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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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de adoecimento físico e mental salutar, alguns chegando a óbito, outros passando dias 
internados. Em detrimento disto, faz-se necessário se dar maior atenção à saúde desses 
profissionais, em especial, enfermeiros e técnicos que possuem maior contato com o paciente, 
justificando a realização deste estudo. Trata-se de uma revisão bibliográfica, descritiva, onde 
foram selecionados artigos publicados no período de 2016 a abril de 2021, nas bases de 
dados LILACS e BDENF, onde foram encontrados 19 artigos, e destes selecionados 06 para 
o estudo. O presente estudo permitiu que fossem elencados os principais agravos a saúde 
mental dos profissionais da saúde, em especial, da enfermagem em tempos de pandemia, 
permitindo com que os fatores que desencadeiam os sentimentos  como ansiedade, estresse, 
medo, entre outros estejam diretamente relacionados a carga horaria exaustiva de trabalho, 
recursos limitados para prestar uma assistência de qualidade, treinamentos para que sejam 
possível o aprendizado com o manejo desses pacientes acometidos por covid-19, o medo 
de contaminar os seus familiares e principalmente, a falta de reconhecimento da sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: Equipe de enfermagem, Pandemias, Saúde mental.

MENTAL HEALTH OF THE NURSING TEAM IN THE COVID-19 PANDEMIC IN 
BRAZIL

ABSTRACT: SARS-CoV-2, which causes the Covid-19 disease, has been a relevant public 
health problem worldwide. With this scenario installed, both the physical health and mental 
health of professionals deteriorated, some dying, others spending days in hospital. On 
account of this, it is necessary to pay attention to the health of these professionals, especially 
nurses and technicians who have more contact with the patient, justifying this study. This is 
a descriptive bibliographic review, which selected articles published in the period from 2016 
to April 2021, in the LILACS and BDENF databases, where 19 articles were found, and from 
these, 06 were chosen for the study. The present study allowed to list the main problems 
related to the mental health of these professionals, especially nursing in times of pandemic, 
allowing the factors that trigger feelings such as anxiety, stress, fear, among others, to be 
directly related to exhaustive workload, limited resources to provide quality care, training so 
that learning with the management of these patients affected by covid-19 is possible, the fear 
of contaminating their families and, above all, the lack of recognition by society.
KEYWORDS: Nursing Team, Pandemics, Mental Health.

1 |  INTRODUÇÃO 
O novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença Covid-19, vem se 

apresentando como um importante problema de saúde pública a nível mundial. Dentre 
suas características, a principal, trata-se de sua elevada transmissibilidade e letalidade, em 
especial, em idosos, portadores de doenças crônicas e doenças respiratórias, como asma 
e bronquite (HELIOTERIO et. al., 2020).

Com o cenário de pandemia instalado, fez-se necessário reorganizar a vida em 
sociedade de forma abrupta, mudando assim seus comportamentos no que diz respeito 
a ocupação de espaços públicos, mobilidade, hábitos de vida e de saúde. A pandemia 
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causada pela Covid-19, para além dos aspectos clínicos e biológicos e de assistência à 
saúde envolvidos, apresenta um rol de problemas a serem enfrentados que questionam 
radicalmente os modelos de desenvolvimento das sociedades modernas (HELIOTERIO et. 
al., 2020).

As medidas de proteção como: lavagem das mãos adequada, higienização do 
ambiente, uso de máscara e o distanciamento social, são fatores fundamentais para o 
sessar da transmissão da doença. No entanto, a pandemia permitiu evidenciar que 
manter as medidas pode não ser uma tarefa fácil, visto que, as diferenças sociais existem 
(FALCÃO, 2020).

Com o avançar da pandemia os números de casos suspeitos, positivos e óbitos 
aumentavam de forma acelerada, permitindo com que fosse possível observar de forma 
efetiva a superlotação de hospitais, profissionais de saúde sobre carregados, falta de 
equipamentos de proteção individual (EPI) e horas ininterruptas de trabalho (MIRANDA et. 
al., 2020).

Com este cenário instalado, os profissionais da saúde, em especial, os enfermeiros 
e técnicos de enfermagem, iniciaram processo de adoecimento físico e mental salutar, 
alguns chegando a óbito, outros passando dias internados. Perfazendo com que escalas 
de plantões e serviços fossem desfeitas, efetuando novas contratações em caráter 
emergencial de profissionais com ou sem experiencia com pacientes críticos e doença 
infecciosa de grande transmissibilidade (FALCÃO, 2020).

Além disso, é comum hodiernamente encontrar sinais e sintomas de ansiedade 
e depressão, que afetam diretamente o bem-estar dos profissionais da saúde. Na 
enfermagem, é possível perceber uma grande incidência de manifestações psíquicas 
entre os profissionais, residentes ou alunos de graduação. Os fatores que podem estar 
relacionados com isso podem ser o processo de trabalho, como turno, a relação entre os 
profissionais e o paciente, a sobrecarga de trabalho exaustiva, o desgaste, o suporte social 
e as estratégias de enfrentamento desenvolvidas. E devido ao contexto de calamidade ao 
qual estamos vivendo, esses fatores estressores que estão relacionados ao trabalho da 
enfermagem tendem a aumentar (DAL’BOSCO et. al., 2020).

A atuação da equipe de enfermagem no manejo do paciente, faz com que o 
profissional, seja ele enfermeiro ou técnico precise lhe dá com diversas situações, 
dentre elas prazerosas ou não, como: dor, sofrimento, morte e perdas. Além da falta de 
reconhecimento, condições desfavoráveis de trabalho e baixa remuneração.  Perfazendo 
com que esses fatores em conjunto desencadeei serias consequências psicológicas para 
a saúde mental desses trabalhadores. Cenário este encontrado tanto em instituições 
públicas, quanto privadas.

Em detrimento disto, faz-se necessário se dar maior atenção á saúde dos 
profissionais desta área, em especial, enfermeiros e técnicos que possuem maior contato 
com o paciente, justificando a realização deste estudo. 
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2 |  OBJETIVO 
Descrever a saúde mental da equipe de enfermagem (técnicos de enfermagem e 

enfermeiros) no contexto de pandemia da Covid-19 no Brasil.

3 |  METODOLOGIA 
Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde busca-se descrever o estado da saúde 

mental dos profissionais da enfermagem durante a pandemia da Covid-19, elencando os 
fatores para que agravos a saúde mental desses indivíduos aconteça.

Conceitua-se como pesquisa bibliografia, aquela cujo o objetivo é explicar e 
discutir um tema com base em referências teóricas encontradas na literatura, sejam elas 
publicadas em livros, revistas, periódicos e outros. Além disso, procura conhecer e analisar 
os conteúdos científicos sobre a temática (SANTOS; CESÁRIO, 2019).

Foram selecionados artigos publicados no período de 2016 a abril de 2021, nas 
bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) 
e BDENF (Base de Dados da Enfermagem), onde foram encontrados 19 artigos, e destes 
selecionados 06 para o estudo. 

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Pandemia da Covid-19
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pandemia é a disseminação 

mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia (surto 
que afeta uma região), espalha-se por diferentes continentes com transmissão sustentada 
de pessoa para pessoa.  Antes da Covid-19, a pandemia mais recente havia sido em 2009, 
com a chamada gripe suína, causada pelo vírus H1N1. Acredita-se que o vírus veio do porco 
e de aves, e o primeiro caso foi registrado no México. A OMS elevou o status da doença 
para pandemia em junho daquele ano, após contabilizar 36 mil casos em 75 países. No 
total, 187 países registraram casos e quase 300 mil pessoas morreram. O fim da pandemia 
foi decretado pela OMS em agosto de 2010 (BRASIL, 2021).

Historicamente, a humanidade experimentou outras pandemias, algumas com ciclos 
repetidos por séculos, como a varíola e o sarampo ou por décadas, como as de cólera. 
Ainda podem ser citadas as pandemias de gripe por H1N1 em 1918, por H2N2 em 1957-
58, por H3N3 em 1968-69 e por H5N1 nos anos 2000, conhecidas, respectivamente, como 
“gripe espanhola”, “gripe asiática”, “gripe de Hong-Kong” e “gripe aviária”, em que pese tais 
denominações que carregam estigmas que devem ser evitados (SOUZA, 2021).

A Covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente 
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grave. Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A 
transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou 
contato com objetos e superfícies contaminadas. 

A Covid-19 trouxe impacto nas vidas dos indivíduos em nível global, chamando a 
atenção pelo alcance que teve e pela velocidade com a qual se disseminou. Alguns dados 
históricos, embora ainda muito recentes para uma análise rigorosa, revelam essa dinâmica 
espaço-temporal da doença. 

A OMS recebeu a notificação do primeiro caso da doença em 31 de dezembro de 
2019, de casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, com suspeita de serem 
provocados por uma nova cepa de Coronavírus. Uma semana depois, as autoridades 
chinesas confirmaram se tratar de um novo tipo do vírus, recebendo o nome de SARS-
CoV-2. Ainda no mesmo mês (30 de janeiro), a OMS emite alerta de emergência de Saúde 
Pública de importância internacional devido à velocidade com a qual se espalhava entre os 
continentes e, em 11 de março, a situação é classificada, oficialmente, como uma pandemia, 
embora já se apresentasse em quase todos os continentes em fevereiro. (SOUZA, 2021).

No Brasil, o primeiro caso suspeito encontrado foi na cidade de São Paulo, no mês 
de fevereiro de 2020. Com um pouco mais de um mês apareceram os primeiros casos 
confirmados e óbitos ocasionados pela Covid-19, em especial, na região sudeste e grandes 
capitais (DAL’BOSCO et.al., 2020).

O emocional da enfermagem em tempos de pandemia da Covid-19
A OMS observou que os trabalhadores da enfermagem, em meio a pandemia, 

desenvolveram algumas patologias mentais, dentre elas “altos níveis de ansiedade, 
acrescidos do risco de adoecer, provocando severos problemas de saúde mental e aumento 
aos casos da Síndrome de Burnout, além de gerar ansiedade, depressão e estresse 
associado” (HUMEREZ et. al. 2020).

A Síndrome de Burnout (SB), caracteriza-se por sintomas específicos, e pode ser 
desenvolvida devido a exposição prolongada a estresse emocional e interpessoais laborais 
e “concebida por meio de três fatores: a exaustão emocional, a despersonalização e os 
sentimentos de reduzida realização profissional” (PAIVA et. al., 2019). 

A SB é avaliada de acordo com a resposta emocional a exposição crônica de 
situações de estresse ao qual o profissional passa, perfazendo com que, surjam sentimentos 
de descontentamento e desgaste destes indivíduos. 

Dentro do hospital o enfermeiro está exposto a fatores que podem fazer com que ele 
seja acometido pela SB. Quando instalada a síndrome pode acarretar prejuízos, podendo 
afetar o paciente e a instituição hospitalar ao qual o enfermeiro pertence, o que reflete 
diretamente na qualidade da assistência prestada por ele de forma negativa os colegas de 
trabalho, acarretando na ausência ou desligamento do emprego (SANCHEZ; OLIVEIRA, 
2016).
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Dentre os profissionais da saúde, os da enfermagem, por se tratar de uma profissão 
que exigem grande responsabilidade, e infelizmente exerce sua assistência com recursos 
limitados, tem apresentado frequentemente profissionais com diagnostico de SB. Além 
disso, os fatores estressantes ao qual o enfermeiro esta submetido diariamente fazem com 
que ele não se atente para os aspectos fisiológicos da doença, bem como, os emocionais e 
psicológicas que fazem parte do processo de saúde e doença (PAIVA et. al., 2019). 

Sentimentos da equipe de enfermagem mais evidentes durante a pandemia 
da Covid-19

Estudos realizados pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), apontam que 
os sentimentos mais declarados pelos profissionais da enfermagem durante a pandemia do 
Sars-Cov-2, foram organizados em: ansiedade, estresse, medo, ambivalência, depressão 
e exaustão. 

A ansiedade foi relatada devido a falta de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI’s), pressão por parte da chefia imediata e devido as noticiais vinculadas nas mídias. 
O medo foi abordado por conta do risco de se infectar e infectar os seus. Registrou-se a 
ambivalência devido os aplausos dos demais, porém também discriminação evitando o 
contato para que não sejam contaminados. A depressão, foi elencada por conta da solidão 
ao qual passaram, devido o afastamento dos familiares e morte dos colegas de profissão. 
E por fim, a exaustão devido ao esgotamento emocional (HUMEREZ et.al., 2020).

Mediante o grande número de doentes e mortes devido ocasionados pela Covid-19, 
acarretam em um alto risco psicossocial ocupacional, para as equipes que atuam na linha 
de frente contra esse vírus, fator agravado devido as horas de trabalho elevadas e alta 
pressão gerada por conta dos treinamentos de manejo com os pacientes.  

O excesso de trabalho, perfaz com que a incidência de adoecimento mental e física 
dos trabalhadores da saúde aumente demasiadamente. Além de facilitar a ocorrência de 
erros de administração de medicamentos, acidentes de trabalho, redução do autocuidado, 
por conta da falta de tempo e disposição, colaborando com o estresse emocional do 
indivíduo (BARBOSA et. al.,2020).

5 |  CONCLUSÃO 
O presente estudo permitiu que fossem elencados os principais agravos a saúde 

mental dos profissionais da saúde, em especial, da enfermagem em tempos de pandemia, 
permitindo com que os fatores que desencadeiam os sentimentos  como ansiedade, 
estresse, medo, entre outros estejam diretamente relacionados a carga horaria exaustiva 
de trabalho, recursos limitados para prestar uma assistência de qualidade, treinamentos 
para que sejam possível o aprendizado com o manejo desses pacientes acometidos 
por covid-19, o medo de contaminar os seus familiares e principalmente, a falta de 
reconhecimento da sociedade. 
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Com isso, é necessário ter uma atenção especial para esses profissionais, afim 
de trabalhar com a prevenção dessas patologias e melhorar o diagnóstico precoce, pois 
entendemos que a enfermagem, por estar diretamente ligada ao paciente tem maior 
exposição a esses fatores desencadeadores. 
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