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RESUMO: Introdução: O risco de contaminação 
e as modificações na rotina estabelecidas 
durante a pandemia, geraram uma condição de 
estresse nos esteticistas devido as situações de 
afastamento do trabalho, doenças e mortes, além 
do intenso sofrimento psíquico, que se expressou 
em transtorno de ansiedade generalizada, 
distúrbios do sono, medo de adoecer e de 
contaminar colegas e familiares. Objetivo: Este 
estudo tem como objetivo elencar na literatura 
as nuances relacionadas à saúde mental dos 
profissionais de estética no período da pandemia 
COVID-19 através de uma revisão integrativa. 
Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão 
integrativa, de caráter descritivo exploratório, 
com abordagem qualitativa pesquisadas em 
livros e artigos publicados nos últimos cinco anos 
nas bases cientificas: Eletronic Library Online 
(SciELO) e Google Acadêmico. Discussão: 
Na análise da literatura, o estado de “medo” e 
“ansiedade” em profissionais da área da estética 
perante os efeitos ocasionados pela pandemia 

COVID-19, foram as ocorrências mais relatadas 
em artigos. Tais fatores impactam negativamente 
a saúde mental dos profissionais que atuam 
na área da estética e corroboraram para o 
desencadeamento de quadros psicossomáticos 
ou de distúrbios mentais. Conclusão: Torna-
se necessário o desenvolvimento de novas 
pesquisas e estudos para compreender a 
realidade, a rotina e as circunstâncias de trabalho 
desta classe profissional, com a finalidade 
de identificar e precaver os possíveis fatores 
que desencadeiam uma condição estressora 
e acarretam em déficits na saúde mental de 
esteticistas. 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental, Pandemia, 
Profissionais Esteticistas, Coronavírus, 
COVID-19.

THE IMPACT ON THE MENTAL HEALTH 
OF ESTHETICIAN PROFESSIONALS IN 
COPING THE COVID-19 PANDEMIC: AN 

INTEGRATIVE REVIEW
ABSTRACT: Introduction: The risk of 
contamination and the changes in the routine 
established during the pandemic, generated 
a stressful condition for beauticians due to 
situations of absence from work, illnesses, and 
deaths, in addition to the intense psychological 
distress, which was expressed in generalized 
anxiety disorder, sleep disturbances and fear of 
contaminating themselves, colleagues and family 
members. Objective: This study aims to list in the 
literature the problems related to mental health 
of aesthetic professionals during the COVID-19 
pandemic period through an integrative review. 
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Methodology: This is an integrative review study, descriptive and exploratory, with a 
qualitative approach researched in books and articles published in the last five years in 
scientific databases: Electronic Library Online (SciELO) and Academic Google. Discussion: 
In the literature review, the state of “fear” and “anxiety” in professionals in the field of aesthetics 
in view of the effects caused by the COVID-19 pandemic, were the most reported occurrences 
in articles. Such factors negatively impact the mental health of professionals working in the 
field of aesthetics and contributed to the triggering of psychosomatic conditions or mental 
disorders. Conclusion: It is necessary to develop further research and studies to understand 
the reality, routine and working circumstances of this professional class, to identify and prevent 
the possible factors that trigger a stressful condition and lead to health deficits of beauticians.
KEYWORDS: Mental health, Pandemic, Professional Aestheticians, Coronavirus, COVID-19.

INTRODUÇÃO 
Em 2019, a chegada de um novo vírus na China, denominado SARS-CoV-2, 

desencadeou a doença caracterizada como COVID-19 (SOUTO, 2020). De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a evolução e disseminação acelerada desta doença 
ocasionou um surto de importância internacional colocando vários países em uma situação 
de estado de emergência de saúde pública e estabelecendo uma condição pandêmica. 

Os Coronavírus são de uma família de vírus que causam infecções respiratórias e 
faz com que os seus portadores desenvolvam a doença COVID-19 (PASCOAL et al., 2020). 
Esta patologia acomete pacientes em diferentes fases de infecção e em todo o espectro de 
gravidade, envolvendo desde sintomas que se assemelham a gripe até um quadro crítico 
de insuficiência respiratória (MOREIRA, SOUSA & NOBREGA, 2020). 

No Brasil, o Ministério Da Saúde introduziu diversas medidas na tentativa de 
combater efetivamente o vírus e preservar as condições de saúde da população brasileira 
diante da pandemia COVID-19. Estas ações ocasionaram intensas modificações na rotina 
de várias pessoas além de efeitos extremos em diversos setores essenciais (ROCHA & 
LONDE, 2021).  

O estabelecimento de condutas com o objetivo de eliminar o vírus evidentemente 
proporcionou bons resultados para o controle da doença, porém, ao longo do tempo 
diversos setores sofreram grandes impactos, dentre eles, o da estética (POSSÍDIO & 
MARTINEZ, 2020). 

O risco de contaminação e as modificações na rotina estabelecidas durante a 
pandemia, geraram uma condição de estresse nos esteticistas devido as situações de 
afastamento do trabalho, doenças e mortes, além do intenso sofrimento psíquico, que se 
expressou em transtorno de ansiedade generalizada, distúrbios do sono, medo de adoecer 
e de contaminar colegas e familiares (ESPERIDIÃO & SAIDEL, 2020). 

Diante dos fatos apresentados, este artigo objetificou-se em responder a seguinte 
problemática: quais são as principais causas geradoras de problemas mentais que afetam 
os profissionais da área de estética em decorrência da pandemia COVID-19? Além disso, 
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esse trabalho visou chamar a atenção de diversos profissionais da área da saúde através 
de uma análise e revisão integrativa dos últimos estudos científicos que abordaram esta 
importante temática nos tempos atuais.

OBJETIVO GERAL
Este estudo tem como objetivo elencar na literatura as nuances relacionadas à 

saúde mental dos profissionais de estética no período da pandemia COVID-19 através de 
uma revisão integrativa.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Para a elaboração do estudo, este trabalho utilizou o método de revisão integrativa 

da literatura a fim de averiguar os principais motivos que geram condições estressoras 
e afetam o sistema mental de profissionais de estética em decorrência da pandemia 
COVID-19.

Foram incluídos artigos originais procedentes dos últimos 05 (cinco) anos, que 
abordaram o tema em questão e estavam indexados na base cientifica da Scientific Eletronic 
Library Online (SCIELO) e na base acadêmica do Google (https: //scholar.google.com.br).

As palavras-chave escolhidas e utilizadas como descritores para a pesquisa foram: 
“Saúde mental”, “Pandemia”, “Profissionais Esteticistas”, “Coronavírus”, “COVID-19”, 
e seus correspondentes na língua inglesa: “Mental health”, “Pandemia”, “ Esthetician 
Professionals”, “Coronavirus” e “COVID-19”.

ARTIGOS INCLUÍDOS CRITÉRIO ARTIGOS EXCLUÍDOS

Disponíveis eletronicamente Scielo e Google Acadêmico Com custo

Em português Leitura na íntegra Bloqueados

Descritores recomendados Embasados no tema Com mais de 5 anos

Do ano de 2016 até 2021 18 artigos até o momento Não pertinentes ao tema

Tabela 1- Discriminação do método de inclusão e exclusão dos artigos.

Fonte: O autor (2021).

A análise foi elaborada de acordo com o tema do trabalho em questão. Os critérios 
de seleção e elegibilidade para inclusão de produções científicas corresponderam a artigos 
originais publicados na íntegra e de forma gratuita, durante os anos de 2016 a 2021, 
redigidos em português ou inglês. Já os critérios de exclusão dos estudos, envolveram 
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artigos que no resumo não apresentaram informações pertinentes à pergunta da pesquisa 
e artigos que estavam indexados em duplicata, selecionando-se em apenas um. 

RESULTADO E DISCUSSÕES 
Diariamente, torna-se perceptível a inserção de novas tendências e padrões 

estéticos na sociedade e simultaneamente a preocupação da população em aperfeiçoarem 
as suas características físicas (FILGUEIRA, 2019). Segundo Silva & Scheidt (2021), na 
última década, houve um notável aumento do número de pessoas em busca dos serviços 
e procedimentos oferecidos pela indústria da estética com o intuito de se sentirem bem 
consigo mesmas e elevarem a autoestima.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos (ABIHPEC, 2018), cerca de 7% do consumo mundial é representado pelo 
setor de beleza, e nos últimos 10 anos, este ramo apresentou um crescimento médio 
deflacionado de aproximadamente 4%, com aumento de quase 73% nas taxas de 
oportunidades de emprego no setor (SOUZA & BORGES, 2021). 

Historicamente, o ramo da estética no Brasil, é reconhecido pela informalidade 
no que diz respeito às relações de trabalho, porém, com o acréscimo das atividades e 
novidades introduzidas no setor, este cenário vem se transformando (SANT’ANNA, 2016).

Filgueira (2019), relata em seu trabalho que atualmente, a busca por um padrão de 
beleza é uma corrida contra o tempo, pois a cada instante surge uma nova tendência, um 
novo produto ou um novo tratamento estético. Esta condição gera uma nova exigência no 
mercado estético: a constante apresentação e inovação de procedimentos e tratamentos 
estéticos, além do aperfeiçoamento técnico de diversos profissionais com a finalidade 
de levarem novidades para os centros estéticos e proporcionarem para seus clientes um 
serviço de alto padrão.  

No ano de 2020, a situação pandêmica causada pela doença COVID-19, provocou 
graves efeitos na economia nacional resultando em uma crise financeira. Consequentemente, 
o mercado da beleza e estética sofreram um grande impacto econômico. No atual cenário 
brasileiro, as Micro e Pequenas Empresas compõe grande parte dos negócios instaurados 
na indústria da estética e apresentam um importante papel na economia do país. Porém, 
muitos desses empreendimentos passaram por vários desafios e dificuldades e não 
conseguiram sobreviver aos efeitos econômicos causados pela pandemia (RODRIGUES, 
2020).

Com as medidas preventivas impostas pelo governo como a quarentena e o 
distanciamento social, os consumidores tiveram que permanecer em suas residências. 
Esta situação gerou um declínio nas vendas e nas prestações de serviços, resultando na 
perda de receitas das empresas e até mesmo no desligamento de diversos trabalhadores 
do ramo (RODRIGUEZ, 2020; MATTEL & HEINEN, 2020). 
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Segundo Esquivel et al. (2021), durante o isolamento social, muitos trabalhadores 
da área da estética sofreram com sintomas físicos e mentais que desencadearam 
consequências psicológicas como a ansiedade e depressão devido a condição de estresse 
em decorrência as imprevisões e incertezas do futuro da área da estética.

O estudo de Esquivel et al. (2021), ainda descreve que mesmo os esteticistas que 
se adaptaram e se mantiveram ativos durante o período caótico de pandemia, sofreram 
de certa forma com o receio de contágio e a exposição diante ao vírus. Além disto, as 
preocupações com o futuro e diversos outros sentimentos pessoais e profissionais, 
favoreceram o desenvolvimento de problemas psicológicos.  

Já o trabalho de Viana et al. (2021), os fatores de estresse que causaram 
consequências psicológicas também estavam relacionados com o perigo de contágio 
durante a execução de atividades e o risco de contaminar os familiares. Os autores 
mostram como o apoio da família, à resiliência e o otimismo são de extrema importância 
para uma recuperação emocional, física e mental diante as circunstâncias vivenciadas no 
período de pandemia.

Na análise da literatura, foi possível constatar que durante a pandemia COVID-19, 
o estado de “medo” e “ansiedade” em profissionais da área da estética perante os efeitos 
ocasionados pelo suto do vírus SARS-CoV-2, foram as ocorrências mais relatadas em 
artigos. Em Rego et al. (2020), outros fatores como angústia, sensação de desprazer ou 
desconforto no ambiente de trabalho também impactam negativamente a saúde mental dos 
profissionais que atuam na área de estética e corroboraram para o desencadeamento de 
quadros psicossomáticos ou de distúrbios mentais.

Os autores presentes no artigo de Rego et al. (2020), orientam que no atual cenário 
de catástrofe em saúde mental, condutas e medidas de segurança são importantes 
no ambiente de trabalho. Eles citam que a propagação de informações sobre como 
manter a proteção e evitar a transmissão do vírus são fundamentais entre as equipes. A 
implementação de práticas de biossegurança bem como o fornecimento de equipamentos 
de proteção individual para todos os grupos proporciona condições de segurança. E 
finalizam sugerindo o estabelecimento de horários alternativos de trabalho, para a 
maior flexibilidade do empregado na conciliação entre as responsabilidades familiares e 
profissionais (FERNANDES, 2020).
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Figura 1- Atuação do esteticista durante a pandemia COVID 19.

Fonte: Acervo pessoal (2021).

Outro ponto importante apontando no trabalho de Teixeira et al. (2020), é o 
reconhecimento e a valorização do trabalho dos profissionais esteticistas. Segundo 
os autores, esta ação é fundamental para que eles consigam enfrentar com coragem e 
esperança a difícil tarefa em que estão empenhados. 

Faro et al. (2020), reforça que os órgãos públicos e privados devem providenciar uma 
assistência à saúde e a disposição de profissionais de saúde capacitados para orientarem 
e fornecerem apoio psicológico aos esteticistas, principalmente neste período, como uma 
tentativa de redução de pontos negativos na saúde mental desta população. 

Com o objetivo de contribuir no acréscimo do conhecimento de diversos profissionais 
da saúde sobre está importante temática, a tabela abaixo mostra a relação e caracterização 
das publicações encontradas na literatura sobre os principais motivos que geram condições 
estressoras e afetam o sistema mental de profissionais de estética em decorrência da 
pandemia COVID-19.
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SCHMIDT, Beatriz et al. 2020 Estudos de Psicologia

COVID-19 e saúde mental: 
a emergência do cuidado.

FARO, André et al. 2020 Estudos de Psicologia

A saúde dos profissionais de 
saúde no enfrentamento da 

pandemia de COVID-19.

TEIXEIRA, Carmen Fontes 
de Souza et al.

2020 Ciência & Saúde Coletiva

 Tabela 2 – Artigos encontrados nas bases cientificas que abordam a principal temática deste estudo.

Fonte: O autor (2021).

A revisão integrativa foi fundamental para a integração de resultados de estudos 
científicos com importância significativa para a prática, uma vez que correspondeu a uma 
síntese de conhecimento atuais.

CONCLUSÃO
Medidas protetivas direcionadas a saúde dos profissionais de estética são 

de fundamental importância na tentativa de impedir a transmissão de Covid-19 nos 
estabelecimentos comerciais e nos domicílios dos clientes. Sendo necessário a aderência 
de protocolos de controle de infecções (padrão, contato, via aérea) e disponibilização de 
EPIs, incluindo máscaras N95, aventais, óculos, protetores faciais,toucas e luvas.

Além disso, estratégias devem ser elaboradas com o intuito de proteger a saúde 
mental dos esteticistas, por conta do estresse que estão submetidos diariamente no 
ambiente de trabalho que geram quadros psicossomáticos ou de distúrbios mentais em 
decorrências as situações vivenciadas no período de pandemia. 

Torna-se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas e estudos para 
compreender a realidade, a rotina e as circunstâncias de trabalho desta classe profissional, 
com a finalidade de identificar e precaver os possíveis fatores que desencadeiam uma 
condição estressora e acarretam em déficits na saúde mental de esteticistas. 
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