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APRESENTAÇÃO
Desde os primeiros reportes epidemiológicos na China em dezembro de 2019 que 

sinalizavam o alerta de uma pneumonia de rápido contágio até então desconhecida, os 
números gerais de infecção e mortalidade pelo novo coronavírus tem sido alarmantes. 
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e conforme dados 
do Ministério da Saúde, até o fechamento da organização deste e-book, o país totalizava 
213.817.90 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 595.446 óbitos por COVID-19. 
Também até o fechamento da organização deste e-book, o Brasil já havia imunizado 
totalmente 87.436.784 indivíduos – o que representa 40,99% da população brasileira – 
segundo o consórcio nacional de veículos de imprensa.

A comunidade científica nacional rapidamente se voltou ao estudo da pandemia do 
novo coronavírus: Mota e colaboradores no artigo “Produção científica sobre a COVID-19 no 
Brasil: uma revisão de escopo” encontraram, apenas até maio de 2020, 69 publicações em 
revistas nacionais sobre assuntos relacionados à COVID-19; no entanto, além de algumas 
lacunas investigativas como a realização de ensaios clínicos randomizados e revisões 
sistemáticas, os autores atestam que “(...) a produção científica nacional sobre a COVID-19 
tem papel imediato na formulação de políticas públicas de enfrentamento da doença e na 
orientação de decisões clínicas no que tange as ações de prevenção e tratamento (…) 
cabendo às universidades brasileiras o papel de protagonistas nessa produção”.

Pensando neste cenário, a Atena Editora convida seus leitores a estudar a obra 
“COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais”. Para este e-book foram 
revisados e selecionados 44 artigos técnicos e científicos que aqui estão dispostos em 
dois volumes: o primeiro aborda os aspectos patológicos, clínicos e epidemiológicos da 
COVID-19 e, no segundo volume, encontram-se os trabalhos que investigaram os impactos 
socioambientais da pandemia em diversos grupos e/ou comunidades brasileiras.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: A Síndrome de Burnout é uma 
doença originada pela cronificidade do estresse 
ocupacional, tendo como características: 

Exaustão emocional e física, Despersonalização 
e a baixa realização profissional. A pandemia da 
COVID-19 modificou o contexto de trabalho de 
muitas pessoas mundialmente, especialmente 
os profissionais da saúde, tendo um aumento 
do estresse ocupacional devido à sobrecarga de 
trabalho e insegurança sobre o futuro profissional, 
promovendo maior risco de desenvolvimento 
dessa síndrome. Os estudos demonstram a 
necessidade da implementação de ações que 
sejam eficazes na redução do esgotamento 
profissional, sendo uma delas a reflexologia, que 
se conceitua como um tipo de prática integrativa 
e complementar em saúde caracterizada pela 
aplicação da pressão em pontos específicos 
dos pés e das mãos, promovendo a sensação 
de relaxamento e mantendo a homeostase. O 
estudo tem como objetivo relatar a experiência 
da efetividade da reflexologia na prevenção da 
síndrome de burnout em profissionais da saúde 
na atenção básica no contexto de covid-19. Trata-
se de um relato de experiência, proveniente de 
uma ação voluntária realizada em uma Clínica 
da Família no estado do Rio de Janeiro. A ação 
teve como público-alvo: Enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, os profissionais de saúde bucal, 
agente comunitário de saúde e médicos. O período 
de realização do estudo foi de janeiro a fevereiro 
de 2021. Os resultados obtidos na reflexologia 
foi diminuição do estresse ocupacional e suas 
consequências físicas e mentais, aumento na 
resiliência no enfrentamento das situações 
adversas, melhora na interação entre as equipes, 
conscientização da importância da qualidade 
de vida, e consciência postural no ambiente de 
trabalho. Contudo, a reflexologia proporcionou 
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melhora no enfrentamento das sobrecargas de trabalho, refletindo diretamente na melhoria 
da assistência prestada à população, mostrando a necessidade do incentivo aos gestores da 
Atenção Primária, para se apropriarem da política de práticas integrativas e complementares.
PALAVRAS - CHAVE: Esgotamento Profissional; Infecções por Coronavírus; Manipulações 
Musculoesqueléticas; Pandemias; Qualidade de Vida.

EFFECTIVENESS OF REFLEXOLOGY IN THE PREVENTION OF BURNOUT 
SYNDROME IN HEALTHCARE PROFESSIONALS IN PRIMARY CARE IN THE 

CONTEXT OF COVID-19: EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT: The Burnout Syndrome is a disease resulting from the chronicity of occupational 
stress, with the following characteristics: Emotional and physical exhaustion, Depersonalization 
and low professional fulfillment. The COVID-19 pandemic changed the work context of many 
people around the world, especially health professionals, with increased occupational stress 
due to work overload and insecurity about the professional future, promoting a greater risk of 
developing this syndrome. The studies demonstrate the need to implement effective actions 
to reduce professional burnout, one of which is reflexology, which is conceptualized as a 
modality of integrative and complementary practice in health characterized by the application 
of pressure on specific points of the feet and hands, promoting a feeling of relaxation and 
maintaining homeostasis. The study aims to report the experience of the effectiveness of 
reflexology in preventing burnout syndrome in primary care health professionals in the context 
of covid-19. This is an experience report, based on a voluntary action carried out in a Family 
Clinic in the state of Rio de Janeiro. The action had as target audience: nurses, nursing 
technicians, oral health professionals, community health workers and doctors. The study 
period was in January to February 2021. The results obtained in reflexology were reduction of 
occupational stress and its physical and mental consequences, increased resilience in coping 
with adverse situations, improved interaction between teams, awareness of the importance 
of quality of life and postural awareness in the work. However, the reflexology provided an 
improvement in coping with work overload, directly reflecting on the improvement of care 
provided to the population, showing the need to encourage Primary Care managers to take 
ownership of the policy of integrative and complementary practices.
KEYWORDS: Burnout Sydrome; Coronavirus Infections; Musculoskeletal Manipulations; 
Pandemics; Quality of Life.

1 |  INTRODUÇÃO
A pandemia da COVID-19 modificou o contexto de trabalho de muitas pessoas no 

mundo inteiro, especialmente os profissionais que trabalham no setor da saúde, tendo 
um aumento do estresse ocupacional devido a sobrecarga de trabalho, redução de 
pausas, insegurança sobre o futuro profissional e suspensão de folgas, férias e feriados, 
promovendo maior risco de desenvolvimento da Síndrome de Burnout. (GEMINE, 2021; 
SERRÃO, 2021). 

A Síndrome de Burnout é uma doença originada pela cronicidade do estresse 
ocupacional, tendo como características: Exaustão emocional e física, Despersonalização 
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e a baixa realização profissional, no enfrentamento do cotidiano laboral. Os estudos 
demonstram a necessidade da implementação de ações que sejam eficazes na 
prevenção do esgotamento profissional, tendo como alternativa as práticas integrativas e 
complementares em saúde. (NEVES et. al, 2014; BRASIL, 2015) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS,2002), estabeleceu conceito de 
Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa em saúde (MT/MCA) como:

Sistemas e recursos que envolvem abordagens que buscam estimular os 
mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por 
meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no 
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com 
o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados pelas diversas 
abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada do processo 
saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente do 
autocuidado. (BRASIL, 2015)

No final da década de 1970, a OMS criou o Programa de Medicina Tradicional, 
com intuito de estimular a criação de Políticas Públicas nesse campo. Dessa maneira, 
foram emitidos vários comunicados e resoluções visando o alcance dos estados-membros 
a criarem e implementarem Políticas Públicas para o uso da MT/MCA na atenção à saúde 
dos países e o desenvolvimento de pesquisa científicas para melhor aprofundamento e uso 
eficaz, com qualidade e segurança. (BRASIL, 2015)

No Brasil foi um dos primeiros países a ter uma inclusão social das Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). Na década de 1980 após a Criação 
do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PNPICS) teve seu marco durante VIII Conferência Nacional 
de Saúde em 1986 (BRASIL, 2015). No entanto, “o processo de oficialização das PICS 
culminou 20 anos depois, em 2006, com a publicação da Portaria no 971/2006 que criou a 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)”. (SILVA et al., 2020)

Entre 2017 e 2018, a PNPIC ampliou o rol de sistemas complexos e recursos 
terapêuticos reconhecidos, com possibilidade de oferta no SUS: arteterapia, 
ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, 
osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária 
integrativa, yoga, aromaterapia, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, 
cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e 
terapia de florais (BRASIL, 2017a; 2017b; 2018a), além das elencadas pela 
política: Medicina Tradicional Chinesa/acupuntura, homeopatia, plantas 
medicinais e fitoterapia, medicina antroposófica e termalismo-crenoterapia. 
(SILVA et al., 2020; TESSER; SOUSA; NASCIMENTO, 2018)

A reflexologia é caracterizada pela aplicação da pressão em pontos específicos 
dos pés e das mãos, melhorando a circulação sanguínea, sensação de relaxamento e 
mantendo a homeostase. (EMBONG et. al, 2017)  

Há uma troca constante de energia entre as células humanas. Quando existe 
algum impedimento desse fluxo de energia, ocasiona uma estagnação do fluxo sanguíneo, 
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podendo gerar processos inflamatórios nos pontos de estagnação e com isso prejudicando 
na circulação sanguínea e apresentação dos quadros de dor. Vale ressaltar a importância 
da estimulação dos pontos reflexos para o restabelecimento do fluxo sanguíneo contínuo, 
ajudando na homeostase do organismo. Isso faz com que o corpo volte ao seu estado de 
equilíbrio, evitando doenças causadas pelos níveis de estresse. (ESPIRITO SANTO et.al, 
2016; TASHIRO et al, 2001)

O estudo tem como objetivo relatar a experiência da efetividade da reflexologia 
na prevenção da síndrome de burnout em profissionais da saúde na atenção básica no 
contexto de covid-19.

2 |  METODOLOGIA
O método realizado é o relato de experiência, proveniente de uma ação voluntária de 

duas acadêmicas do sexto período de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, 
realizada em uma Clínica da Família no município do Rio de Janeiro. O público-alvo da 
ação voluntária abrangeu enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde bucal, 
dentistas, agente comunitário de saúde e médicos, baseando no aumento nas estatísticas 
sobre a Síndrome de Burnout entre os profissionais de saúde durante a pandemia do 
Covid-19.

O período de realização do estudo foi durante os meses de janeiro e fevereiro de 
2021, sendo escolhido esse recorte temporal por ser um dos primeiros meses campanha 
de vacinação contra covid-19 no município do Rio de Janeiro. 

Com o intuito de prevenir o desenvolvimento da Síndrome de burnout, a reflexologia 
foi escolhida como uma das práticas integrativas e complementares de saúde para a 
realização da ação voluntária por se adequar melhor a dinâmica pandêmica do contexto 
laboral dos profissionais de saúde da unidade básica.

Nas primeiras semanas da ação voluntária, as sessões de reflexologia eram 
agendadas previamente, no horário das 08:00 às 17:00, por ser o horário de funcionamento 
da Unidade Básica. Posteriormente foram alteradas para demanda espontânea, ao se 
adequar melhor a dinâmica laboral dos funcionários. A duração de cada sessão era de 
aproximadamente 30 minutos.

Também houve a organização de uma das salas desativadas da unidade para servir 
de espaço para a realização da prática integrativa. Os instrumentos utilizados foram os 
oléos essenciais de massagem, maca, álcool à 70% e toalhas para desinfecção da maca, 
papel específico para cobrir a maca, aromatizador de ambiente e aparelho de som para 
reprodução de sons da natureza durante a realização da prática.

No início de cada sessão era realizado uma escuta ativa dos profissionais, 
procurando avaliar suas queixas principais e como isso estava refletindo no aspecto físico 
e mental e o monitoramento do nível de estresse ocupacional. Em seguida, o profissional 
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de saúde era encaminhado para a maca onde era realizado a aplicação da reflexologia nas 
mãos e nos pés. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os primeiros resultados evidenciados entre os profissionais de saúde foram a 

diminuição da ansiedade, melhora nos quadros de depressão, dores musculares, diminuição 

de quadros hipertensivos e sensação de bem-estar e relaxamento.

Segundo um estudo realizado pela Touch Research Institute, foram comparados 

os resultados obtidos durante as sessões de massagem e foi constatado diminuição da 

pressão sistólica devido a diminuição do hormônio cortisol (Hormônio do estresse), tanto 

na saliva como na urina dos participantes; e melhora nos níveis de ansiedade e depressão. 
(ESPIRITO SANTO et.al, 2016; HERNADEZ-REIF et al, 2000).

Outros estudos também avaliaram alterações nos sinais vitais após as três sessões 
de reflexologia. Foi constatado a influência da pressão nos pontos reflexos com diminuição 
da frequência cardíaca, diminuição dos quadros de ansiedade, dores musculares, melhora 
da qualidade do sono, redução da frequência respiratória e aumento da confiança. 
(ESPIRITO SANTO et.al, 2016; RAMADA, Almeida e Cunha, 2013; NASCIMENTO et al, 
2012).

Também foi apresentado evidências científicas acerca da influência do toque na 
estimulação das endorfinas, redução da ansiedade e melhora da dor. Ademais, houve a 
constatação da elevação da pressão sistólica, frequência respiratória e pulsação antes das 
sessões de massagem. Após a atividade, foi observado melhora na circulação sanguínea, 
sensação de relaxamento e bem-estar. (ESPIRITO SANTO et.al, 2016; JIRAINGMONGKOL 
et al, 2002).

A reflexologia também permitiu abordar com os profissionais temáticas relacionadas 
ao propósito da vida cotidiana e profissional promovendo a saúde mental e os auxiliando 
no planejamento de objetivos futuros. Essa ressignificação dos cuidados com a própria 
saúde facilitou na melhora do relacionamento interpessoal entre as equipes, melhora 
na interação com os pacientes, aumento da resiliência no enfrentamento das situações 
adversas, conscientização da importância da qualidade de vida, e consciência postural no 
ambiente de trabalho.

4 |  CONCLUSÃO
Destarte, pode-se concluir que a reflexologia proporcionou melhora no enfrentamento 

das sobrecargas de trabalho, refletindo diretamente na melhoria da assistência prestada 
à população, mostrando a necessidade do incentivo aos gestores de unidades básicas de 
saúde, para apropriarem-se da política de práticas integrativas e complementares.
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