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Introdução  

Covid-19 é uma doença infecciosa que acomete principalmente a população idosa, 
que é mais suscetível ao risco de contágio devido a fragilidade fisiológica do 
envelhecimento. Medidas restritivas adotadas na pandemia resultaram em 
diminuição da atividade física e repercussões musculares. 

 

Objetivo  

Investigar o impacto do período de isolamento social e da doença Covid-19 na força 
muscular periférica e na capacidade funcional de idosos no período de pandemia 
por Covid-19. 

 
Método  
Revisão sistemática de acordo com as recomendações PRISMA, realizada em 
novembro de 2023, nas bases de dados Pubmed, Embase e Web of Science. Foi 
utilizada a estratégia de pesquisa não clínica PICo. sendo selecionados estudos 
observacionais publicados nos anos de 2019 a 2023, sem restrição de idioma, que 
envolvessem a força muscular periférica e a capacidade funcional em idosos (>60 
anos). 
 
Resultados  
As repercussões musculares mais recorrentes foram redução da potência e força 
muscular periférica, aumento do risco de sarcopenia, limitações funcionais, 
diminuição da velocidade da marcha, alterações na mobilidade e na força de 
preensão palmar e aumento da fragilidade. 
 

Conclusão  

Isolamento social e infecção por Covid-19 foram preditores para diminuição da força 
muscular periférica e da capacidade funcional e contribuíram com o aumento da 
sarcopenia e fragilidade em idosos.  
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