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RESUMO: Os serviços de saúde se viram 
pressionados a reorganizarem o seu processo 
de trabalho e fluxo de atendimento para atender 
a nova demanda de pacientes infectados por 
covid-19. Este estudo tem como intuito descrever 
os impactos da pandemia de covid-19 na 
atenção básica. Trata-se de um estudo descritivo 
com abordagem qualitativa, do tipo relato de 
experiência, realizado durante a participação 
do programa de voluntariado da Campanha de 
imunização contra covid-19, em uma clínica 
da família no município do Rio de Janeiro, no 
período de agosto de 2020 a junho de 2021. Por 
conta da alta demanda de pacientes infectados e 
casos suspeitos de covid-19, a clínica da família 
teve que alterar seu processo de trabalho que 
impactaram diretamente no fluxo de atendimento 
da unidade. Todas mudanças contribuíram para 
queda na qualidade da assistência prestada ao 

paciente, acentuando a fragilidade dos serviços 
de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção primária à saúde; 
Gerenciamento em enfermagem; Sars-coV-2.

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC 
ON THE WORK PROCESS IN PRIMARY 

CARE
ABSTRACT: Health services found themselves 
under pressure to reorganize their work process 
and care flow to meet the new demand of 
patients infected with covid-19. This study aims 
to describe the impacts of the covid-19 pandemic 
on primary care. This is a descriptive study with 
a qualitative approach, of the experience report 
type, carried out during the participation of the 
volunteer program of the immunization campaign 
against covid-19, in a family clinic in the city of 
Rio de Janeiro, in the period of August from 2020 
to June 2021. Due to the high demand of infected 
patients and suspected cases of covid-19, the 
family clinic had to change its work process, 
which directly impacted the unit’s flow of care. 
All changes contributed to a drop in the quality 
of care provided to the patient, accentuating the 
fragility of health services.
KEYWORDS: Primary health care; Nursing 
management; Sars-coV-2.

 

1 |  INTRODUÇÃO 
No ano de 2020 foi anunciado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a 
pandemia da nova cepa do coronavirus 
(Sars-coV2), conhecido como COVID-19, 

http://lattes.cnpq.br/5307784352584955
http://lattes.cnpq.br/5434401518241011
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sendo considerada uma doença que acomete principalmente o trato respiratório, sendo 
transmitido através de contato com gotículas e ao toque de objetos contaminados e em 
seguida tocando olhos, boca e nariz. Seu período de incubação é em média de 5 a 6 dias 
dentre o período de 0 a 14 dias. O vírus possui uma taxa de transmissibilidade e letalidade 
maior do que a do vírus influenza, podendo evoluir rapidamente para casos graves, como 
a Síndrome Respiratória Aguda Grave (BRASIL, 2020).

Dessa forma, o congresso nacional decretou no dia 31 de dezembro de 2020 estado 
de calamidade pública visando maior viabilidade de recursos e implementação de ações 
para melhoria da saúde da população e com isso conter os avanços da pandemia (LOPES 
et al, 2020; ORDÔNIO et al, 2020).

A pandemia impacto em diversos setores da sociedade, principalmente no âmbito da 
saúde, sendo esse o precursor de maiores mudanças em seus contextos laborais (LOPES 
et al, 2020; ORDÔNIO et al, 2020).

Os serviços de saúde se viram pressionados a se reorganizarem quanto aos seus 
processos de trabalho e fluxo de atendimento para atender a nova demanda de pacientes 
infectados e casos suspeitos de covid-19 (ORDÔNIO et al, 2021).

Este estudo tem como intuito descrever os impactos da pandemia de covid-19 no 
processo de trabalho em uma clínica da família do município do Rio de Janeiro.

2 |  METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo relato de 

experiência, vivenciado por uma enfermeira durante sua atuação empregatícia e trabalho 
de preceptoria com uma das acadêmicas no programa de voluntariado da Campanha de 
imunização contra covid-19 em uma clínica da família no município do Rio de Janeiro, no 
período de agosto de 2020 a junho de 2021. 

A campanha de imunização contra covid-19 do município do Rio de Janeiro foi criada 
como uma tentativa dos acadêmicos das áreas da saúde de ajudaremos profissionais de 
saúde no combate a pandemia do covid-19. Apesar da sua realização deu-se início em 
fevereiro de 2021, as consequências da pandemia do covid-19 já vinham impactando em 
todo processo de trabalha na clínica da família desde do seu início, em março de 2020.  De 
acordo com o norteamento dos protocolos municipais vigente, a clinica da família passou 
por novos arranjas em seus fluxos de atendimento e do tipo de assistência prestada, tendo 
uma predominância maior dos casos de demanda espontânea de pacientes com covid e 
“pacientes não-covid”, sofrendo reflexo da superlotação dos hospitais e das unidades de 
pronto-atendimento encaminhando casos urgentes para a clínica da família.

Diante de todos esses fatos, a nova demanda decorrente da pandemia impactou 
diretamente no processo de trabalho presente na cliníca da família do referente estudo.
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A pandemia impacto diretamente nos serviços de saúde, em especial na atenção 

primária a saúde, que é considerada a porta de entrada para os serviços que o SUS oferece 
(LOPES et al, 2020).

Por conta da alta demanda de pacientes infectados e casos suspeitos de covid-19, 
a clínica da família teve que alterar seu processo de trabalho, como:  fechamento da 
agenda dos grupos de hipertensão, diabetes; fechamento da agenda de preventivo e 
puericultura depois dos 6 meses; Extinção das campanhas de saúde da mulher e saúde do 
homem; Suspensão das ações de prevenção e promoção à saúde e assistência as linhas 
prioritárias, descaracterização a atenção primária; Diminuição das vagas de atendimento 
programado para abertura de mais vagas de demanda espontânea, devido à alta demanda 
da atenção secundária e terciária com casos de covid-19; Diminuição para a quantidade 
mínima preconizada pela MS das consultas de pré-natal, tendo como reflexo o aumento 
de casos de gravidez de alto risco, por falta de profissionais no atendimento as demandas 
programadas.

Essa medidas impactaram diretamente no fluxo de atendimento da unidade, além 
da alta demanda dos casos suspeitos e confirmados de covid-19 (LOPES et al, 2020), 
aumentou a demanda dos pacientes das linhas prioritárias com suas doenças de base 
agravadas, descaracterizando a atenção primária que antes prevenia e promovia saúde, 
passando assumir um papel de pronto socorro constante na tentativa de absorver os casos 
de urgência e emergência que as unidades de pronto-atendimento (UPAs) e os hospitais 
não conseguiam absorver por estarem em sua capacidade máxima de lotação. 

Durante a pandemia, foi criado também a resposta rápida com o objetivo de separar 
o fluxo de atendimento dos casos de covid-19 com relação aos demais casos de urgência 
da demanda espontânea, sendo escalado os profissionais do núcleo de apoio a saúde da 
família (NASF) para essa função por falta de recursos humanos. Ademais, houve a criação 
do teleatendimento para o monitoramento e esclarecimentos dos casos de covid-19 que 
cumpria isolamento social, sendo os profissionais de saúde bucal responsáveis por essa 
função, mais uma vez por falta de recursos. Todas essas novas funções foram atribuídas 
sem capacitação prévia devido a urgência de sua implementação para absorver a alto fluxo 
de paciente.

4 |  CONCLUSÃO 
As mudanças no processo de trabalhado da atenção básica contribuíram para a 

queda na qualidade da assistência prestada ao paciente, acentuando a vulnerabilidade e 
fragilidade dos serviços de saúde. Sendo necessário estudos mais aprofundados sobre a 
temática, visando criação de estratégias futuras de enfrentamento as pandemias, com base 
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nos aprendizados e os desafios que enfrentamos nos dias atuais.

REFERÊNCIAS 
BOUSQUAT, A; GIOVANELLA, L; MEDINA, M.G; MENDONÇA, M.H.M; FACCHNI, L.A, et.al. Desafios 
da Atenção Básica no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no SUS. Relatório de Pesquisa. 
USP, Fiocruz, UFBA, UFPEL, OPAS, Brasil. Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da 
Abrasco. Rio de Janeiro. 2020. Disponível em: <https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/08/
Relato%CC%81rioDesafiosABCovid19SUS.pdf>. Acessado em: 27/07/2021

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na 
atenção primária à saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. versão 7. Brasília – DF. 2020. 
Disponível em:< https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/14140606-4-ms-protocolomanejo-aps-
ver07abril.pdf>. Acessado em: 27/07/2021.

LOPES, G.V.B; COSTA, K.F.L. Impactos e desdobramentos da pandemia da COVID-19 na Atenção 
Básica: um relato de experiência. Rev Saúde em Redes. 2020. Disponível em: <http://revista.
redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/3298>. Acessado em: 27/07/2021.

ORDÔNIO, A.D.C; LEITE, G.G.R; LIMA, S.A.M; SANTOS, M.A; NETO, M.D.S; MARCHIORI, J.B.C. 
el al. Serviços de atenção básica frente à pandemia de covid-19. Rev Brazilian Journal of Health 
Review, Curitiba, v.4, n.1, p. 2260-2277. 2021. Disponível em: < https://www.brazilianjournals.com/
index.php/BJHR/article/viewFile/23997/19253> . Acessado em: 27/07/2021.

https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Relato%CC%81rioDesafiosABCovid19SUS.pdf
https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Relato%CC%81rioDesafiosABCovid19SUS.pdf
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/14140606-4-ms-protocolomanejo-aps-ver07abril.pdf
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/14140606-4-ms-protocolomanejo-aps-ver07abril.pdf
http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/3298
http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/3298


 
COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais 4 174Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Aprendizagem  72, 73, 74, 75, 76, 79, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133

Atenção básica  15, 143, 145, 146

C

Catolicismo  42, 43, 45

Conselhos de saúde  49, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62

Coronavírus  1, 2, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 36, 43, 45, 50, 55, 58, 
59, 61, 63, 64, 65, 69, 79, 114, 122, 146, 161, 163, 164

COVID-19  1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 
54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
97, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 127, 128, 134, 135, 136, 141, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172

D

Democracia  49, 51, 59, 60, 61, 62

Discente  70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 119, 173

E

Empatia  69, 134, 137, 138, 140, 141

Enfermagem  12, 69, 76, 79, 134, 138, 141, 143, 158

Ensino fundamental  13, 17, 19, 20, 116, 118, 124, 126, 127, 128, 131, 133, 151, 152, 154

Ensino remoto  76, 77, 162

Esquema vacinal  148, 149, 150, 155, 157

G

Gravidez  145

H

Habilidade relacional  64, 66, 69

Hanseníase  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

I

Identidade  40, 41, 47, 138

IDH  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11



 
COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais 4 175Índice Remissivo

Índice de Desenvolvimento Humano  1, 3, 6, 7

Institutos Federais  112, 114, 115, 121, 123

Inteligência emocional  64, 65, 66, 67, 68, 69

L

Leitura  44, 73, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133

P

Papilomavírus humano  147, 148, 149, 157, 158, 159

Participação social  49, 51, 54, 59, 60, 61, 63

Perfil epidemiológico  12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 38

Populações tradicionais  25, 28

Povos indígenas  25, 26, 27, 28, 31, 32

Profissionais da saúde  68, 134, 135, 136, 137, 138

Programa nacional de alimentação escolar  112, 113, 115, 117, 122, 123

Q

Qualidade de vida  3, 115, 134

R

Religião digital  41

S

SARS-CoV-2  1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 32, 41, 50, 65, 72, 75, 78, 
79, 95, 96, 163, 164

Saúde da criança e do adolescente  148

Sistema Único de Saúde  21, 36, 38, 49, 51, 55, 136, 167

Subnotificação  31, 33, 34, 35, 37, 39

T

Trabalho  17, 18, 21, 22, 23, 40, 45, 56, 65, 66, 67, 68, 75, 115, 129, 134, 136, 137, 139, 
140, 141, 143, 144, 145, 162, 165, 167, 172

U

Unidade Básica de Saúde  15, 134, 138, 148, 150, 158

V

Vigilância sanitária  22, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168








