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APRESENTAÇÃO  

A coletânea Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 é 
composta por 16 (dezesseis) capítulos produtos de revisão integrativa, ensaio teórico, 
pesquisa bibliográfica, relato de experiências, dentre outros. 

A coletânea está distribuída em cinco grupos de trabalhos: os três primeiros 
capítulos resultaram de revisão integrativa e tratam dos desafios impostos à atenção 
primária à saúde no atual contexto da pandemia de Covid-19; os três capítulos seguintes 
trazem os impactos da Covid-19 para profissionais de saúde sob diferentes perspectivas; 
outros dois capítulos discutem os impactos do isolamento social e ensino remoto para 
discentes do ensino fundamental e universitário; quatro capítulos discutem experiências de 
educação permanente no contexto da pandemia de Covid-19; e os últimos quatro capítulos 
discutem os impactos da Covid-19 para o tratamento da tuberculose, a experiência do 
teleatendimento e a síndrome pós Covid-19.

Dessa forma, o primeiro capítulo, apresenta os desafios enfrentados pela atenção 
primária à saúde no período de 2020 e 2021. O segundo, discute a atenção ao pré-natal 
no contexto da pandemia de Covid-19. O terceiro, trata dos desafios ao atendimento das 
pessoas com deficiência na atenção primária no período pandêmico.

O quarto capítulo analisa os impactos nos trabalhadores da saúde que estiveram na 
primeira linha de cuidado na pandemia de Covid-19. O quinto apresenta a caracterização 
da Covid-19 dos trabalhadores de saúde no município de Borba em 2020. O sexto capítulo 
apresenta a experiência da equipe de saúde da Terapia Intensiva adulta no atendimento de 
pessoas com Covid-19. 

O sétimo capítulo discute a saúde mental de estudantes universitários na vivência 
acadêmica durante o ensino remoto emergencial em virtude da pandemia de Covid-19. 
O oitavo avalia os impactos do isolamento social em tempos de Covid-19 no processo de 
ensino e aprendizagem entre os discentes de escola do ensino fundamental no Acre.

O nono capítulo apresenta os resultados de curso de atualização sobre câncer de 
mama para estudantes e profissionais de saúde com vista à prevenção, rastreamento e 
detecção precoce. O décimo capítulo, resultado de revisão integrativa discute a educação 
permanente em enfermagem. O décimo primeiro apresenta os princípios e resultados das 
ações de educação em saúde para profissionais da rede municipal de ensino no contexto 
da retomada segura das aulas presenciais. O décimo segundo capítulo, apresenta os 
fundamentos e resultados da vivência de monitoria voluntária em cursos de extensão 
universitária no contexto de pandemia de Covid-19.

O décimo terceiro capítulo apresenta os impactos da Covid-19 na notificação de 
tuberculose no Brasil em 2020. O décimo quarto apresenta os desafios na continuidade 
do tratamento da tuberculose nessa conjuntura pandêmica. O décimo quinto apresenta 



a experiência do teleatendimento da Covid-19 em emergência de síndrome gripal. E 
finalmente, o décimo sexto capítulo apresenta os resultados de revisão integrativa acerca 
da síndrome pós Covid-19. 

Neste contexto, convidamos os leitores a acessar as produções em ritmo próprio, 
sem perder de vista as diversas implicações do contexto pandêmico nas diversas esferas 
dos espaços socio ocupacionais. 

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: Objetivo: Relatar a experiência da 
equipe de saúde da Terapia Intensiva adulta 
no atendimento de pessoas com Covid-19 
em um hospital do Estado do Rio de Janeiro. 
Métodos: A experiência consistiu na colocação 
de uma cartolina em um espaço comum de um 
setor de terapia intensiva onde os profissionais 
pudessem escrever suas percepções acerca da 
nova rotina e perfil de atendimento, compondo 
então, a linha de frente do combate à Covid-19. 
Resultados: Foram totalizadas 12 frases curtas 
e 20 palavras avulsas, as quais discorriam 
sobre as incertezas implicados pela doença 
nova e sem tratamento específico, medo da 
morte e a solidão vivida por esses profissionais. 
Considerações finais: O estudo trouxe 
experiências vividas pelos profissionais do setor 
de Terapia Intensiva diante da pandemia da 
Covid-19. Ratifica-se a necessidade iminente da 
implementação de estratégias de enfrentamento 
aos fatores estressores trazidos pela pandemia 
e a manutenção da saúde mental destes 

profissionais. 
PALAVRAS-CHAVE: Esgotamento Profissional; 
Cuidados Críticos; Infecções por Coronavirus;
Enfermagem; Saúde Mental.

PERCEPTIONS ABOUT NURSING CARE 
IN THE INTENSIVE CARE UNIT DURING 

THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT: Objective: To report the experience 
of an adult intensive care healthcare team in 
assisting patients with Covid-19 in a hospital in Rio 
de Janeiro. Methods: The experience consisted 
of placing a cardboard in a common space in an 
intensive care unit, on which professionals could 
write their perceptions about the new routine and 
care profile, thus making up the front line against 
Covid-19. Results: Twelve short sentences and 
20 single words were totaled, which spoke about 
the uncertainties implied by the new disease, 
without specific treatment, fear of death, and the 
loneliness experienced by professionals. Final 
considerations: The study brought experiences 
lived by professionals in the intensive care unit 
amid the Covid-19 pandemic. It ratifies the 
imminent need to implement coping strategies to 
the stressors brought by the pandemic and the 
maintenance of the professionals’ mental health.
KEYWORDS: Professional Burnout; Critical 
Care; Covid-19; Nursing; Mental Health.
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PERCEPCIONES SOBRE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS EN LA PANDEMIA COVID-19

RESUMEN: Objetivo: Exponer la experiencia de un equipo de cuidados intensivos de adultos 
en la asistencia a pacientes con Covid-19 en un hospital de Río de Janeiro. Métodos: La 
experiencia consistió en colocar un cartón en un espacio común de una unidad de cuidados 
intensivos, en el que los profesionales pudieran escribir sus percepciones sobre la nueva 
rutina y perfil de cuidados, conformando así la primera línea frente al Covid-19. Resultados: 
Se totalizaron 12 frases cortas y 20 palabras únicas, que hablaban de las incertidumbres que 
implica la nueva enfermedad, sin tratamiento específico, el miedo a la muerte y la soledad 
que experimentan los profesionales. Consideraciones finales: El estudio trajo experiencias 
vividas por profesionales en la unidad de cuidados intensivos en medio de la pandemia 
Covid-19. Ratifica la inminente necesidad de implementar estrategias de afrontamiento a 
estresores que trae la pandemia y el mantenimiento de la salud mental de los profesionales.
PALABRAS CLAVE: Agotamiento Profesional; Cuidados Críticos; Infecciones por 
Coronavirus; Enfermería; Salud Mental.

INTRODUÇÃO
Como todo ano que se inicia com expectativas renovadas, planos e metas a serem 

cumpridas, o ano de 2020 abriu um novo ciclo na vida de todos. No entanto, o fim de 
2019 já apontaria os pródomos de uma sucessão de fatos históricos que viveríamos 
posteriormente. 

Apesar de já existente no mundo, um novo agente do coronavírus, o Sars-Cov-2, foi 
descoberto acometendo seres humanos na China, notificado em Dezembro de 2019 e se 
disseminando rapidamente pela cidade chinesa Wuhan em meados de Janeiro de 2020 e 
alertado ao mundo em Fevereiro de 2020.(1) 

A declaração de pandemia, traduzida por uma enfermidade epidêmica amplamente 
disseminada, em Março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi o princípio 
de uma série de mudanças frente à ameaça representada pelo vírus. Seguiu-se então, o 
aumento exponencial de transmissão do vírus entre toda a população e uma lamentável 
estatística de mortes relacionadas à doença e complicações produzidas por ele.(²) 

No Brasil, novas regras foram instauradas como a quarentena e o isolamento social, 
este trazendo a suspensão temporária de tráfego pelas rodovias das principais metrópoles, 
fechamento do comércio, parques, shoppings, cinemas, restaurantes, entre outros.(¹)  

Em meio às estratégias governamentais diárias para proteção dos mais vulneráveis 
e contenção da disseminação da Covid-19, encontram-se profissionais de saúde atuando 
incessantemente na prevenção, tratamento e reabilitação dos pacientes acometidos pela 
doença. Profissionais estes que compõem a então denominada “linha de frente” definida 
pelos profissionais que desenvolvem atividades diretamente ao paciente portador do Sars-
Cov-2 e os que apresentam complicações graves da Covid-19.

Dentre a gama de habilidades necessárias a ser desenvolvida por tais profissionais,(3,4) 
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soma-se requisitos inerentes à particularidade de cada profissional: a resiliência frente a 
uma doença cujo conhecimento sobre o curso, tratamento e cura ainda são limitados.(5)   

Todavia, como proceder o distanciamento, quiçá o distanciamento sendo profissional 
“da linha de frente”?  Como lidar, o profissional portador de comorbidades, arrimo de família, 
com pais, cônjuges e filhos pertencentes ao tão temido grupo de risco? 

Estudos recentes revelam a gama de fatores estressores que vem acometendo 
os profissionais atuantes na linha de frente do enfrentamento à Covid-19, tais como 
ansiedade, medo da contaminação e morte, somados à sobrecarga física tem contribuído 
negativamente para o esgotamento profissional.(6)

Adiante, há estudos que destacam estratégias de enfrentamento(7) das quais o 
profissional pode utilizar com a finalidade de minimizar os efeitos negativos do estresse 
imerso na atmosfera do cuidado em meio a pandemia da Covid-19.

Diante disso, optou-se por partilhar experiências vividas dentro de um Centro de 
Terapia Intensiva cuja rotina de atendimento foi adaptada de modo a atender a demanda 
de pacientes acometidos pela Covid-19. 

Este relato não pretende caracterizar aspectos clínicos da doença, tampouco debater 
medidas terapêuticas ou gerenciais. Prima-se em refletir a resiliência dos profissionais de 
saúde diante do enfrentamento da Covid-19 no ambiente da Terapia Intensiva. 

OBJETIVO
Relatar a experiência da equipe de saúde da Terapia Intensiva adulta no atendimento 

de pessoas com Covid-19 em um hospital do Estado do Rio de Janeiro.

MÉTODO         

Tipo de Estudo
Trata-se de um relato de experiência de abordagem descritivo-reflexivo a partir 

das vivências dos profissionais de saúde, entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, e demais profissionais que atuam no setor de Terapia Intensiva 
de uma unidade hospitalar.

A experiência vivenciada foi baseada nas premissas da escrita expressiva, um 
recurso terapêutico que trabalha as emoções, pensamentos e sentimentos traduzidos em 
palavras.(8)

Em estudo acerca do poder terapêutico da escrita, Benetti e Oliveira(9) concluíram que 
o recurso da escrita diante a situações de tensão pode favorecer o bem-estar emocional, o 
que reflete ao bem-estar físico e nos relacionamentos interpessoais. 
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Procedimentos Metodológicos           
O estudo iniciou-se pela autorização da chefia da Terapia Intensiva na colocação 

da cartolina no espaço que se configurou em um ambiente comum de livre circulação dos 
profissionais. Ressalta-se que a o procedimento teve caráter informal e facultativo.

Na experiência foi utilizada uma cartolina em tamanho padrão, disposta em 
um corredor situado na área comum da equipe multidisciplinar, onde havia um único 
questionamento: o que te toca neste momento? 

A cartolina de cor branca e o questionamento único em sua parte superior era 
preenchida apenas com notas musicais pequenas, médias e grandes. No rodapé da 
cartolina foi escrito “escreva e se sinta mais leve” em letras pequenas destacadas pela cor 
amarela. Houve também a disposição de uma caneta ao lado da cartolina para a escrita.  

O corredor escolhido se trata do caminho que leva até o espaço reservado para 
paramentação, momentos antes da entrada no setor de Terapia Intensiva. O corredor 
supracitado é considerado “área limpa” por não ser admitidos fluxo de pacientes e/ou 
funcionários paramentados que já tenham entrado em contato com o setor denominado 
“covidário”. No período diurno, é possível estimar que cerca 23 pessoas transitam no 
corredor diariamente, visto que ele é área comum entre o setor destinado às internações 
da Covid-19, os banheiros masculino e feminino, o vestiário e a copa. O número é 
baseado no somatório entre as equipes de enfermagem, medicina, fisioterapia, limpeza e 
administrativos, entre plantonistas e rotinas.

Ali então a cartolina foi mantida, para a escrita livre e anônima, sendo retirada em 
meado do mês de Junho do ano de 2020. 

Cenário
O cenário do estudo foi o setor de Terapia Intensiva de um hospital de grande porte, 

com perfil de atendimento originalmente clínico e cirúrgico adulto. Frente à pandemia da 
Covid-19 o setor voltou seu atendimento exclusivo para pacientes que testaram positivo 
para o Sars-Cov-2 e que desenvolveram quadros graves da doença. A principal alteração 
estrutural do setor foi o isolamento do perímetro e a remontagem dos fluxos de trânsito dos 
profissionais, com ênfase da fase de paramentação e desparamentação. À época, o setor 
dispunha de 08 leitos destinados à Covid-19. No setor transitam diariamente cerca de doze 
enfermeiros, cinco médicos intensivistas, três fisioterapeutas, um auxiliar administrativo e 
dois auxiliares de serviços gerais. 

RESULTADOS
Após o período de exposição a cartolina foi recolhida e o conteúdo foi transcrito. 

Foram apreendidas frases curtas e palavras avulsas. Foram totalizadas 12 frases curtas 
e 20 palavras avulsas, as quais foram elencadas em unidades temáticas. As unidades 
temáticas se configuraram no agrupamento de termos e expressões similares.(10) Serão 
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discorridos, a seguir, três unidades temáticas que sintetizam as escritas da cartolina. 
As reflexões acerca das unidades temáticas possuem caráter particular referente a um 
sentimento possivelmente não contemplado apenas na experiência realizada.

DISCUSSÃO
I. “O desconhecido”

“Será que vou me contaminar?”
“Preocupação com o tratamento”
“não sabemos nada sobre a doença”
“doença desconhecida”
“incerteza”

Quadro 1. Categoria I: O Desconhecido

A consternação por não haver tratamento específico, cura, prevenção ou proteção 
específica foi externalizada em cinco das doze frases curtas que foram encontras na 
cartolina.

As informações acerca da Covid-19 transmitidas pelas diversas mídias sociais, 
televisivas e fontes oficiais de saúde trazem a ideia de que se trata de um inimigo onipresente 
e onisciente. Isto é, conhece os corpos frágeis, busca os vulneráveis, age silenciosamente, 
está presente em todos os lugares. 

O medo do desconhecido – o incerto – é apontado como um elemento³ que compõe 
sintomas da ansiedade. 

O que entendemos do “desconhecido” torna-se a nossa arma mais poderosa. Mas 
entendemos pouco, e o pouco que se entendemos, por vezes desacreditamos. 

Até que ele chega. Ele consome os corpos saudáveis, ele atinge “os fortes”, não 
age mais silenciosamente (ele grita!) e todo conhecimento cair por terra e necessita ser 
reformulado. 

Ultrapassou fronteiras entre continentes, culturas, faixas etárias e vínculos afetivos. 
Não são mais unicamente os outros que choram. Agora também choramos nós.

II. “O amanhã”

“Quando sairá a vacina?”
“comércio fechado afetou minha família”
“tomar ou não o remédio X”
“as escolas fechadas até quando?”
“perdi o período na faculdade”
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“sou contra as aulas on-line”

Quadro 2. Categoria II: O Amanhã.

Os planos para o ano de 2020 eram muitos e eles se fizeram presente em seis das 
doze frases curtas e em oito das palavras avulsas da cartolina. Planos diversos 

Havia um plano de aula para o dia seguinte. Havia um plano de trabalho, uma meta, 
um objetivo profissional, pessoal, financeiro. Havia um plano de vida que compunha os 
meses do ano de 2020. Interrompidos, então, por um distanciamento forçado de todos os 
planos previamente determinados e acordados no mais íntimo querer de cada indivíduo.

A alteração dos planos futuros é também citada em estudos(7) acerca do impacto da 
pandemia e do isolamento social na saúde mental na população.

Não só os planos foram deixados de lado. Dia após dia somos surpreendidos com o 
avanço das medidas que nos afastam, da escassez dos recursos que nos resguardam, da 
carência do pão que nos sustenta.   

Estão acabando. Os recursos materiais e os humanos. Estes estão se afastando 
das frontes dessa guerra, outros vem sendo convocados na tentativa de substituir uma mão 
de obra que para alguém nunca será substituível.

III. “O medo e a solidão”

“Medo de ver morrer quem eu amo”

Quadro 3. Categoria III: O medo e a Solidão.

O medo, mais especificamente o medo da morte, esteve presente em doze das 
vinte palavras avulsas e apenas uma frase curta, sendo esta, referindo-se ao “medo de ver 
morrer quem eu amo”. 

A solidão foi relacionada ao “sentir-se só”, tal dizia Camões, “solitário andar por 
entre a gente”, desde o momento em que se vê lidando com o perigo, enquanto muitos 
outros ainda hoje não o acreditam. 

O medo, juntamente com os sintomas de ansiedade, apreensão, tensão e 
desconforto são apresentados como sinais e sintomas comumente experimentados(6,11) 
pelos profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente do cuidado à Covid-19. 

Toda proteção individual ou coletiva acaba revelando um potencial enorme para que 
nos sintamos unicamente sós diante de um mal desconhecido. 

De acordo com a literatura da língua portuguesa a solidão é um estado de quem 
está só, retirado do mundo ou de quem se sente desta forma mesmo estando rodeado por 
outras pessoas.

Em meio às sequências de paramentação e desparamentação, lavagem de mão, 
fricção de álcool 70%, óculos, máscaras, protetores faciais, gorros, capotes, pijamas, etc.; 
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ali está um profissional que precisa estar atento às rotinas, normas, risco de contaminação 
de si próprio e a contaminação do próximo. Aquém de toda “capa” encontra-se o ser humano 
embebido na realidade incerta, na expectativa de um plantão tranquilo e dias melhores.

Dentro de toda “capa”, ele está só: o que fará após este dia se estiver contaminado? 
Não há como fugir ao seu ofício, não há como se esconder embaixo das cobertas. O mundo 
precisa de você. 

Estudos(12) apontam a importância da autorreflexão do sentido da vida diante do 
período pós-pandêmico. Bem como suas repercussões para si e para o mundo.

Não obstante, estudos apontam que fatores estressores como a ansiedade e o 
medo contribuem para o esgotamento emocional dos profissionais da área da saúde.(13)

Não quer dizer que não é permitido sentir medo. É sobre acreditar que somente com 
o apoio de todos nós esses dias melhores chegarão. 

Limitações do Estudo
Entre as limitações, pode-se destacar que a cartolina foi colocada em apenas um 

setor limitando a participação dos profissionais durante sua entrada e saída do setor. E por 
se tratar restritamente da experiência dos participantes de um setor especifico.

Contribuições para a Enfermagem
É imprescindível um olhar atento a saúde mental daqueles que são mais vulneráveis 

às consequências emocionais e psicológicas da pandemia. Sugere-se a elaboração de 
estratégias de enfrentamento aos fatores estressores do ambiente de terapia intensiva 
potencializados pela pandemia da Covid-19, voltadas à equipe de saúde, que atuam 
diretamente e continuamente em exposição à doença. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo trouxe, expresso em palavras, uma parte das experiências vividas pelos 

profissionais do setor de Terapia Intensiva diante da pandemia da Covid-19. 
As preocupações voltadas à saúde mental dos profissionais de saúde que 

vivenciam fatores estressores advindos pela pandemia da Covid-19 vêm sendo discutidas 
progressivamente por diversos prismas. 

Por tratar-se de uma enfermidade relativamente nova, as pesquisas ainda se 
encontram incipientes, porém as evidências que emergem apontam para a necessidade de 
atenção à manutenção da saúde mental destes profissionais.

A cada minuto que passa temos uma nova oportunidade de refletir o valor que 
atribuímos a tudo e todos em nossa vida. 

É tempo de organizar, priorizar e reorganizar. Passos à frente são benéficos e 
passos atrás também podem ser. 

Saibamos todos, nunca estaremos sós ainda que em meio a estranhos. 
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Saibamos extrair a melhor essência da humanidade em tempos de pandemia: a 
corrente de solidariedade emergida e solidificada que uniu todos os profissionais de saúde 
de todo o mundo: choramos todos hoje, sorriremos todos em breve, sobreviveremos todos 
para o amanhã. 

Estejamos juntos.
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