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APRESENTAÇÃO
No mês de dezembro de 2019 um surto em Wuhan na China com 270 casos e 6 

mortes foi identificado, chegando à em Seattle, no Estado de Washington, e confirmado pelo 
Centro de Controle de Doenças dos EUA no mês de janeiro de 2020. O vírus em questão, 
surgido em Wuhan é um novo Coronavírus, chamado SARS-CoV-2, que é transmitido entre 
humanos e causa doenças respiratórias, e já alterou o curso da história mundial com as 
taxas de infecção e mortalidade em todo o globo.

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto 
do Coronavírus como uma emergência de saúde pública global, o que implica uma 
ação coordenada entre os países. Desde então políticas de saúde púbica emergenciais 
começaram a ser tomadas no sentido de aplacar ao máximo os efeitos da nova pandemia. 

O primeiro caso de Coronavírus no Brasil teve diagnóstico molecular confirmado no 
dia 26 de fevereiro de 2020 pela equipe do Adolfo Lutz, e desde então, estratégias para 
o entendimento dos mecanismos de replicação viral e para o diagnóstico/ tratamento tem 
sido buscadas a todo instante.

O surgimento da pandemia causada pelo novo Coronavírus demonstrou a 
importância e a necessidade de novas ferramentas para criação de vacinas, medicamentos 
farmacêuticos com ação efetiva contra o vírus, políticas de higiene, assepsia e controle de 
enfermidades causadas por microrganismos como os vírus.

Nesta obra aqui apresentada, pretendemos levar até o nosso leitor os conceitos 
e dados mais atuais e relevantes possíveis relacionados ao novo Coronavírus. Sabemos 
que estamos no meio de todo um processo, portanto novos estudos e ensaios poderão 
surgir, e isso nos encoraja a publicar este volume acreditando que novos poderão surgir 
com novos dados e respostas as quais ainda não temos. Principalmente nesse contexto, 
divulgação científica de dados minuciosos e revisados é muito relevante, por isso mais uma 
vez parabenizamos a Atena Editora pela iniciativa.

Desejo a todos uma ótima leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: A presente pesquisa tem como 
objetivo levantar as possíveis relações que 
possam afetar os aspectos biopsicossociais nos 
colaboradores atuantes na pandemia. A pesquisa 
de caráter exploratório foi aplicada para 103 
profissionais da saúde dos Hospitais Municipal 
de Cubatão e Sociedade de Beneficência 
Portuguesa de Santos, constituídas por 36 
questões elaboradas a partir de um levantamento 
bibliográfico. Desse questionário destacam-
se algumas características que são apontadas 
como problemas diretamente ocasionados pelo 

distanciamento social: ganho de peso, aumento 
de carga horária de trabalho, sentimento de 
frustração profissional, alteração no humor, 
ansiedade, medo, dificuldade para dormir, entre 
outros.
PALAVRAS - CHAVE: COVID-19; Impactos 
Biopsicossiciais.

COVID-19: THE IMPACTS ASSOCIATED 
WITH HEALTH PROFESSIONALS 

ARISING OUT OF ACTIVITIES 
EXERCISED DURING THE PANDEMIC IN 

SANTOS AND CUBATÃO
ABSTRACT: This research aims to raise the 
possible relationships that may affect the 
biopsychosocial aspects in employees working 
in the pandemic. The exploratory research 
was applied to 103 health professionals at the 
Hospital Municipal de Cubatão and Sociedade de 
Beneficência Portuguesa de Santos, consisting 
of 36 questions elaborated from a bibliographic 
survey. This questionnaire highlights some 
characteristics that are pointed out as problems 
directly caused by social distance: weight gain, 
increased workload, feelings of professional 
frustration, changes in mood, anxiety, fear, 
difficulty sleeping, among others.
KEYWORDS: COVID-19; Biopsychosocial 
Impacts.

1 | INTRODUÇÃO
Até o final de setembro de 2020, 

a contaminação por SARS-CoV-2 que 
desencadeou síndromes respiratórias agudas 
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graves no Brasil ultrapassaram a marca de 4.700 milhões de casos confirmados e 142 mil 
mortos desde fevereiro [1]. A rapidez com que o vírus se espalhou mundialmente chamou 
atenção de problemas multifatoriais de sistemas de saúde. Os profissionais atuantes nos 
hospitais se tornaram os mais vulneráveis à contaminação, sendo denominados como 
“linha de frente” do combate a COVID-19.

Diante da situação, entende-se que atuar na linha de frente afete não só a saúde 
física, mas também a psicológica devido ao aumento da demanda de trabalho, incertezas no 
tratamento e medo constante [2][3]. Estudos anteriores sobre outras doenças infecciosas, 
como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), a síndrome respiratória do Oriente 
Médio (MERS) e a síndrome pelo vírus Ebola, demonstraram consistentemente que 
profissionais de saúde sofreram sintomas de ansiedade e depressão - tanto durante quanto 
após o surto - causando um impacto severo em suas habilidades vocacionais, capacidade 
de enfrentamento e por sua vez saúde mental [2][3].

Por essas razões é necessário compreender a perspectiva dos profissionais de 
saúde de tal modo que o uso de metodologias ativas, como questionário de pesquisa, torna 
mais clara as condições reais do cenário analisado, possibilitando explorar as diferenças 
biopsicossociais em diversos contextos que podem estar associados a um enfraquecimento 
da saúde. 

2 | OBJETIVO
O estudo explora os possíveis impactos biopsicossociais dos profissionais 

hospitalares em diversos contextos (físico, isolamento social, dificuldade financeira, social) 
e distúrbios emocionais (irritabilidade, insônia, medo, confusão, aumento de peso, raiva, 
frustração, tédio), que podem culminar enfraquecimento da saúde nas perspectivas de 
municípios da baixada santista: Santos e Cubatão - SP, diferentemente das abordagens de 
estudos anteriores [4][5].

3 | MÉTODOS
O desenho do estudo tem cunho exploratório, foi tabulado de forma randomizada 

sem distinção da origem da coleta dos dados. Os participantes foram convidados a participar 
da pesquisa, e após a adesão, foram solicitados a responder o questionário. Coletados 
nas cidades de Cubatão e Santos na região da Baixada Santista de São Paulo, por meio 
de um questionário físico com um total de 36 questões elaboradas seguindo a premissa 
de relevância para a pesquisa e incorporadas a partir de levantamento bibliográfico em 
que foram elencados os principais distúrbios e queixas que os profissionais hospitalares 
enfrentam.

Só participou colaboradores que aceitaram os quesitos dos termos de consentimento 
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livre e esclarecido alertando sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes do 
estudo, levando em conta que os resultados somente foram obtidos após a sua realização. 

A amostra de participantes foi de n=103, sendo 51 os colaboradores da equipe de 
saúde do Hospital de Cubatão e outros 52 colaboradores da equipe de saúde do Hospital 
da Beneficência Portuguesa de Santos como forma obter dados relevantes para uma 
avaliação estatística significativa.

As informações foram registradas em um banco de dados no programa Microsoft 
Office Excel®. O processamento e a análise foram realizados com a utilização de pacotes 
estatísticos do próprio programa. Comparações foram realizadas entre os dados para o 
desenvolvimento de melhores conclusões.

4 | RESULTADOS
Com intuito de maior diversidade, foram questionadas 14 diferentes categorias 

profissionais, sendo 38,83% técnicos de enfermagem, 16,50% enfermeiros, 14,56% 
médicos, 8,73% fisioterapeutas, 6,79% atendentes e administradores, 5,82% biomédicos 
e farmacêuticos, 2,91% nutricionistas, 2,91% higienizadores e 2,91% de demais áreas. 
Com a proporção de trabalho nos setores de 11,65% pronto socorro, 50,48% UTI, 25,24% 
enfermaria, 11,65% internação, 10,65% Cirurgia, 4,85% obstetrícia/maternidade, 3,88% 
farmácia/laboratório e 7,76% dos demais ambientes.

Destes, 22,8% atuam apenas em Cubatão, os demais também trabalham nas 
cidades de Santos (42,6%), São Vicente (16,8%), Praia Grande (12,9%), Guarujá (2%), 
Itanhaem, Mongaguá, Peruíbe e São Paulo (1%).

Evidencia-se que 77% são mulheres e 20% são homens, de todas as faixas etárias, 
na média de 34 anos. Em relação ao grau de escolaridade, 43,68% declaram ter concluído 
o ensino médio/técnico, 29,12% ensino superior e 27,18% pós e/ou especialização.

Em relação às doenças e comorbidades, 11,9% dos profissionais atuantes possuem 
hipertensão arterial sistêmica, 8,9% doença respiratória, 3% doença autoimune, 2% 
possuem Diabetes Mellitus II e 2% doença cardiovascular. 

Nota-se que 36,8% estão acima do peso e 27,1% com algum grau de obesidade, 
sendo: 17,4% obesos graus I, 7,7% obesos graus II e 1,9% obesos graus III, em comparação 
com 32% dentro do peso ideal de acordo com o cálculo do IMC (peso/altura²). Entre os 
participantes, 37,6% informaram que a ocasião afetou a sua fome, com isso, 65,34% 
obtiveram ganho de peso (média de 3,37kg de março a agosto de 2020). Destes, 28,71% 
adquiriram de 1 à 3kg, 25,74% adquiriram de 4 à 6kg e 9,90% adquiriram de 7 à 10kg. Em 
contrapartida, 17,82% perderam de 1 à 10kg e 15,84% mantiveram o peso anterior.

Relevante destacar que 59,2% dos profissionais entrevistados assumem não 
praticar atividade física além de suas funções. Já 69,1% relata ter sofrido aumento de 
carga de trabalho e 48,5% passar por remanejamento de suas atividades, o que implica 
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positivamente na receita, visto que 69,3% não obtiveram impacto negativo na renda familiar. 
Apesar disto, 58,4% diz não ter obtido benefício pessoal com a pandemia e 48,5% expõe se 
sentir frustrado profissionalmente, com aumento da ansiedade em 58,4%.

Para 70,3% o distanciamento social é ou foi um problema neste período, pois 
precisaram se afastar da família e amigos, visto que 52,5% costumavam sair ou estarem 
na companhia de outras pessoas. Mesmo assim, apenas 14,9% sentiram solidão e 10,9% 
assumiram ter aumentado o consumo de drogas lícitas e ilícitas. Ainda sobre as emoções, 
50,5% sentiram angústia, 51,5% medo, 55,4% tristeza e 14,9% raiva. Questionados quanto 
ao impacto da pandemia de Covid-19 em seu sono, 42,6% relataram alterações. 45,5% 
sumarizam mudanças de humor e 16,8% alterações na libido.

Da amostra, 70,3% realizaram 1 ou mais testes para Covid-19 (49,5% RT/PCR, 
20,8% sorologia/plasma, 19,8% teste rápido). Destes, 37,6% afirmam ter contraído o vírus 
e 16,8% não souberam informar. Já 58,4% dos casos confirmados apresentaram pelo 
menos um sintoma e 4% necessitou de internação. 42,6% do total da amostra indica que 
algum familiar contraiu Covid-19 e destes, 6,9% vieram a óbito.

Apesar de 22,8% não saberem seu tipo sanguíneo, a mesma quantia de 22,8% 
dispõe do tipo “A+”, 3% tipo “A-” e 5% tipo “AB+”. Comparando os dados, 39,2% desse 
grupo sanguíneo contraíram o vírus. Já do tipo “O+” foram contabilizadas 39,7% e o tipo 
“O-” 5%, desta base 31,5% tiverem COVID-19 confirmado.

Confrontados sobre o tema de ações de voluntariado, 52,2% afirmaram ter 
participado de atividades relacionadas. Nota-se também que 90,1% dos colaboradores se 
apoiam em algum tipo de religião.

5 | DISCUSSÃO
Diante dos resultados o estudo demonstra que a maioria, em número, na equipe 

hospitalar na pandemia foi de técnico de enfermagem, sendo representado por 38% em 
uma amostra de n = 103, atribuísse a isso o acúmulo de tarefas de cuidado com pacientes 
entubados com necessidades de manutenção e monitoramento [6]. Dentre os entrevistados 
a maior parte se concentravam nas UTIs, total de 50%, uma realidade que fez parte nos 
hospitais que precisaram se reinventar aumentando o número de leitos para conseguirem 
lidar com o aumento de atendimentos.

Dentro dos hospitais a função de cuidador é importante para o tratamento dos 
pacientes, estudos apontam que esse papel ainda é vinculado à figura da mulher em nossa 
sociedade [6], nota-se no estudo que 77% eram do gênero feminino. 

Na amostra pesquisada, 12% das pessoas relataram conviver com hipertensão 
arterial sistêmica, no Brasil os dados epidemiológicos demonstram que 24,7% da população 
possui este diagnóstico [7], mantendo assim um padrão de incidência na população.

Os profissionais de saúde são considerados os combatentes de linha de frente 
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devido ao alto índice de exposição ao vírus, sendo necessário a testagem recorrente para 
avaliar a condição de saúde. Apesar da conscientização para o uso dos EPI’s corretamente, 
ocorreu de mais de 37% dos profissionais questionados contraírem o vírus. Mesmo 45% 
da população mundial sendo assintomática [8], 58,4% apresentou um ou mais sintomas.

Ainda sobre a contaminação, com base em estudos alemães, britânicos e italianos 
que indicam que indivíduos do tipo sanguíneo “A” com expressão do gene 3p21.31, possuem 
até 45% mais chances de adquirir Covid-19 e desenvolver suas formas mais graves e 
indivíduos do tipo sanguíneo “O” terem até 35% de fator de proteção, 39% dos infectados 
da amostra possuem o gene facilitador, bem como 31,5% dos contaminados possuem o 
gene protetor, não causando impacto significativo. 65% das pessoas entrevistadas tiveram 
aumento de peso no período de março a agosto. As alterações que levam a distúrbios 
alimentares são complexas e delicadas, pois afeta muitas áreas, não apenas em termos 
físicos, mas também psíquicos [10]. Situação intensificada no período da pandemia em 
que houve restrições de distanciamento social como fechamento de parques, academias, 
restaurantes e ambientes que propiciam a interação social [11], além do aumento de 
sentimentos negativos devido a insegurança de como o futuro do mundo seria afetado. 
Desta forma o aumento de peso pode ser justificado com os fatores relatados. 

Ainda, estudos demonstram que o indivíduo com o aumento de peso exógena ou 
endógena pode estar associado a uma maior probabilidade de desenvolver transtornos 
psicológicos como depressão, ansiedade e dificuldade de ajustamento social, e que esses 
transtornos podem ser a causa ou até mesmo o efeito do processo de ganho de peso [12].

Sentimentos como a ansiedade chegaram ao patamar dos 50%. Um segundo 
estudo mais aprofundado poderá compreender a dimensão das emoções para melhor 
entender o fenômeno psicológico que interfere no aspecto emocional, uma vez que eles 
surgem simultaneamente ou de forma isolada. As emoções também contribuem para 
outros aspectos que permeiam a indagação, como o aumento de peso e impacto no sono, 
demonstrado também com a porcentagem semelhante, superior a 40%.

Algumas condutas no cotidiano ajudam no alívio do estresse e controle do sentimento 
de ansiedade como prática de atividade física, prática do exercício de empatia e interação 
social. O estudo analisou essas condutas e mostra que 59% das pessoas não praticam ou 
tiveram que parar qualquer tipo de atividade física, 70,3% relata que o isolamento social foi 
um problema e 52,2% fizeram algum tipo de auxílio ao próximo como prática de empatia, 
números que ficam em uma constante maior ou igual a cinquenta por cento, estando de 
acordo com a sensação de ansiedade em que 58% dos entrevistados relataram sentir. 

A interação social é um aspecto importante no desenvolvimento do ser humano, 
atributo que se perdeu ou teve que passar por alterações no período de pandemia. No 
momento em que o estamos diante de outro ser humano há um processo autorregulatório 
de sentimentos atribuído no olhar, postura, gestos, elaboração de ideias, troca de conteúdos 
entre outros fatores. Uma vez comprometido pode afetar diretamente no humor e a sensação 
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de sentimentos negativos [13] aspecto que foi notado nos 70,3% dos entrevistados que 
relataram que o distanciamento social foi um problema.

Apesar das instituições se declararem laicas, os registros revelaram que mais de 
90% dos colaboradores possuem algum vínculo de apoio e fé religiosa. Alguns estudos 
mostram que a religiosidade pode ser um marcador para melhorar a qualidade de vida, 
sendo possível auxiliar no sintoma de ansiedade como uma estratégia utilizada para o 
enfrentamento de situações adversas, como doenças, transtornos mentais, de humor, e 
luto, sendo importante para trazer certo conforto e bem-estar como um mecanismo de 
defesa, ou até mesmo de resignação [9].

Um sentimento é dado como negativo no momento em que apresenta algum tipo de 
desconforto no indivíduo, a ansiedade presente em 58% dos entrevistados leva a emoções 
e alteração de humor os mais presentes foram angústia 50,5%, medo 51,5%, tristeza 
55,4% e raiva 14,9% a presença dessas emoções podem surgir de forma simultânea ou 
isolada, sendo possível concluir que houve uma prevalência de cinquenta por cento de 
alguns sentimentos nos profissionais de saúde. O estudo também avaliou se houve alguma 
alteração no sono e 42% dos entrevistados relataram que sim. Estudos mostram que 
variáveis biológicas e fisiológicas no organismo ocorrem em decorrência de alteração do 
sono como cansaço, fadiga, falhas de memória, dificuldade de atenção e de concentração, 
hipersensibilidade para sons e luz, taquicardia e alteração do humor [14].

Durante a pandemia da Covid-19 o consequente afastamento por contaminação 
dos profissionais de saúde diminuiu o quadro de colaboradores atuantes, o que contribuiu 
para o aumento da carga de trabalho, visto a adição de novos leitos para este fim. De 
acordo com estudo recente, a prevalência da Síndrome de Burnout é de 83% nos médicos 
brasileiros, e 71% nos demais profissionais hospitalares [15]. Na Baixada Santista, 69% 
dos entrevistados relataram que se sentiram sobrecarregados em suas funções.

6 | CONCLUSÃO
Profissionais de saúde da baixada santista (Santos e Cubatão) estão vulneráveis 

à alterações de saúde, devido a exposição contínua ao SARS-Cov-2 e ao aumento de 
sobrecarga do trabalho (69%), alterações no humor (ansiedade 58%, tristeza 55,4%, medo 
51,5%angustia 50,5%), sono (42%) e preocupações acerca da situação de pandemia 
(70,3% relataram que o distanciamento social foi um problema), levando ao quadro de 
aumento de peso (65% aumentaram o peso corporal) e da maior carga de trabalho (69% 
relataram que aumentou a carga de trabalho) diante desse cenário é imprescindível pensar 
em formas de melhorar as condições como tratamentos ou praticas laborais para que os 
profissionais de saúde não adoeçam.
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