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Resumo
A internação em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI) pode provocar alterações orais, que por sua 
vez podem influenciar o estado de saúde dos pa-
cientes, aumentando o tempo e custo do tratamento 
hospitalar. O objetivo deste estudo foi realizar uma 
revisão da literatura sobre as alterações orais encon-
tradas em pacientes de UTI .
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AbstRAct
Patients hospitalized in intensive care units 

(ICU) may present changes in the oral environment. 
The oral alterations may influence the patient’s health 
status, thus increasing the time and cost of hospitali-
zation. The aim of this study is to review the literature 
on the major oral alterations observed in patients ad-
mitted to the ICU.

Keywords: oral manifestations; intensive care 
units; oral hygiene.

Oral changes in patients of intensive care units

Introdução

Os pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são 
na maioria das vezes acometidos por doenças agudas ou complica-
ções de doenças crônicas e apresentam geralmente risco iminente de 

morte. Durante a permanência em UTI podem ocorrer alterações orais asso-
ciadas a doenças sistêmicas ou ao uso de medicamentos e equipamentos de 
ventilação mecânica (1, 2). As infecções orais, por sua vez, parecem favorecer 
complicações sistêmicas como a pneumonia nosocomial ou hospitalar (3). 

Na maioria dos hospitais do Brasil, a presença do cirurgião-dentista na 
equipe multiprofissional das UTI é recente. Portanto, pouco se sabe sobre 
as alterações que podem surgir nos pacientes internados em UTI e também 
sobre os aspectos orais que influenciam as condições sistêmicas na população 
brasileira. 

De um modo geral, os pacientes internados não apresentam higienização 
oral satisfatória. O estado debilitado do paciente e a necessidade de intuba-
ção, acrescidos de uma má higienização, podem favorecer algumas condições 
orais, tais como: doença periodontal, halitose e candidíase (3).

A avaliação das condições orais em pacientes internados nas UTI é rele-
vante, pois contribui para o controle de infecções no ambiente hospitalar.  
Assim a presença do cirurgião-dentista como parte integrante de uma equipe 
multidisciplinar faz-se necessária, bem como o registro das alterações orais 
que ocorrem nestes pacientes (3, 4, 5). O objetivo do estudo foi rever a litera-
tura sobre as alterações orais encontradas em pacientes de UTI.

Revisão da Literatura
Características Gerais dos Pacientes de UTI

Os pacientes das UTIs podem apresentar risco de morte iminente, conse-
quência da doença de base grave, doença aguda letal, cirurgias graves ou po-
litraumatismo (6, 1). São diversos os motivos pelos quais pacientes são inter-
nados em UTI. Em um estudo realizado em 981 pacientes adultos internados 
em UTI, verificou-se que as causas mais comuns de internação eram aciden-
tes e comas, mas outros quadros como acompanhamento pós-cirúrgico, dor 
abdominal, crises respiratórias e hemorragias internas também eram causas 
comuns de internação (7). Por outro lado, as admissões mais frequentes em 
UTI pediátricas correspondem a: infecções, acidentes, tumores, problemas 
respiratórios e neurológicos, doenças crônicas, trauma e falência de órgãos, 
além de causas cirúrgicas e suas complicações (8, 9).

Como consequência da internação e das manobras realizadas em UTI, os 
pacientes internados podem apresentar alterações no sistema imunológico, 
comprometimento respiratório, dificuldade para dormir, incapacidade de 
ingestão e hidratação e são mais vulneráveis a desenvolver infecções orais e 
nosocomiais (10, 11). Por outro lado, complicações de infecções nosocomiais, 
endocardite bacteriana, pneumonia, candidíase e também da doença cárie e 
periodontal  podem provocar impacto  aos custos hospita¬lares (11).

Em idosos internados nas UTIs, é comum a ocorrência de disfagia associa-
da às doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson ou esclerose 
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lateral amiotrópica (11). Já em pacientes de UTI pediátricas, 
as complicações mais comuns são pneumonia nosocomial, 
sepse, endocardite, encefalites infecciosas e as alterações 
orais (12, 13).

Alterações orais nos pacientes de UTI
Durante a permanência na UTI, é comum a ocorrência 

de alterações orais relacionadas a doenças sistêmicas ou de-
correntes do uso de medicamentos e de equipamentos de 
respiração artificial (14, 15, 8).

É comum encontrar pacientes de UTI que apresentem 
condições orais pré-existentes como cárie, doença perio-
dontal e ausência de dentes (16, 17). A avaliação de dados 
orais coletados em inspeções pré-cirúrgicas de pacientes 
internados constataram que 13% dos pacientes tinham 
dentes cariados; 21% abscessos; 21% doenças gengivais e 
46% presença de próteses e ferimentos (18). Outras condi-
ções como halitose, úlceras traumáticas, saburra lingual 
e candidíase podem aparecer durante a internação, po-
dendo prejudicar ainda mais a saúde e bem-estar desses 
pacientes críticos (5, 7, 17).

De modo geral pacientes de UTI podem apresentar xe-
rostomia e ressecamento labial. A hipossalivação (redução 
do fluxo salivar) que ocorre devido ao uso de vários medica-
mentos, favorece o crescimento microbiano oral (19, 4). 

A microbiota oral bacteriana gram-negativa e fúngica 
aumentam consideravelmente durante o período de entuba-
ção em pacientes de UTI (20, 21). A grande prevalência de 
manifestações orais em pacientes hospitalizados enfatiza a 
necessidade da higiene oral. As alterações orais decorren-
tes de alterações da microbiota incluem doença periodontal, 
candidíase e saburra lingual (22, 23).  

A administração de alguns medicamentos pode levar ao 
aparecimento de alterações orais, como é o caso da fenito-
ína, nifedipina e ciclosporina, que podem causar uma hi-
perplasia gengival secundária (24). As reações medicamen-
tosas na boca muitas vezes podem simular outras doenças. 
A maioria desses efeitos adversos é mediada pelo sistema 
imunológico e por alergias medicamentosas, outros estão 
relacionados com overdose e toxicidade e podem ainda ser 
resultante de um efeito imprevisível particular de um agente 
químico ou medicamento. As manifestações clínicas das re-
ações medicamentosas dependem do tipo da droga, da dose 
e de particularidades de cada indivíduo podendo ser agudas 
ou ocorrer tardiamente (23, 24, 25).

Outro tipo de manifestação oral inclui a dificuldade de 
deglutição (disfagia) de alimentos sólido, semissólido ou 
líquidos. A disfagia pode afetar a população internada em 
UTI, com risco de maior incidência com o aumento da ida-
de. As causas podem ser locais na orofaringe e esôfago, além 
de causas neurológicas e neuromusculares (26, 27). 

Os pacientes hospitalizados podem apresentar uma de-
terioração significativa da saúde oral (27, 28). O comprome-
timento da saúde oral por infecções como cárie, gengivite e 
doença periodontal podem interferir nas condições sistêmi-
cas dos pacientes contribuindo para o aumento do tempo 
e custo do tratamento hospitalar, além de afetar de forma 
direta a qualidade de vida dos pacientes (29, 30, 18). 

Pneumonia Nosocomial e 
Biofilme Dental

A pneumonia nosocomial ou hospitalar é geralmente 
causa de morbidade e mortalidade, sendo uma doença de 
alto custo hospitalar (2). A cavidade oral representa uma 
porta de entrada para microrganismos patogênicos e tem 
sido relatada a participação do biofilme dental na patogê-
nese das infecções respiratórias adquiridas em hospital (31, 
12). Os dentes e gengivas representam um reservatório para 
os patógenos respiratórios. Durante a internação em UTI, a 
microbiota normal da orofaringe pode ser substituída por 
bactérias patogênicas, que por sua vez podem colonizar o 
trato respiratório. Como consequência, os pacientes inter-
nados em UTI têm maior risco de desenvolver a pneumonia 
nosocomial (20, 21).

Dois fatores foram associados de forma significativa com 
risco de desenvolver pneumonia por aspiração mecânica: a 
dificuldade de deglutição e a higiene oral inadequada (12). A 
possível relação entre melhora nos cuidados odontológicos 
e redução da pneumonia nosocomial é um dos fatores que 
evidenciam a importância do cirurgião-dentista na equipe 
multiprofissional das UTI (3, 4).

A importância da Higiene Oral em 
Pacientes de UTI

A higienização oral em pacientes de UTI é considerada 
um procedimento básico e essencial, cujo objetivo princi-
pal é manter a saúde dos tecidos orais. Este procedimento 
é necessário para prevenir infecções, manter a umidade da 
mucosa e promover conforto ao paciente (32). 

A deficiência de higiene oral de pacientes em estado grave 
pode desencadear frequentemente periodontites, gengivites 
e outras complicações orais e sistêmicas (18). A bacteremia 
de etiologia oral também é comum em pacientes de UTI e 
importante causa de mortalidade (33).

A higiene oral nesses pacientes é essencial para reduzir a 
incidência de pneumonia por aspiração mecânica (6). Com a 
aspiração de secreções na cavidade oral, reduz-se o risco de 
aspiração de microrganismos (34, 35). 

Frequentemente, os pacientes de UTI encontram-se sob 
ventilação mecânica com entubação orotraqueal. Nestes ca-
sos, o acúmulo de biofilme dental pode ser exacerbado, prin-
cipalmente na região dos dentes posteriores, onde o acesso, 
visualização e a higiene oral são dificultados (16). No pacien-
te entubado, a boca permanece todo o tempo aberta. Esta 
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abertura constante da boca pode causar ressecamento da mucosa oral, o que reduz a proteção da saliva aos tecidos orais. 
O tubo utilizado neste procedimento com acesso direto as vias respiratórias inferiores proporciona a entrada de bactérias 
da boca para os pulmões, favorecendo o quadro de pneumonia. A higienização reduz a carga microbiana dos tecidos orais. 
Desse modo, é importante a realização de higiene oral antes de iniciar as manobras de entubação e também a manutenção 
da higiene durante o período em que o paciente estiver sob ventilação mecânica (10).

É importante reconhecer que com a prevenção e controle da doença periodontal pode-se reduzir o número de 
microrganismos e produtos do biofilme dental presentes em pacientes que se encontram internados em UTI (36, 27). 
Assim, a higiene oral pode representar uma estratégia importante de prevenção de infecção durante o período de inter-
nação hospitalar, pois tem sido associada à diminuição nas taxas de pneumonia nosocomial em pacientes submetidos 
à ventilação mecânica (37, 38, 34).

O Papel do Cirurgião-Dentista na UTI
Em grande parte das unidades hospitalares brasileiras não existe um protocolo de controle de infecção oral e a sua im-

plementação pode auxiliar na diminuição da morbidade e mortalidade de pacientes internados (2).  É importante ressaltar 
que a cooperação entre cirurgiões-dentistas e a equipe de saúde multiprofissional dentro dos hospitais irá oferecer benefício 
para o paciente (39).

As funções do cirurgião-dentista em UTI seriam o diagnóstico e controle de alterações orais, assim como contribuir e 
orientar na higienização oral, que geralmente é realizada pelos auxiliares de enfermagem. Estes procedimentos visam di-
minuir o risco de alterações sistêmicas e infecções hospitalares associadas a condições orais, reduzindo assim o tempo de 
internação (1, 36). A inserção do cirurgião-dentista junto à equipe médica é imprescindível, pois enfatiza de forma integral 
a saúde do paciente favorecendo melhor prognóstico e recuperação (40).

O artigo 18 do Código de Ética Odontológico, capítulo IX, que trata da odontologia hospitalar, determina que compita ao 
cirurgião-dentista internar e assistir pacientes em hospitais públicos e privados, com e sem caráter filan-trópico, respeitadas 
as normas técnico-administrativas das instituições (4). O Projeto de Lei (PL) 2.776/2008 foi aprovado por unanimidade no 
dia 02/10/13, na comissão de assuntos sociais do senado federal. Essa lei, se sancionada, obrigará a inclusão dos profissionais 
de Odontologia em UTI, bem como estabelecimentos de saúde com regime de internação, integralizando desse modo a 
equipe de saúde e beneficiando o paciente.

Conclusão
A detecção precoce e controle de alterações bucais em pacientes de UTI podem prevenir complicações locais e sistêmicas, 

promovendo a integralidade no atendimento de pacientes sistemicamente comprometidos.

1. ELANGOVAN, S, NALLIAH, R, ALLAREDDY, V, et al. Outcomes 
in patients visiting hospital emergency departments. J. Periodontol. 
Res. 2011. 82 (6): 809-19. 
2. SANTOS,  PSS, MELLO, WR, WAKIM, RCS, et al. Uso de Solução 
Bucal com Sistema Enzimático em Pacientes Totalmente Dependen-
tes de Cuidados em Unidade de Terapia Intensiva . Rev.  Bras. Ter. 
Intensiva. 2008; 20 (2): 154-9. 
3. TOLEDO, G, CRUZ, I. The importance of the oral hygiene in in-
tensive care unit as a way of prevention of nosocomial infection- sis-
tematic literature review. J. Special Nurs. Care. 2009; 1 (2): 1-14. 
4. GOMES, SF. Atuação do cirurgião-dentista na UTI: um novo para-
digma. RBO. 2012; 69 (1): 67-70. 
5. BAEDER, FM, MARIA, G, CABRAL, P, et al. Condição Odontoló-
gica em Pacientes Internados em Unidade de Terapia Intensiva . Pesq. 
Bras. Odontoped. 2012; 12 (4): 517-20. 
6. SARIN, J. Reducing the Risk of Aspiration Pneumonia among 
Elderly Patients in Long-Term Care Facilities through Oral. J. Am. 
Med. Dir. Assoc. 2008; 9 (2): 128-35. 
7.  ASSIS ,  C .  Atend i mento Odontológ ico na s U T Is .  R BO. 2012 ; 
69 (1):  72-5. 
8. BROWN, SES. The Epidemiology of intensive care unit readmis-
sions in the United States. Am. J. Crit. Care Med. 2012; 185: 956-64.
9. ZAND, S. Causes and duration of hospitalization and mortality 
rate in intensive care units in Markazi province. Iranian J. crit care 

Referências ::

nurs. 2010; 3 (1) 63-7.
10. SILVA, JS. A Importância do cirurgião dentista na equipe multi-
disciplinar da UTI. Disponível em:  http://www.ibrati.org/sei/docs/
tese_328.doc
11. SCHLESENER, FRN, ROSA, DURM. Artigo de Revisão. CINER-
GIS. 2012; 13 (1): 73-7. 
12. PADOVANI, MC. Protocolo de cuidados bucais na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal. Rev. Bras. Pesq. Saude. 2012; 
14 (1): 71-80. 
13. LIMA, DC, SALIBA, NA, GARBIN, AJI. A importância da saúde 
bucal na ótica de pacientes hospitalizados. Ciência Saúde Colet. 2011; 
16 (1): 1173-80.
14. AMES, NJ, SULIMA, P, YATES, JM. Effects of systematic oral care 
in Critically III patients. A multicenter study. Am. J. Crit. Care. 2011; 
20 (5): 103-14.
15. KURAMOTO, C, WATANABE, Y, TONOGI, M. Factor analyses 
on oral health for acute hospitalized patients. Japan Geriatr Gerontol. 
2011; 11: 460-6.
16. SIDDIQUI, S. Patients readmitted to the intensive care unit: can 
they be prevented? Int. Arch. Med. 2013; 6 (1): 18.  
17. SLAWSKI, EG. A par t icipação do cirurgião-dent ista na equi-
pe das Unidades de Terapia Intensiva UTI. Rev. Perionews. 
2012; 6 (1): 39-44. 

Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 71, n. 2, p. 156-9, jul./dez. 2014



Revista Brasileira
de Odontologia 159

Recebido em: 18/06/2014 / Aprovado em: 18/07/2014

Sandra R. Torres

Av. Carlos Chagas Filho 373 - Prédio do CCS - Bloco K - 2° andar - Sala 56 – Ilha da Cidade Universitária

Rio de Janeiro/RJ, Brasil - CEP: 21.941-902

E-mail: sandratorres@ufrj.br

18. KAHN, S, GARCIA, CH, JUNIOR, JG. Avaliação da existência de 
controle de infecção oral nos pacientes internados em hospitais do 
estado do Rio de Janeiro. Ciência Saúde Colet. 2008; 6 (13): 1825-31. 
19. PADOVANI, AR, MORAES, DP, SASSI, FC. Clinical swallowing 
assesment in intensive care unit. CoDAS. 2013; 25 (1): 1-7.
20. PRENDERGAST, V, HALLBERG, IR, JAHNKE, H, et al. Oral He-
alth, Ventilator-Associated Pneumonia, and Intracranial Pressure in 
Intubated Patients in a Neuroscience Intensive Care Unit. Am. J. Crit. 
Care. 2009; (18): 368-76. 
21. PEDREIRA, MLG, KUSAHARA, DM, CARVALHO, WB, et 
a l. Oral Care Interventions and Oropharyngeal Colonization in 
Children Receiving Mechanical Venti lat ion. J. Crit . Care. 2009; 
(18): 319-28. 
22. MONGORDAN, N, MAX, A, BOUGLÉ, A. Epidemiology and ou-
tcome of severe pneumococcal pneumonia admitted to intensive care 
unit: a multicenter study. Crit. Care. 2012; 16: 3-9.
23. PIRES, FR, AMARAL, SM, MIRANDA. As reações medicamen-
tosas na cavidade oral: aspectos relevantes na estomatologia. RBO. 
2009; 66 (1): 41-53.
24. BRAMANTI, E, ARCURI, C. Dental Management in dysphagia 
syndrome patients with previously acquired brain damages. Dental 
Res. J. 2012; 9 (4): 361-7.
25. GEMAKE, K, NASCIMENTO, G. G.Prevalence of oral lesions in 
hospitalized patients with infection diseases in Northen Brazil. Sci 
World J. 2013; 1-5.
26. SCUTARIU, MM, VORONEANU, M. Oral effects medication. 
Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi. 2009; 113 (3): 885-91.
27. NEEDLEMAN, I, HYUN-RYU, J, BREALEY, D. The impact of 
hospitalization on dental plaque accumulation: an observational stu-
dy. J. Clin. Periodontol. 2012; 39 (11): 1011-6.
28. BARROS, SC, PIMENTEL, GG, BEZERRA, MMM. Atuação odon-
tológica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de 
Fortaleza (HGF). Rev. Perionews. 2011; 5 (3): 271-5.
29. JONES,  DJ. Oral care and bacteremia risk in mechanically venti-
lated adults. Heart Lung. 2010; 60 (39): 57-65. 
30. TEREZAKIS, E, NEEDLEMAN, I, KUMAR, N, et al. The impact 

of hospitalization on oral health: a systematic review. J. Clin. Perio-
dontol. 2011; 38 (7): 628-36. 
31. RABELO, DG, QUEIROZ, IC, SANTOS, SSP. Atendimento odon-
tológico ao paciente em unidade de terapia intensiva. Arq. Med. Hosp.
Cienc. Med. Santa Casa São Paulo. 2010; 2 (55): 67-70. 
32. SMITH, K, KRUGER, E, TENNANT, M. A four -year retrospective 
study of adult hospitalization for oral diseases in western Australia. 
Aust. Dent. J. 2006; 51 (4): 312-7.
33. JONES, DJ, MUNRO, CL, CRAP, MJ, et al. Oral Care and bac-
teremia risk in mechanically ventilated adults. Heart lung. 2010; 39 
(60): 57-65.

34. ALHAZZANI, W, SMITH, O, MUSCEDERE, J,  et al. Tooth-
brushing for Critically Ill Mechanically Ventilated Patients: A Sys-
tematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials Evaluating 
Ventilator-Associated Pneumonia. Crit. care Med. 2013; 41 (2): 646-55. 

35. SOH, KL, SOH, KG, JAPAR, S, et al. A cross-sectional study on 
nurses  oral care practice for mechanically ventilated patients in Ma-
laysia. J. Clin. Nurs. 2011; (20): 733-42. 

36. MONGARDON, N, MAX, A, BOUGLÉ, A, et al. Epidemiology 
and outcome of severe pneumococcal pneumonia admitted to intensi-
ve care unit: a multicenter study. Crit Care. 2012; 16 (4): 1-9. 

37. BROWN, SES, RATCLIFFE, SJ, KAHN, JM, et al. The epidemio-
logy of intensive care unit readmissions in the United States. Am. J. 
Respir. Crit. Care Med. 2012; 185 (9): 955-64. 

38. TORRES, SR, PEIXOTO, CB, CALDAS, DM, et al. Relationship 
between salivary f low rates and Candida counts in subjects with 
xerostomia. Oral Surg Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 
2002; 93 (2): 149-54. 

39. OZÇAKA, O, BASOGLU, OK, BUDUNELI, N. Chlorhexidine de-
creases the risk of ventilator-associated pneumonia in intensive care 
unit patients : a randomized clinical trial. J. Periodontol. Res. 2012; 
47 (5): 584-92. 

40. SOLE, ML, PENOYER, DA, BENNETT, M, et al. Oropharyngeal 
Secretion Volume in Intubated Patients: The Importance of Oral Suc-
tioning. Am. J. Crit. Care. 2011; 6 (20): 141-5. 

Alterações orais em pacientes internados em unidades de terapia intensiva

Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 71, n. 2, p. 156-9, jul./dez. 2014


