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APRESENTAÇÃO

O fortalecimento da Enfermagem, como ciência, perpassa o desenvolvimento de um 
corpo de conhecimento alicerçado em uma base de evidências de estudos científicos bem 
desenhados e que tenham implicações para uma prática segura. A investigação científica 
confiável e de qualidade, portanto, garante o reconhecimento das áreas dos saberes da 
enfermagem e dos profissionais e pesquisadores envolvidos.

Diante do exposto, temos o prazer de apresentar a coleção “A Enfermagem Centrada 
na Investigação Científica”. Trata-se de uma obra que reúne trabalhos científicos relevantes 
das mais diversas áreas de atuação do fazer Enfermagem.  Aqui, docentes, estudantes, 
profissionais e os participantes das pesquisas são atores principais de uma ciência holística 
que a cada dia se fortalece, em decorrência do engajamento e empoderamento desses. 

O objetivo central foi apresentar de forma categorizada e clara estudos desenvolvidos 
em diversas instituições de ensino e pesquisa do país. O terceiro volume traz estudos 
relacionados à prática da enfermagem baseada em evidências com ênfase à Sistematização 
da Assistência da Enfermagem (SAE) nos mais diversos cenários de cuidado à saúde e 
a importância do desenvolvimento de uma cultura de segurança do paciente. O quarto 
volume concentra, principalmente, experiências relatadas através de projetos de pesquisa 
e extensão, demonstrando a importância dos mesmos para a formação acadêmica e 
profissional.

O quinto volume aborda a saúde da mulher na gestação, parto e puerpério, bem 
como dos recém-nascidos, crianças e adolescentes. O último capítulo traz a importância 
da assistência da enfermagem diante da violência sexual contra mulheres. Tema de 
fundamental relevância, principalmente em tempos de pandemia.

O destaque para atenção primária à saúde e para questões vivenciadas na prática 
profissional é dado pelo sexto volume. Por fim, o sétimo e último volume, traz estudos 
com temas variados, principalmente relacionados à saúde da população idosa, estudos 
epidemiológicos e às doenças infectocontagiosas. Ressaltamos a relevância da divulgação 
científica dos trabalhos apresentados, para que os mesmo possam servir de base para a 
prática segura dos profissionais de saúde. Nesse sentido, a Atena Editora se destaca por 
possuir a estrutura capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para estes 
pesquisadores exporem e divulguem seus resultados.

Marcus Fernando da Silva Praxedes
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RESUMO: A Síndrome de Burnout (SB) 
caracteriza-se como toda estafa física emocional 
e mental ligada ao trabalho, que envolve o 
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contato constante e direto com seres humanos. Os profissionais mais acometidos são os 
enfermeiros. O objetivo do estudo é identificar os fatores desencadeantes da síndrome de 
Burnout em enfermeiros durante a jornada de trabalho.  Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura, realizada nas bases de dados da Medical Literature Analysis and Retrieval 
Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) 
e na Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os descritores em DeCS: 
“Enfermagem”, “Sindrome de Burnout” e “Esgotamento profissional”. Foram incluídos artigos 
originais publicados em qualquer idioma entre os anos de 2015 á 2019. Foram excluídos 
estudos que se distanciavam do tema em questão e que se encontravam incompletos ou fora 
do período. A busca constou de57 artigos dos quais 6 cumpriam aos critérios previamente 
estabelecidos. O estudo foi capaz de identificar os fatores desencadeantes da síndrome 
de burnout em enfermeiros durante a jornada de trabalho, entre eles estão a insatisfação 
profissional, sobrecarga no trabalho, estresse e esgotamento físico e mental.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Síndrome de Burnout. Esgotamento Profissional.

THE TRIGGERING FACTORS OF BURNOUT SYNDROME IN NURSES DURING THE 

WORK DAY: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: Burnout Syndrome (BS) characterizes how this emotional and mental physical 
condition is associated with work, which involves constant and direct contact with humans. 
The most affected professionals are nurses. The aim of the study is to identify the triggering 
factors of burnout syndrome in nurses during a workday. This is an integrative literature 
review, performed on the databases of the Online Medical Literature Analysis and Retrieval 
System (MEDLINE / PUBMED), the Latin American and Caribbean Literature (LILACS), and 
the Scientific Electronic Library Online (SciELO), using the descriptors in DeCS: “Nursing”, 
“Burnout Syndrome” and “Professional Exhaustion”. We included original articles published 
in any language between 2015 and 2019. We excluded studies that distanced the theme 
and found incomplete or forums for periods. The constant search for 57 articles of which 6 
meet the stated requirements. The study was able to identify the triggering factors of burnout 
syndrome in nurses during a workday, including professional dissatisfaction, work overload, 
stress and physical and mental exhaustion.
KEYWODRS: Nursing. Burnout Syndrome. Professional Exhaustion.

1 |  INTRODUÇÃO

A palavra “trabalho” é compreendida como atividade profissional destinada a 
determinado fim. Esta atividade pode ser remunerada ou não, criativa ou produtiva, 
que confere crescimento, identidade e reconhecimento ao ser humano, mas também 
adoecimento físico, mental e sofrimento (BOCK, 2006).

Entre as décadas de 70 e 80 ocorreram intensas modificações no trabalho, que 
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resultaram no aparecimento da Síndrome de Burnout, em consequência do trabalho ter 
ficado mais burocrático, profissionalizado e isolado. Este cenário ocasionou um maior 
número de frustações e de expectativas, em decorrência de situações como: desejo de 
ser o melhor entre os colegas, esforço excessivo e uma jornada de trabalho excessiva 
(ABCMED, 2014).

A Síndrome de Burnout (SB) caracteriza-se como toda estafa física emocional e 
mental ligada ao trabalho, que envolve o contato constante e direto com seres humanos. Os 
profissionais mais acometidos são os enfermeiros. Isto se deve a presença de fatores 
como: acúmulo de tarefas que levam à sobrecarga; inexistência da definição do piso 
salarial, reproduzindo sentimento de injustiça, e o vínculo com o paciente, pelo fato de 
assistir a morte e o sofrimento do paciente na maioria dos casos. Todos estes fatores 
contribuem para o estresse e a exaustão no trabalho (PAIVA, 2019).  

Na Europa da década de 90, o estresse no trabalho foi considerado como um dos 
fatores responsáveis pela diminuição na qualidade de vida e por altos custos calculados 
em mais de 150 bilhões de dólares para as organizações, nos EUA, além de uma alta taxa 
de licenças médicas entre os enfermeiros acometidos pela doença (CÂNDIDO; SOUSA, 
2016).

A problematização em torno do assunto parte das dificuldades encontradas pelos 
profissionais de saúde, especialmente o enfermeiro durante a rotina do trabalho. A 
escassez de equipamentos, falta de reconhecimento dos gestores e sociedade, e a falta 
de apoio psicológico, são dificuldades que acabam interferindo na qualidade de vida dos 
enfermeiros e os torna mais vulneráveis a SB (MORENO et al., 2018).

Adoção de recursos alternativos como: a hipnoterapia, acupuntura e atividades físicas 
são de grande eficácia para a melhora desta enfermidade. A hipnoterapia proporciona a 
modificação do padrão da consciência por meio da indução, ocasionando a intensificação 
das atividades cerebrais. Já a acupuntura auxilia através de agulhas colocadas em partes 
específicas do corpo para a cura da enfermidade. Por fim, a prática de atividade física, 
que favorece a produção de beta endorfina, responsável pela sensação de prazer e bem-
estar (SILVA; SALES, 2016).

Devido à existência de poucos artigos relacionados ao tema, surge o interesse em 
disponibilizar informações para a comunidade acadêmica, profissionais e principalmente 
para os enfermeiros, visto que o âmbito hospitalar é o espaço que mais apresenta fatores 
de risco pra esta enfermidade. Diante do exposto surgiram alguns questionamentos: 
Quais os principais fatores desencadeantes da SB em enfermeiros? Quais as dificuldades 
encontradas pelos enfermeiros no ambiente de trabalho? 

Desta forma a temática se faz relevante por contribuir no estudo sobre os fatores 
desencadeantes da SB em enfermeiros durante a jornada de trabalho e também por 
reforçar uma reflexão acerca desta enfermidade, assim auxiliando na promoção de 
discussões que visem à qualidade de vida da equipe de enfermagem.
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O objetivo do estudo é identificar os fatores desencadeantes da SB em enfermeiros 
durante a jornada de trabalho.

2 |  METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Os artigos foram obtidos a partir 
da base de dados Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/
PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2019. 
Utilizando os descritores: Enfermagem, Síndrome Burnout e esgotamento profissional 
foram escolhidos por meio de uma consulta nos descritores em ciências da saúde (DeSC). 

O estudo adotou aos critérios de inclusão/exclusão para a seleção dos artigos. Foram 
inclusos artigos originais publicados em português, inglês e espanhol, entre os anos de 
2015 á 2019 e que estavam disponíveis de forma gratuita. Para saber quais artigos tinham 
relação com a temática foram observados o título e o resumo. Foram excluídos deste, 
estudos editoriais, cartas e revisões de literatura, estudos que se distanciavam do tema 
em questão e que se encontravam incompletos ou fora do período. Após a seleção de 
quais artigos iria compor a revisão foram organizados em uma tabela, contendo nome do 
autor, ano, objetivo e resultados. 

A análise e interpretação dos dados ocorreram por meio de uma leitura analítica com 
a finalidade de ordenar e sumarizar as informações contidas nas fontes, de forma que 
estas possibilitassem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa.

3 |  RESULTADOS 

A busca eletrônica resultou em um total de 57 artigos. Entre estas referências, a 
primeira eliminação resultou em uma exclusão de 30 títulos e resumos, que falavam da SB, 
porém não citava os fatores desencadeantes da doença em enfermeiros, e assim não se 
relacionando claramente com o objetivo da revisão. Por fim os 8 artigos resultantes foram 
submetidos a uma avaliação final que levou em conta os critérios de inclusão, contendo 
06 estudos selecionados. Sendo 04 do SciELO, 01 do MEDLINE e 01  do LILACS. A 
caracterização da amostra se encontra se encontra na tabela 1.
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AUTOR (ANO) OBJETIVO REVISTA / BASE
CRUZ; ABELLÁN 
(2015)

Avaliar o grau de stress ocupacional, 
desgaste profissional e satisfação no 
trabalho daqueles profissionais.

Revista Latino Americana de 
Enfermagem.
(MEDLINE)

FERREIRA; 
LUCCAS (2015)

Avaliar a prevalência da SB em técnicos 
de enfermagem de um hospital público 
universitário e sua associação com 
as variáveis sócio- demográficas e 
profissionais.

Revista Brasileira de 
Epidemiologia
 (SciELO)

CARDOSO et al 
(2016) 

 Investigar o desequilíbrio entre o 
esforço e a recompensa no trabalho dos 
enfermeiros que atuam na Estratégia 
Saúde da Família.

Revista Norte Mineira de 
Enfermagem
(LILACS)

LUZ et al
(2017)
  

Analisar a prevalência da SB em 
profissionais do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência.

Revista Fundamental Care 
Online.  
(SciELO)

NOGUEIRA et al 
(2018) Identificar associações entre 

os domínios do Burnout e as 
características do ambiente de trabalho.

Revista Brasileira de 
Enfermagem 
 (SciELO)

RIBEIRO et al 
(2019) 

Identificar o conhecimento dos 
profissionais de enfermagem sobre a 
SB.

Revista de Enfermagem UFPE 
On-Line 
(SciELO)

Tabela 01. Distribuição dos artigos quanto ao autor e ano de publicação; Objetivo; Revista/ Base

AUTOR ACHADOS

CRUZ; ABELLÁN (2015) O nível de exaustão emocional é médio, alto para a despersonalização e 
baixo para a realização pessoal.

FERREIRA; LUCCAS 
(2015)

Para os técnicos de enfermagem, o contato íntimo com os pacientes 
de difícil manejo e o receio de cometer erros no cuidado são fatores 
adicionais de estresse crônico e casos de Burnout evidenciados neste 
estudo. 

CARDOSO et al (2016) Houve alta prevalência de desequilíbrio entre esforço e recompensa no 
trabalho de enfermeiros, indicando risco para estresse. 

LUZ et al (2017)
Na equipe médica, o Desgaste Emocional e Despersonalização 
foram maiores quando comparado a equipe de enfermagem; e em 
Incompetência Profissional os escores foram mais
elevados para os técnicos de enfermagem.

NOGUEIRA et al (2018)
A exaustão emocional foi o traço do Burnout que se relacionou de 
forma mais constante com o grupo de instituições com condições mais 
desfavoráveis de trabalho quanto à autonomia, suporte organizacional e 
controle sobre o ambiente.

RIBEIRO et al (2019) Conclui-se que 40% dos profissionais de Enfermagem não conhecem a 
SB e 50% tem um conhecimento limitado.

Tabela 02. Principais evidências

4 |  DISCUSSÕES

No estudo de Cruz e Abellán (2015), um dos fatores que contribuem para a SB 
é o estresse que é caracterizado pela despersonalização, altos níveis de exaustão 
emocional e a ausência de realização pessoal. As consequências advindas do estresse 
são a falta de motivação, transtornos nos músculos esqueléticos, aumento do risco de 
doenças cardiovasculares, fadiga mental, absenteísmo, baixos níveis de rendimento e 
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produtividade. Assim, a criação de um plano de ação voltado para a comunicação e a 
participação no âmbito hospitalar reduz os níveis de estresse e o desgaste profissional, 
aumentando a satisfação no trabalho.

O estudo enfatiza a importância da visão da enfermagem acerca do trabalho para 
o aparecimento da SB, pois a maioria destes profissionais se sente desvalorizados 
profissionalmente e sobrecarregados tanto o físico como emocional. Com isso, o uso de 
estratégias que valorizem o trabalho destes profissionais, o apoio da equipe e dos colegas 
contribui para o equilíbrio psíquico destes indivíduos (FERREIRA; LUCAS, 2015).

Os fatores desencadeantes do estresse ocupacional que aumentam os riscos do 
enfermeiro desenvolver a síndrome estão relacionados à carga horária elevada, acúmulo 
de funções na prática diária, proximidade com o sofrimento humano, baixa remuneração, 
dificuldade do compartilhamento de saberes entre a equipe multidisciplinar, demanda 
de trabalho, instabilidade do emprego, pressão exercida por gestores e pacientes e o 
trabalho desenvolvido em alta complexidade (CARDOSO et al., 2016). 

Para Luz et al. (2017), o pouco conhecimento dos profissionais de saúde sobre as 
doenças oriundas do ambiente de Trabalho como a Burnout e o fato do enfermeiro está 
em contato direto com o paciente, o torna mais exposto ao estresse. Com a implantação 
de um atendimento social e psicológico com o uso de atividades voltadas para o lazer, 
como uma forma de reduzir o estresse, criação de equipes multidisciplinares e melhorias 
nas condições de trabalho são medidas que auxiliam na prevenção deste tipo de doença.

 Ausência de autonomia, suporte organizacional são fatores que contribuem para 
a presença desta enfermidade nos enfermeiros. A ausência de autonomia no momento 
da resolução do problema leva o enfermeiro a se sentir frustrado, enquanto a falta de 
suporte da organização durante a prática assistencial resulta na exaustão emocional e na 
diminuição da realização pessoal (NOGUEIRA et al., 2018).

O desenvolvimento da SB no trabalho ocorre por meio da sobrecarga do trabalho, 
convivências diárias com situações críticas, frustações com a profissão, tensão durante 
a jornada de trabalho e o esgotamento físico e emocional. A detecção precoce dos sinais 
e sintomas e dos fatores estressores que desencadeiam a síndrome é necessária para 
fornecer uma assistência a estes profissionais, de modo a desenvolver mecanismos que 
recupere o bem-estar físico e mental dos profissionais acometido por esta síndrome 
(RIBEIRO et al., 2019).

Segundo os estudos analisados os autores mostraram os principais fatores 
desencadeantes da SB. Assim, os resultados indicaram que os profissionais mais 
acometidos são os enfermeiros visto que são os que mais enfrentam problemas 
relacionados à desvalorização profissional e são os que mais estão em contatos com 
situações críticas envolvendo o paciente.

Muitos demonstraram acreditar que a criação de um apoio psicológico em âmbito 
hospitalar, melhorias de condições no trabalho e o apoio dos gestores são necessários 
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para que o enfermeiro consiga lidar com os fatores estressores resultantes da relação 
profissional x instituições e profissional x paciente durante a prática assistencial, com o 
intuído de evitar serem acometidos por esta doença.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo foi capaz de identificar os fatores desencadeantes da SB em enfermeiros 
durante a jornada de trabalho, entre eles estão à insatisfação profissional, sobrecarga 
no trabalho, estresse e o esgotamento físico e mental. Assim, conscientizar a equipe de 
enfermagem quanto à importância de conhecer as principais doenças oriundas no seu 
ambiente de trabalho, é essencial na busca por formas capazes de prevenir o adoecimento 
por esta doença. Durante o estudo foi possível observar a escassez de artigos referente 
ao tema em questão, sendo necessário o desenvolvimento de novos estudos que 
proporcione novas formas de melhorias no trabalho e das relações envolvendo equipe de 
saúde, instituição e paciente.
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