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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: Refletir criticamente acerca 
dos fatores que contribuem para o desgaste 
dos profissionais da primeira linha de cuidado 
na pandemia de Covid-19. Conteúdo: Estudo 
de análise reflexiva a partir da obra “A loucura 
do trabalho: um estudo da psicopatologia 
do trabalho” de Christophe Dejours. Para a 
discussão, foi realizada uma busca e seleção 
de estudos no Portal Periódicos Capes. 
Os descritores utilizados foram: “exaustão 
profissional”, “infecções por coronavírus” e 
“profissionais de saúde”. O resultado da busca 
revelou 20 estudos sobre o tema. Os temas 
abordados foram: Trabalho e Medo; a relação 
entre Organização do Trabalho e Burnout; Prazer 
e Sofrimento, e; estratégias defensivas adotadas 

pelos profissionais. Conclusão: O estudo trouxe 
a análise de pontos importantes que contribuem 
para o desgaste dos profissionais que atuam 
no atendimento de pacientes com Covid-19. Na 
perspectiva de Dejours, foram caracterizados 
os elementos que evidenciam a relação entre 
os fatores que desencadeiam o burnout e as 
estratégias para preveni-los.
PALAVRAS-CHAVE: Burnout Profissional; 
exaustão; infecções por coronavírus; Pessoal de 
saúde; Enfermagem; Saúde mental.

ABSTRACT: Objective: To elicit a reflection on the 
factors that contribute to the burnout of frontline 
care professionals in the Covid-19 pandemic. 
Content: A reflective analysis was carried out 
based on the works “The Madness of Work 
Labour Psychopathology Study” by Christophe 
Dejours. For discussion purposes, a search and 
selection of studies were conducted in the Capes 
Portal of Journals. The descriptors used were: 
“professional burnout”, “coronavirus infections” 
and “health professionals”. The search result 
revealed 20 studies on the theme. Topics covered 
were: Work and Fear; the relationship between 
Work Organization and Exhaustion; Pleasure and 
Suffering; and Defensive strategies adopted by 
professionals. Conclusion: The study analyded 
important issues that contribute to the exhaustion 
of professionals who work in the care of patients 
with Covid-19. From the perspective of Dejours, 
the elements that figure the relationship between 
factors that trigger burnout and strategies to 
prevent them were characterized.
KEYWORDS: Burnout; Covid-19; Nursing; Health 
Team; Mental Health.
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INTRODUÇÃO
A atuação dos profissionais da saúde no decorrer da pandemia da Covid-19 destaca-

se mundialmente. É inegável o protagonismo destes profissionais na prevenção, tratamento 
e reabilitação dos acometidos pela doença. 

Adiante, tornaram-se peças fundamentais no manejo clínico sendo treinados e 
capacitados repetidas vezes conforme as orientações da diretriz máxima da saúde no Brasil. 
Tais orientações foram sendo ajustadas ao longo dos meses de acordo com as descobertas 
científicas características do vírus, transmissão e sua interação com o organismo (OPAS, 
2020).

Ao atingir um ano do status de pandemia declarado pela Organização Mundial da 
Saúde em Março do ano de 2020, observa-se um cenário calamitoso onde várias partes 
do Brasil apresenta um aumento significativo de atendimentos, logo então, uma relação 
lamentavelmente desproporcional entre a oferta e a demanda dos serviços assistenciais 
(OPAS, 2020).

De acordo com o Instituto John Hopkings, ultrapassa-se o número de 300.000 
mortes pela Covid-19, sendo calculada uma média que supera a faixa de 2.000 mortes por 
dia, por vários dias consecutivos apenas no mês de Março do ano corrente (JHU, 2021).

Ao passo, faz-se crescente o número de contaminação e óbitos pela doença em 
profissionais da saúde, que se expõem diretamente em prol do manejo clínico da Covid-19.

Uma pesquisa recente coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com 
CEPEDES acerca das condições de trabalho dos profissionais da então chamada “linha 
de frente” do cuidado à Covid-19 demonstrou uma série de fatores estressores que tem 
afetado negativamente a saúde física e mental destes profissionais durante a pandemia 

(ENSP, 2021). Trouxe também, em sua discussão, diversas circunstrâncias que reunidas 
implicam no esgotamento desses trabalhadores.

Desde os conceitos iniciais constitucionais, o trabalho se configura em uma das 
condições necessárias à promoção da saúde na população em geral. Entretanto, conceitos 
relacionados à pontecialidade de o trabalho tornar-se um agente condicionante de um 
estado patológico vem sendo alvo de estudos crescentes em todo o mundo.

Christophe Dejours (2015), nascido e residente em Paris, reune em seu currículo 
múltiplas competências, tais como: doutorado em medicina e especialização em medicina 
do trabalho, psiquiatra, psicanalista e ergonomista. Voltou-se a pesquisar a vida psíquica 
há mais de três décadas, focando nas relações do sofrimento psíquico correlacionado com 
as atividades laborais, as estratégias de enfrentamento dos trabalhadores diante de tal 
sofrimento.

Diante disso, este artigo propõe-se a uma reflexão acerca dos fatores que concorrem 
para o esgotamento em profissionais da linha de frente do cuidado na pandemia da Covid-19 
sob a ótica de Christophe Dejour.  
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CAMINHO METODOLÓGICO
Estudo de análise reflexiva baseado nas obras Loucura do Trabalho – Psicopatologia 

do Trabalho de Christophe Dejour. Os tópicos da obra  a serem abordados serão: a relação 
entre trabalho e medo; a influência exercida pela organização do trabalho no esgotamento 
profissional; prazer e sofrimento, e; as estratégias defensivas que podem ser utilizadas 
pelos trabalhadores frente aos fatores estressores no ambiente laboral. Acrescentaram-se, 
para fins de discussão, artigos científicos acerca do tema, cuja busca se realizou pelo Portal 
Periódicos Capes. Os descritores utilizados foram: “esgotamento profissional”, “infecções 
por coronavírus” e “profissionais da saúde”. Os limites da busca se restringiram aos anos 
de 2020 e 2021, por tratar-se do período de atividade da doença a nível mundial. Foram 
considerados apenas periódicos revisados por pares. O resultado da busca revelou 20 
estudos que compreendiam a temática.

DISCUSSÃO

Trabalho e Medo
Dejour considera a relação entre trabalho e medo direcionando-a para a esfera das 

doenças que surgem de acordo com a frequência e intensidade de exposição a um agente 
físico, químico, biológico ou radioativo. Segundo ele, o medo..

O medo consiste em uma sensação de risco iminente diante de uma circunstância 
capaz de romper a homeostase do corpo e da mente. 

Em estudo acerca da saúde dos profissionais que atuam na pandemia, observou-
se que o principal fator que têm desencadeado o medo e a somatização deste medo em 
sintomas físicos é o medo da autocontaminação  (Teixeira et al, 2021). 

Cabe salientar que os órgãos de saúde no Brasil tem voltado seus esforços a manter 
as condições necessárias à proteção individual e coletiva desses trabalhadores.

Entretanto, o estudo da Fiocruz demonstra que o medo da contaminação e o medo 
da morte tem sido correlacionados ao esgotamento mental destes profissionais.

As repercussões da sensação de medo referente a um risco real ou potencial 
relacionado a um trabalho meticuloso é tratado por Dejour como uma carga psíquica capaz 
de desgastar o organismo ao longo do tempo (Dejours, 2015).

O medo relativo ao risco pode ficar sensivelmente amplificado pelo 
desconhecimento dos limites desse risco ou pela ignorância dos métodos de 
prevenção eficazes (Dejour, p.85)

Posto isto, pode-se inferir sobre a atual conjuntura a própria “ignorância” a qual 
se sofre diante do desconhecimento de um tratamento específico para a Covid-19 e a 
eficácia real das vacinas que estão sendo desenvolvidas e aplicadas em larga escala. Tal 
circunstância se configura em um mecanismo de multiplicação do medo, não só para os 
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profissionais da saúde mas a população em geral, comprometendo ainda mais a economia 
mental relacionada ao trabalho (Dejours, 2015).

Em entrevista ao Conselho Regional de Psicologia no ano de 1991, Dejours (2015) 

que a relação entre trabalho, sofrimento e suas nuances dependem da interpretação 
daquele que o vive. Isto é, os significados atribuídos aos fatores concernentes às relações 
laborais, tais como remuneração, condições e organização do trabalho, valorização, 
reconhecimento e identidade, serão determinantes no desenvolvimento do sofrimento no 
trabalho.

Organização do Trabalho e o Esgotamento
Falemos então da contribuição da organização do trabalho no esgotamento 

profissional. Tomar-se-á por organização do trabalho as premissas hierárquicas de gestores 
aos respectivos trabalhadores situados hierarquicamente abaixo dos mesmos, a divisão do 
trabalho e modalidades de comando.

Dejours traz com maestria exemplos onde o papel patológico que pode assumir 
um gestor diante da organização do trabalho: a pressão por produtividade e resultados, a 
repressão de sentimentos durante o turno de trabalho, a imposição de ritmos padronizados 
a todos os trabalhadores, a privação do agir com criatividade, dentre outros. 

Um estudo a nível nacional emergiu a questão da falta de apoio e desvalorização 
institucional como condições que colaboram para a insatisfação e sofrimento dos 
trabalhadores que atuam na linha de frente do cuidado (ENSP, 2021). 

Deve-se levar em consideração três componentes da relação homem-
organização do trabalho: a fadiga, que faz com que o aparelho mental perca a 
sua versatilidade; o sistema frustração-agressividade reativa e a organização 
do trabalho que se opõe aos investimentos das pulsões e às sublimações 
(Dejours, p.159)

Em estudo acerca da incidência da Síndrome de Burnout em profissionais atuantes 
na terapia intesiva foi abordado o papel da organização do trabalho tanto na propensão à 
produzir fatores que levam à Síndrome como na prevenção de tais fatores, citando medidas 
que amenizem o clima organizacional (Silva, Carneiro & Ramalho, 2020).

Os protocolos de manejo clínico são conduzidos de modo a uniformizar as ações 
objetivando a assistência segura, tanto para os profissionais quanto aos pacientes. Pode-
se, então, refletir acerca destas condições particulares vivenciadas pelos profissionais 
da assistência direta, tendo que se abster de ações deliberadas e criativas que outrora 
atribuíam personalidade aos seus serviços. 

Em estudo acerca de fatores estressores experimentados por enfermeiros da 
linha de frente do cuidado na pandemia da Covid-19, observou-se um nível elevado de 
esgotamento em enfermeiros que estavam expostos diretamente à doença em comparação 
aos que não estavam, salientado-se que a jornada dos profissionais da linha de frente 
foram adaptadas devido aos protocolos de manejo da Covid, na qual turnos de trabalho 
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se tornaram mais longos e estafantes, ocasionando maior desgaste físico e mental destes 
profissionais (Hoseinabadi et al, 2020).

Outrossim, asserte Dejours que “o defeito crônico de uma vida mental sem saída 
mantido pela organização do trabalho tem, provavelmente, um efeito que favorece as 
descompensações psiconeuróticas”.

Estratégias Defensivas
Ante o medo, o sofrimento, a sobrecarga de trabalho em meio à pandemia, 

estratégias de enfrentamento vêm sendo estimuladas por diversas entidades, tendo em 
vista o esgotamento dos profissionais da linha de frente (ENSP, 2021).

Estratégias defensivas individuais e coletivas são comumente recursais aos 
trabalhadores frente à um estado de estresse. Dejour, porém, trata as estratégias particulares 
de um trabalhador em sofrimento: o recurso ao álcool ou outras drogas, aos ansiolíticos 
e atos de violência para com outrem. Compreende-se então, estratégias defensivas que 
buscam calar, amenizar o sofrimento.

Em estudo que abordou estratégias de enfrentamento ao esgotamento em 
profissionais da saúde a espiritualidade/religiosidade foram apontadas como estratégias 
positivas capazes de diminuir a ansiedade e, por conseguinte, preservar a economia mental 

(Prazeres et al, 2021).
Dejours salienta a importância, também, as estratégias defensivas coletivas, 

próprias de ambientes onde o trabalho em equipe é essencial (ora, o da saúde) para o 
fortalecimento também das defesas individuais perante os fatores que direcionam ao 
esgotamento. Dejours faz uma alusão breve de um grupo de operários onde em certo 
momento da jornada um operário pode se ausentar e fumar seu cigarro enquanto os outros 
prosseguem seu serviço, tornando sem efeito a sua ausência. Essa estratégia permite que 
todos desfrutem de alguns minutos de relaxamento. Logo, a cooperação pode designar 
laços entre os sujeitos afim de relaizar voluntariamente uma obra em comum.

Traz-se, então, a noção de que a coletividade possui o poder de proporcionar o peso 
ou a leveza em um trabalho em equipe. 

No cenário da linha de frente do cuidado à Covid-19, pode-se citar algumas 
estratégias defensivas coletivas, tais como a implementação grupos de escuta e apoio aos 
profissionais da linha de frente e as cartilhas e manuais com orientações para amenizar o 
impacto das situações estressoras. 
Prazer e Sofrimento

Dejours concebe o trabalho como fonte de prazer ou sofrimento, jamais sendo 
neutro em relação à saúde. Atuando como fator determinante de saúde ou doença deste 
trabalhador5. 

Salienta que na própria definição de “saúde” da Organização Mundial da Saúde 
consta o trabalho como elemento do bem-estar social, onde suas repercussões positivas e/
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ou negativas transpõe o ambiente laboral podendo atingir até o seio familiar. 
A categoria da enfermagem vem sendo destaque pela atuação na pandemia da 

Covid-19. Ao passo, em meio aos aplausos e demonstração de gratidão por parte do Estado 
e da sociedade, questões como condições precárias de trabalho e baixa remuneração 
tornam-se ainda mais urgentes (COFEN, 2021). 

Dejours trata especificamente destes tópicos como a proporção entre contribuição 
e retribuição (Dejours, 2015). A contribuição, explica, remete ao labor propriamente dito, 
em todas as suas particularidades e complexidades inerentes à profissão ou ocupação. 
A retribuição envolve o repasse financeiro equivalente à parcela de contribuição, 
reconhecimento, vantagens materiais, identidade. Quando desproporcional e, o montante 
da retribuição inferior à contribuição, pode-se implicar decepção e sofrimento. 

Limitações do Estudo
Tratando-se de uma reflexão sob ótica dejouriana, o estudo traz em si sua 

fundamental limitação, fazendo-se necessária a complementação do conhecimento acerca 
das relações entre esgotamento e o trabalho por demais autores,  contribuindo então com 
o conhecimento em prol do bem-estar e a saúde do trabalhador.

CONCLUSÃO
O estudo trouxe a análise de pontos importantes que concorrem para o esgotamento 

em profissionais que atuam na assistência à pacientes acometidos pela Covid-19. Sob o 
prisma de Dejours, caracteriza os elementos que figuram a relação entre os fatores que 
desencadeam o esgotamento e também as estratégias possíveis para preveni-lo ou contê-
lo.
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