a imunosenescência apresentada 
pela redução na funcionalidade do sistema imunológico, repercutindo de maneira insatisfatória na 
forma como pessoas idosas respondem às infecções, tornando-os mais suscetíveis ao adoecimento e 
agravamento (FLORES; LAMPERT, 2020; HAMMERSCHMIDT, K.S.A.; SANTANA, 2020).

Tal	perfil	sinaliza	a	importância	da	disseminação	de	informações	sobre	medidas	preventivas 
no enfrentamento da pandemia, sobretudo nas ILPI, com grande número de residentes e circulação 
externa	de	cuidadores,	familiares	e/ou	profissionais	de	saúde (BRASIL, 2020).

Nestes espaços a vulnerabilidade ao vírus é bem maior, haja vista a incidência aumentada de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como o Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica 
nesse público, o que tem sido visto como algo que piora o prognóstico do paciente, provoca alto risco 
de transmissão generalizada e potencializa altas taxas de letalidade (YEN et al., 2020; HAMMERS-
CHMIDT, K.S.A.; SANTANA,  2020).

A COVID-19 apresenta maior taxa de mortalidade compreendida na faixa etária de 80 anos ou 
mais, em relação àqueles de 60 a 79 anos, alertando para a necessidade de aumentar os cuidados junto 
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aos	idosos,	em	especial,	os	institucionalizados.	Estudos	preliminares	identificam	alta	infectividade 
pelo SARS-Cov-2 nestas realidades (HAMMERSCHMIDT, K.S.A.; SANTANA, 2020).

A adoção de medidas de prevenção e controle da infecção nessas coletividades consiste na 
assunção de condutas organizacionais que garantam comportamentos adequados tanto pelos idosos 
quanto	pelos	profissionais	que	atuam	nestes	serviços.	Muitas	das	recomendações	são	comuns	aos	di-
ferentes	espaços,	entretanto	merece	atenção	para	alguns	aspectos	específicos	que	devem	ser	adotados	
nas ILPI.

Dentre	as	ações,	o	acompanhamento	periódico	de	todos	os	residentes	para	identificação	de	
sintomas clássicos da COVID-19	como:	febre,	maior	ou	igual	a	37,8°C,	tosse,	dificuldade	para	respi-
rar, dor muscular, fadiga, sintomas respiratórios e/ou gastrointestinais (BRASIL, 2020; BOAS et al., 
2020).

Outro procedimento importante, checar o cartão de vacinação dos idosos com vistas à atua-
lização de possíveis vacinas que estejam em atraso, principalmente aquelas relacionadas a doenças 
respiratórias infecciosas, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunização. Nesse que-
sito	também	importa	o	acompanhamento	da	situação	vacinal	dos	cuidadores	e	profissionais	(YEN	et	
al., 2020; BRASIL, 2020).

Atenção excepcional ao recebimento de visitas na instituição. Estabelecer de modo oportuno 
à redução da frequência e duração, bem como vigilância dos sintomas respiratórios, contato com ca-
sos	suspeitos	ou	confirmados	para	COVID-19	e	quando	da	identificação	de	sintomatologia,	negar	a	
permissão para entrada. Visitas por crianças devem ser contraindicada por serem possíveis portadores 
assintomáticos do vírus (YEN et al., 2020; BRASIL, 2020).

Na	necessidade	da	entrada	de	fornecedores,	profissionais	de	saúde e familiares nas ILPI, res-
saltar	 a	 importância	de	 certificação	da	não	apresentação	de	 febre	 e/ou	outro	 sintoma	 respiratório,	
reforçar o uso de máscaras faciais pelos visitantes, restringir circulação pelo ambiente, orientar higie-
nização das mãos antes e após contato interpessoal, bem como ao toque de superfícies. Na visita de 
familiar é prudente garantir que esta seja realizada em área aberta com ventilação natural e respeitado 
o distanciamento mínimo de dois metros (BOAS et al., 2020).

Organizar a dinâmica da instituição para evitar aglomeração dos idosos quando da necessi-
dade de utilização de áreas comuns, a exemplo dos horários de refeições, implementando medidas 
de distanciamento recomendados e tempo adequado para limpeza e desinfecção do local (BRASIL, 
2020).

Estabelecer como parte da rotina destes locais o monitoramento de síndrome gripal em idosos 
e	trabalhadores,	por	meio	da	realização	de	testes	laboratoriais	capazes	de	identificar	a	presença	do	
vírus (testes imunológicos, antigênicos ou moleculares), para melhor enfrentamento da pandemia. 
Uma vez que este reconhecimento possibilita a adoção de medidas restritivas com vistas a mitigar a 
transmissão do vírus, interrompendo o ciclo de transmissão local desse microrganismo patogênico 
(MORAES et al, 2020).
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Observe-se que surtos de Infecção Humana pelo Novo Coronavírus na pandemia em curso 
torna-se uma séria preocupação, haja vista a facilidade de transmissão de agentes infecciosos entre os 
residentes que compartilham da mesma fonte de água, comida, ar, cuidadores e atendimentos médicos 
(LAI et al., 2020). Tais surtos se exacerbam naquelas IPLI nas quais se vive em estreita proximidade, 
com	poucos	recursos	e	cuidados,	muitas	vezes	insuficientes	ou	inadequados	(YEN	et	al.,	2020).

Para além das questões de infraestrutura física e de recursos humanos, muitos residentes apre-
sentam	demência,	associada	a	vários	tipos	de	deficiências	na	memória,	linguagem,	percepção	e	julga-
mento que afetam sua capacidade cognitiva de entender e colocar em prática a necessidade de isola-
mento	(IABONI	et.	al,	2020).	Tais	condições	implicam	na	dificuldade	de	apreensão	de	conhecimento	
e habilidades para os idosos atuarem positivamente na saúde individual e coletiva.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto urge a necessidade imediata que as ILPI adotem medidas que visem preve-
nir	a	morbimortalidade	do	público	idoso,	haja	vista	a	maior	vulnerabilidade	identificada	nas	pessoas	
dessa faixa etária. Sejam elas por alterações ocorridas no processo de envelhecimento, que natural-
mente os tornam mais suscetíveis, seja pela elevada prevalência de DCN´T que se  apresentam nesse 
público.

Portanto, sendo a COVID-19 uma doença de transmissão comunitária em nosso país, preci-
samos ter um olhar especial sobre nossos idosos, sobretudo naqueles institucionalizados, que neces-
sitam	vencer	os	desafios	na	implementação	de	rotinas	de	promoção	da	saúde	e	prevenção	da	SARS-
-Cov-2, para que seja garantido ao idoso o direito à sua saúde e à vida. 
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