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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: Introdução: Os primeiros casos 
do novo Coronavírus SARS-coV-2 foram 
identificados em dezembro de 2019 na China, 
causando a COVID-19, patologia com alta 
velocidade de disseminação. Os trabalhadores 
da saúde apresentam riscos mais elevados 
de contaminação pelo vírus. Portanto, os 
profissionais que se enquadravam nos grupos 
de risco, entre eles as gestantes, precisaram 
realocados para a realização de trabalho 
remoto. Objetivo: Relatar a experiência de uma 
profissional enfermeira gestante em trabalho 
remoto durante a pandemia de COVID-19, 
expondo os principais desafios frente a esse 
cenário. Metodologia: Estudo descritivo, com 
abordagem qualitativa, que descreve o relato de 

experiência de enfermeira em trabalho remoto, 
de um Hospital Universitário da cidade de 
Recife – PE. Resultados e Discussão:Houve 
a formação de um grupo de trabalho remoto 
para discussão das principais demandas, 
incluindo a necessidade de atenção à saúde 
emocional dos profissionais em linha de frente, 
além da realização de atividades burocráticas 
que garantiram a continuidade da assistência. 
Os colaboradores em trabalho remoto também 
participaram de atividades acadêmicas e de 
pesquisa, como a promoção de aperfeiçoamento 
e atualização da equipe de enfermagem, além 
da elaboração de novos protocolos assistenciais. 
Foram encontrados desafios como: adaptações 
na rotina da servidora, para manter a rotina pessoal 
de cuidados domésticos, além de problemas 
com conexões e dificuldades com os programas 
de tecnologia usados. Considerações finais:O 
regime especial de trabalho remoto permitiu 
que as atividades administrativas tivessem 
continuidade e melhorias e se constitui uma 
inovação na área da Enfermagem. Entretanto 
torna-se fundamental a elaboração de estratégias 
para organizar essa modalidade de trabalho, 
principalmente no que tange às mulheres, para 
que possam desenvolver seus atributos de forma 
segura e com qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19. Enfermagem. 
Trabalho remoto.
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EXPERIENCES AND REFLECTIONS ON REMOTE WORK IN NURSING IN THE 
CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMY: AN EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: Introduction: The first cases ofthe novel Coronavirus SARS-CoV-2 
wererecorded in December 2019 in China, causing COVID-19, a pathologywith a high rate 
of spread. High risks for SARS-CoV-2 infection are foundamonghealthcare. Therefore, 
professionals who belongto risk groups, including pregnant women, need ed to be relocated 
toper form remote work. Objective: To report the experience of a pregnant nurse working 
remot ely during the COVID-19 pandemic, exposing the main challenges facing thiss 
cenario. Methodology: Descriptive study, with a qualitative approach, which describes the 
experience report of a nurse working remotelyat a Universitary Hospital in thecityof Recife 
– PE. Results and Discussion: A remote work group was formed to discuss the main 
demands, including the need for attention to  the emotional health of frontline professionals, in 
addition to carrying out bureaucratic activities that ensured the continuity of care. Employees 
working remotely also participated in academic and research activities, aimedat promoting 
the improvementandupdatingofthenursingteam, in additiontodeveloping new care protocols. 
Challenges were encounteredsuch as: adaptations in theservant’sroutine, tomaintain the 
personal routine of home care, in additionto problems with connections and difficulties 
with the technology programsused. Final considerations: The special remotework regime 
allowed administrative activities to be continued andimproved, and constitutes an innovation 
in thefield of Nursing. However, it is essential to develop strategies to organize thistype of 
work, especially with regard to women, sothat they can develop their attributes safely and 
with quality. 
KEYWORDS: COVID-19. Remote work. Nursing.

 

INTRODUÇÃO 
Os primeiros casos do novo Coronavírus (SARS-coV-2) foram identificados em 

dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, China, causando pneumonia originada por uma 
nova cepa viral ainda desconhecida em humanos e que em pouco tempo gerou uma 
das maiores emergências de Saúde Pública de importância internacional. A COVID-19, 
doença causada pelo SARS-CoV-2, é considerada uma patologia com alta velocidade de 
disseminação e que pode, de forma direta ou indireta, atingir vários órgãos vitais (OPAS, 
2020).

No contexto da pandemia, os trabalhadores da saúde apresentam riscos mais 
elevados de contaminação pelo vírus, tanto devido à própria natureza do ofício que 
executam, como pelo fato de que os locais de trabalho serem ambientes favoráveis para a 
dispersão da doença, pela necessidade de permanecerem com pessoas que não são de 
seu convívio pessoal, além do risco de contato com superfícies e objetos contaminados 
(MENDES et al, 2020). Diante desse cenário, e seguindo bases de cunho nacionais e 
internacionais, o Ministério da Saúde lançou o documento “Recomendações de proteção 
aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes 
gripais”, que teve o objetivo de nortear os serviços de saúde e seus colaboradores na 
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implementação de ações e táticas visando diminuir o contágio pelo vírus (BRASIL,2020).
Entre as diversas orientações, o guia discorre sobre a classificação dos trabalhadores 

dos serviços de saúde que se enquadram nos grupos mais vulneráveis para COVID-19, 
e cada serviço deve ponderar a necessidade do afastamento de profissionais que se 
enquadrem em grupos de risco, de acordo com as suas particularidades. Os principais 
grupos de risco são: trabalhadores acima de 60 anos; trabalhadores imunodeprimidos ou 
com doenças crônicas graves; e trabalhadoras gestantes e lactantes. Os gestores dos 
serviços de saúde, em conjunto com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 
devem avaliar cada setor de trabalho e determinar as possíveis estratégias de distribuição 
para locais com menor possibilidade de contaminação destes grupos, e em casos que não 
seja possível a realocação, o trabalho é realizado de forma remota (BRASIL, 2020).

Estudos demonstram que grávidas em qualquer idade gestacional e no período pós-
parto, são mais susceptíveis às complicações causadas pela COVID-19, fator provavelmente 
relacionado às adaptações fisiológicas e respostas às infecções virais próprias do 
período (OLIVEIRA et al, 2021).  Neste sentido, o trabalho remoto para as profissionais 
de enfermagem grávidas, surgiu como uma ferramenta inovadora e desafiadora para as 
trabalhadoras envolvidas no processo de cuidado, e que apesar de nova, pode trazer 
benefícios para as organizações dos serviços de saúde (SCARCELLA, LAGO, 2020).

A complexidade da pandemia trouxe instigações que reafirmam que o uso das 
tecnologias é cada vez mais eficaz no aumento da abrangência da atenção à saúde, seja 
nas ações de gestão, assistência, ensino, pesquisa e extensão, e torna-se uma ferramenta 
importante para enfrentar os intempéries dos serviços de saúde, quando realizados à 
distância. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi relatar a experiência de uma profissional 
enfermeira gestante em trabalho remoto durante a pandemia de COVID-19, expondo os 
principais desafios frente a esse cenário.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que descreve o 

relato de experiência de enfermeira em trabalho remoto devido à pandemia de COVID 19, 
de um Hospital Universitário da cidade de Recife – PE. Esse tipo de pesquisa constitui 
uma estratégia que permite a reflexão diante de uma ação ou um conjunto de ações 
relacionadas a uma situação vivenciada, além de possibilitar que as experiências dos 
autores sejam sistematizadas, por meio da análise, síntese, ordenação e interpretação dos 
fatos, considerando o contexto dos envolvidos (CASTRO JÚNIOR et al, 2021).

A experiência relatada foi vivida durante os meses de março a julho de 2020, 
momento em que, acolhendo as recomendações do Ministério da Saúde, o hospital através 
da Portaria-SEI nº 758, de 18 de março de 2020, determinou o afastamento das gestantes 
e lactantes do trabalho presencial.
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Realizou-se embasamento teórico da literatura, uma vez que se trata de temática 
emergente e considerando os aspectos éticos, por se tratar de relatar experiência direta 
da pesquisadora, não houve necessidade de submissão do estudo ao Comitê de Ética em 
Pesquisa, entretanto, ficam assegurados os princípios bioéticos durante a confecção do 
manuscrito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
 A partir de março de 2020, a contaminação pela COVID-19 avançou por todos os 

continentes, e um grande desafio na área de sáude hospitalar girou em torno de como 
conduzir os profissionais com vulnerabilidades, que não podiam atuar na assistência 
direta aos pacientes, o que propiciou ao afastamento para trabalho remoto. Para o 
desenvolvimento das funções, houve a formação de um grupo de trabalho para discussão 
de como seria a demanda dos profissionais de Enfermagem do hospital durante o estado 
de Pandemia. Estes colaboradores formariam uma “segunda linha de frente” no combate 
ao vírus, visto que os demais profissionais ficaram imbuídos da desafiadora missão de 
assistir diretamente os pacientes acometidos pelo vírus, ou com outras comorbidades que 
não poderiam deixar de ter tratamento em um ambiente hospitalar.

Uma das primeiras atitudes do grupo de trabalho remoto foi buscar suporte 
emocional para os profissionais em linha de frente e estudar a melhor forma de atuação 
de acordo com as demandas que dariam base a assistência. Essa ação foi importante 
porque apesar de o profissional de saúde ser preparado para recuperar vidas, a cada dia de 
trabalho novos questionamentos surgiam sobre a eficiência das estratégias de tratamento 
e de contenção da pandemia e sobre até quando aquela seria a difícil rotina diária. Neste 
interim, os profissionais em trabalho remoto, também tiveram o aspecto emocional afetado, 
pelo distanciamento social e medos de contaminação das pessoas com as quais possuiam 
vínculos de trabalho, do próprio adoecimento ou dos familiares. Neste relato, como se 
tratava de uma trabalhadora gestante, eram inevitáveis as saídas para consultas e exames 
de rotina, e havia a insegurança gerada pela incerteza do prognóstico da doença até então 
desconhecido.

Dentre as atribuições burocráticas de enfermagem que a enfermeira participou 
durante o trabalho remoto, pode-se citar: reuniões semanais com equipe remota através de 
chamadas via ferramenta digital Google Meet; realização e acompanhamento dos processos 
no Sistema Eletrônico de Informações (SEI); revisão de normas do regimento interno de 
Enfermagem; construção de relatórios informativos dos profissionais de enfermagem 
do hospital com instruções técnicas de trabalho, elaboração de planilhas funcionais dos 
profissionais de Enfermagem para correto dimensionamento dos locais de assistência. 
Os colaboradores em trabalho remoto também participaram de atividades acadêmicas e 
de pesquisa, por se tratar de hospital escola, entre as quais destacaram-se: a promoção 
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de aperfeiçoamento e atualização da equipe de enfermagem, o acompanhamento de 
seminários de residentes de Enfermagem, além da elaboração de novos protocolos 
assistenciais.

Para atender às demandas do trabalho remoto, foram necessárias adaptações 
na rotina da servidora, além de manter a rotina pessoal de cuidados domésticos com as 
recomendações para o momento a Pandemia. Somado a dificuldades com conexões de 
internet em alguns momentos, outro aspecto desafiador do serviço à distância foram as 
limitações tecnológicas impostas pelo conhecimento de ferramentas digitais e programas 
específicos a serem utilizados, uma vez que durante a formação do profissional de 
enfermagem não se inclui o preparo para essa modalidade de trabalho, e que até o 
momento é uma construção, apesar de muitos avanços. Essas dificuldades geraram na 
primeira semana um impacto negativo, mas com o apoio do grupo de trabalho, buscou-se 
cursos online de aperfeiçoamento para os programas necessários. Cabe frisar que foram 
buscas do próprio grupo, visto que o hospital não treinou a equipe pois havia uma demanda 
imensa com o preparo da equipe da assistência direta.

Apesar dos pontos negativos, o regime especial de trabalho remoto revelou a 
importância do desenvolvimento de novas maneiras de se relacionar com os pares, a 
importância da colaboração com os colegas, além da transferência de experiências de 
outros campos de atuação profissional. Além disso, permitiu que atividades administrativas 
tivessem continuidade e melhorias, para a excelência na qualidade da assistência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sem dúvidas, o trabalho remoto é uma inovação na área da Enfermagem, ampliando 

as facetas dessa profissão e garantindo menor risco aos grupos vulneráveis, entretanto 
traz desafios especialmente no que tange a vivência de uma mulher, com todas as suas 
atribuições, somado ao fato de estar gestante e encarar todas as pressões psicológicas 
próprias do período que perpassa. Portanto, é preciso que os profissionais de saúde sejam 
atendidos em suas inquietações e desamparos, visto que a regressão da pandemia ainda 
é almejada. Torna-se fundamental a elaboração de estratégias para organizar o horário de 
trabalho remoto, pois o ambiente domiciliar altera a rotina familiar e pessoal, para que estes 
possam desenvolver seus atributos de forma segura e com qualidade.
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