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APRESENTAÇÃO

O ano de 2020 iniciou marcado pela pandemia da COVID-19 [Coronavirus Disease 
2019], cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2.  Desde a gripe espanhola, em meados 
de 1918, o mundo não vivia uma crise sanitária tão séria que impactasse profundamente 
todos os segmentos da sociedade. O SARS-CoV-2 trouxe múltiplos desafios, pois pouco 
se sabia sobre suas formas de propagação e ações no corpo humano, demandando 
intenso trabalho de Pesquisadores(as) na busca de alternativas para conter a propagação 
do vírus e de formas de tratamento dos casos. 

No Brasil, a doença tem se apresentado de forma desfavorável, com elevadas taxas 
de contaminação e de mortalidade, colocando o país entre os mais atingidos. Em todas 
as regiões, populações têm sido acometidas, repercutindo impactos sociais, sanitários, 
econômicos e políticos. Por se tratar de uma doença nova, as lacunas de informação e 
conhecimento ainda são grandes, sendo que as evidências que vão sendo atualizadas 
quase que diariamente, a partir dos resultados das pesquisas. Por isso, as produções 
científicas são cruciais para melhor compreender a doença e seus efeitos, permitindo 
que se pense em soluções e formas para enfrentamento da pandemia, pautando-se na 
cientificidade. Reconhece-se que a COVID-19 é um evento complexo e que soluções 
mágicas não surgirão com um simples “estalar de dedos”, contudo, mesmo diante desta 
complexidade e com os cortes de verbas e ataques de movimentos obscurantistas, os(as) 
Cientistas e as universidades brasileiras têm se destacado neste momento tão delicado 
ao desenvolverem desde pesquisas clínicas, epidemiológicas e teóricas até ações 
humanitária à população. 

Reconhecendo que, para entender a pandemia e seus impactos reais e imaginários 
no Brasil, devemos partir de uma perspectiva realista e contextualizada, buscando 
referências conceituais, metodológicas e práticas, surge a proposta deste livro. A obra 
está dividida em três volumes, elencando-se resultados de investigações de diversas 
áreas, trazendo uma compreensão ampliada da doença a partir de dimensões que 
envolvem alterações moleculares e celulares de replicação do vírus; lesões metabólicas 
que afetam órgãos e sistemas corporais; quadros sintomáticos; alternativas terapêuticas; 
efeitos biopsicossociais nas populações afetadas; análise das relações das sociedades 
nas esferas culturais e simbólicas; e algumas análises por regiões.

Destaca-se que esta obra não esgota a discussão da temática [e nem foi pensada 
com esta intenção], contudo, avança ao permitir que os conhecimentos aqui apresentados 
possam se somar às informações já existentes sobre a doença. Este material é uma 
rica produção, com dados produzidos de forma árdua e rápida por diversos(as) 
Pesquisadores(as) de regiões diferentes do Brasil.

Sabemos o quão importante é a divulgação científica e, por isso, é preciso evidenciar 
a qualidade da estrutura da Atena Editora, que oferece uma plataforma consolidada e 



confiável para os(as) Pesquisadores(as) divulgarem suas pesquisas e para que os(as) 
leitores(as) tenham acesso facilitado à obra, trazendo esclarecimentos de questões 
importantes para avançarmos no enfrentamento da COVID-19 no país.

Luís Paulo Souza e Souza
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busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados: PubMed, CINAHL, Lilacs, 
BDEnf e SciELO. Os seguintes descritores foram utilizados: infecção por coronavirus, saúde 
mental, profissional de saúde. Ao final das buscas, 15 publicações atenderam aos critérios 
de elegibilidade e foram selecionadas para compor o estudo. Resultados: diante dos 
achados extraídos dos estudos selecionados, percebeu-se que os profissionais de saúde  
que atuam na pandemia do COVID-19 estão mais suscetíveis a apresentar transtornos de 
saúde mental, devido à carga horária desacerbada de trabalho, privação do sono e o medo, 
surgindo sintomas de sofrimento psíquico, em especial, relacionado ao estresse, ansiedade 
e depressão. Conclusão: Através da análise dos estudos, foi possível evidenciar que os 
profissionais de saúde em tempos de COVID-19 vêm desenvolvendo diversos problemas em 
sua saúde mental, como ansiedade, estresse, e até mesmo depressão. Isso ocorre devido 
à frustação, exaustão física e mental, sentimento de impotência e insegurança profissional. 
Conclui-se, portanto, que é primordial maiores cuidados com a saúde psicoemocional 
dos profissionais de saúde, a partir de investimentos e ações que contemplem melhores 
ambientes de trabalho e condições salariais.
PALAVRAS-CHAVE: Infecção por Coronavirus, Saúde Mental, Profissional de Saúde. 

ABSTRACT: Objective: to carry out an analysis of the consequences on the mental health 
of health professionals arising from the period of the pandemic of COVID-19 and to foresee 
coping strategies to minimize them. Methodology: this is an integrative literature review, 
carried out based on the search for scientific publications indexed in the databases: PubMed, 
CINAHL, Lilacs, BDEnf and SciELO. The following descriptors were used: coronavirus 
infection, mental health, health professional. At the end of the searches, 15 publications met 
the eligibility criteria and were selected to compose the study. Results: in view of the findings 
extracted from the selected studies, it was realized that health professionals working in the 
pandemic of COVID-19 are more susceptible to presenting mental health disorders, due to 
the unreasonable workload, sleep deprivation and fear , symptoms of psychological distress 
appearing, especially related to stress, anxiety and depression. Conclusion: Through the 
analysis of the studies, it was possible to show that health professionals in times of COVID-19 
have been developing several problems in their mental health, such as anxiety, stress, and 
even depression. This is due to frustration, physical and mental exhaustion, feelings of 
helplessness and professional insecurity. It is concluded, therefore, that greater care with 
the psycho-emotional health of health professionals is essential, based on investments and 
actions that contemplate better work environments and salary conditions.
KEYWORDS: Coronavirus Infection, Mental Health, Health Professional.

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, um grupo de pacientes diagnosticados com pneumonia de 
causa desconhecida, foi identificado em Wuhan, província de Hubei, China1. As autoridades 
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chinesas confirmaram que um novo coronavírus havia sido o patógeno causador, o qual se 
espalhou rapidamente em todas as províncias da China, sendo disseminado para outros 
países1,2. Os sintomas clínicos apresentados inicialmente pelos indivíduos foram à tosse 
seca, dor de garganta, febre, dispneia e infiltrados pulmonares bilaterais1,2,3. O SARS-
CoV-2 é transmitido, especialmente, por gotículas respiratórias e pelo contato próximo entre 
humanos, potencializando ainda mais o risco de exposição dos profissionais da saúde ao 
novo vírus1. Todos esses novos casos estavam ligados ao Mercado Atacadista de Frutos 
do Mar de Huanan1. O novo coronavírus pertence a uma família de vírus que desencadeia 
doenças respiratórias em humanos e foi nomeado de severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 4. 

Cuja doença causada por este patógeno recebeu o nome de COVID-19, onde 
representa um dos problemas de saúde mais graves das últimas décadas, configurando-
se emergência de saúde pública mundial 5. A rápida disseminação mundial da doença 
provocada pelo novo coronavírus resultou em uma pandemia global, no Brasil evidencia 
situações históricas de negligência de políticas públicas, incluindo o subfinanciamento do 
sistema público de saúde, da ciência, da tecnologia e das universidades públicas, além 
da desvalorização do trabalho e dos trabalhadores especificamente dos profissionais de 
saúde 6,12. 

Os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente da batalha contra o 
avanço da COVID-19 requerem atenção especial quanto as medidas como componente de 
saúde pública para sua proteção no combate a esta pandemia1. Questões como excesso 
de responsabilidades e jornada de trabalho, conflitos de relação interpessoal, desgaste 
físico e emocional, já fazem parte do âmbito laboral dos profissionais da saúde, no entanto, 
intervenções para promover o bem-estar mental dos profissionais de saúde que estão 
em eminente perigo precisam ser implementadas devido a sua exposição constante com 
pacientes portadores desta doença7. 

Atualmente, há pouco conhecimento sistematizado sobre a epidemiologia, 
características clínicas, diagnóstico, tratamento e prevenção sobre o SARS-CoV-2, o 
que favorece repercussões de ordem psicológica e psiquiátrica entre os profissionais 
da saúde, observando-se níveis exacerbados de estresse, ansiedade e medo8.  Com o 
cenário pandêmico atual, a intensidade do impacto psicológico se tornou maior diante 
das interrupções no sono, fadiga física e mental constantes, e, o mais importante, a 
preocupação de ser o transmissor dessa nova doença no ambiente familiar9. 

Notadamente, o medo é considerado como um mecanismo natural de defesa, sendo 
importante para a sobrevivência por envolver processos biológicos que permitem a 
resposta rápida aos eventos potencialmente ameaçadores10. Contudo, quando crônico ou 
incompatível, pode causar prejuízos a qualidade de vida do indivíduo, provocando vários 
transtornos psiquiátricos11. Considerando o cenário contemporâneo, o objetivo deste 
artigo é realizar uma análise sobre as consequências na saúde mental dos profissionais 
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de saúde advindas do período da pandemia de COVID-19 e de prenunciar estratégias de 
enfrentamento para minimizá-las.

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo método visa agrupar de forma 
sistemática e abrangente os resultados atualizados já alcançados acerca de determinado 
tema e permite a inclusão de estudos realizados sob as mais diversas metodologias. 
Deste modo a revisão integrativa apresenta o estado do conhecimento sobre um tema 
permitindo um intercâmbio entre produção construída e aquela a construir2. 

O delineamento do estudo se deu por meio das recomendações do check list do 
PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies e da 
elaboração de um protocolo, validado por parecerista expert, constituído de seis etapas 
metodológicas 1. 

Na primeira etapa, delimitou-se a questão para a revisão: Como se apresenta a 
literatura científica acerca da saúde mental dos profissionais de saúde que trabalham 
na linha de frente da pandemia pelo COVID-19? Na segunda etapa foi realizada a busca 
na literatura e a seleção dos estudos. Utilizaram-se como filtros idiomas português, 
inglês e espanhol; no recorte temporal de 2019 a 2020. Foram incluídos resultados de 
pesquisas, relatos de experiência, estudos de reflexão, revisões e relatórios de gestão, 
teses, dissertações. Foram excluídos editoriais, cartas, artigos de opinião, comentários, 
resumos de anais, ensaios, publicações duplicadas, dossiês, documentos oficiais, boletins 
epidemiológicos, livros e artigos que não atendessem o escopo desta revisão. 

Para o levantamento da literatura, foram consultadas as bases bibliográficas 
eletrônicas no mês de julho de 2020, sendo elas: PubMed) Cumulative Index to Nursing 
& Allied Helth Literature (CINAHL), Scopus, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDEnf ) e Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO). Foram selecionadas palavras-chave sendo eles: infecção por 
coronavirus, saúde mental, profissional de saúde; e seus respectivos termos em inglês 
e espanhol. Identificaram-se 2.150 estudos nas seis bases de dados pesquisadas. Na 
terceira etapa os estudos identificados foram pré- -selecionados por meio da leitura de 
título, resumo, palavras-chave, excluindo-se os duplicados e aqueles que não atenderam 
aos critérios de inclusão, totalizando 50 artigos.

 Estes foram lidos na íntegra, excluindo-se os que não atenderam ao escopo, 
compondo 20 estudos (Figura 1). Na quarta etapa, os estudos selecionados foram 
organizados no Microsoft Excel® com os seguintes itens: base de dados, periódico, 
ano, autor, título, objetivo, método, atividades realizadas. A quinta etapa consistiu na 
análise e interpretação dos resultados e discussão, destacando-se quais os problemas 
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apresentados na saúde mental dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente 
no combate ao novo coronavirus. 

Na última etapa, organizou-se a revisão e síntese do conhecimento produzido 
acerca das medidas realizadas pelos gestores em saúde para a prevenção de danos na 
saúde mental dos profissionais de saúde que estão diretamente ligados aos cuidados com 
paciente portadores da infecção pelo coronavisus. 

Figura 1 – Fluxograma de coleta e seleção dos estudos
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 15 estudos selecionados, 5 estavam indexados na Scopus, quatro na CINAHL, 
três no PubMed, dois na SciELO, um na LILACS. Na BEDEnf não foi encontrado artigo 
que atendesse aos objetivos desta revisão. Os locais dos estudos foram em nível mundial. 
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Os meses com maior número de publicações foram em abril com (2); seguido de maio 
com (4); junho (7); julho com (2). Em relação ao delineamento da pesquisa, os estudos 
apresentaram abordagem descritiva e exploratória, relato de experiência (cinco), descritivo 
transversal (três), descritivo transversal retrospectivo (dois), descritivo exploratório 
retrospectivo (um), descritivo retrospectivo (um), ecológico retrospectivo (um), análise de 
concordância (um) e estudo de agregados (um). 

No mais, observa-se que a maior parte das publicações são de países do Continente 
Europeu, seguido dos países Norte Americanos, continente Asiático e Oceania. Ademais, 
as publicações ocorreram todas em 2020 sendo todos publicados em periódicos distintos, 
todos abordando a temática do estudo em relação a importância da saúde mental dos 
profissionais de saúde que estão em constante vulnerabilidade psicológica devido a 
pandemia causada pelo COVID-19. No momento, não há vacina ou medicamentos 
específicos para a COVID-19, que faz com que estes fatores comprometa mais ainda a 
saúde mental dos profissionais da linha de frente ao combate ao vírus SARs-cov-2, por 
serem eles a  verem cada vez mais os números de morbimortalidade crescerem e com 
isso a insegurança psicossocial desses profissionais. 

Alguns estudos trazem, uma combinação quarentena, isolamento, rastreamento 
de contato e isolamento social parece ser uma estratégia mais eficaz para controlar a 
pandemia da COVID-19, uma vez que esta estratégia será eficaz para aplanar as curvas 
de casos novos devido à transmissão entre humanos, limitando a morbidade, a mortalidade 
e o aumento na procura pelos serviços de saúde. 

No entanto, alguns estudos citam os profissionais de saúde como essenciais na linha 
de frente ao combater a infecção pelo novo coronavirus, porém, não fala especificamente 
dos fatores relacionados a desencadear o sofrimento psíquico a esses profissionais, tais 
como,  a carga horária exaustiva de trabalho, distanciamento dos seus entes queridos e lhe 
dá constantemente com a morte dos pacientes ocasionado pelo  COVID-19. Entretanto, os 
problemas abordados em alguns estudos já trazem a depressão, ansiedade generalizada, 
índice de gravidade da insônia e o sofrimento psíquico como resposta aos problemas 
decorrentes a pandemia pelo COVID-19. As discussões apresentadas no decorrer deste 
estudo foram distribuídas abaixo no Quadro 1
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre a saúde metal dos 
profissionais de saúde e as consequências enfrentadas pelos mesmo diante da pandemia 
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de COVID-19. Em suma, compreendemos que os profissionais de saúde precisam de 
uma atenção por parte dos gestores por estarem tendenciados a enfrentar situações de 
estresse e necessidade de tomada rápida de decisão. No entanto, o cenário atual é novo 
do ponto de vista de diversos fatores, levando a urgência de uma resposta técnica bem 
como psicoemocional, o que vem se tornando alvo da preocupação de pesquisadores com 
os profissionais de saúde. Diante do exposto no decorrer do estudo, observa-se que para 
que ocorra mudanças nesse cenário, é necessário  que às autoridades governamentais e 
gestores de saúde, acolham os profissionais de saúde , abrindo um espaço para ouvir e 
tomar conhecimento de suas reais necessidades e expectativas, podendo ser expressas 
na forma de melhores salários. Assim sendo, é necessário que os governantes e gestores, 
se sensibilizem para programar ações efetivas que garantam qualidade de vida no trabalho 
dos profissionais que estão diretamente ligados ao combater a pandemia do COVID-19.

Percebe-se que as limitações deste estudo estão relacionadas a uma carência de 
publicações relacionadas a saúde mental dos profissionais de saúde e suas consequências 
em sua vida laboral e pessoal decorrente da pandemia de COVID-19. Visto que por se 
tratar de uma temática ainda recente e pouco abordada, devido especialmente à ausência 
de evidências científicas robustas sobre os problemas desencadeados psicologicamente 
pelos profissionais de saúde que atuam durante a pandemia do COVID-19, que venha 
apresentar manifestações de transtornos mentais. 

Finalizando, as informações tecidas neste estudo trazem contribuições relevantes 
para a prática dos profissionais de saúde, pois oferece um informativo para auxiliar 
estes profissionais a reconhecerem possíveis sintomas relacionado ao desgaste mental 
no trabalho no âmbito hospitalar. Este artigo serve de alerta para que os profissionais 
de saúde fiquem mais atentos a sua saúde mental, visto que quando estes sinais são 
negligenciados a longo prazo, podem evoluir de sintomas leves de desgaste emocional 
para quadros mais grave como os transtornos mentais.
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