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PREFÁCIO

Com prazer e satisfação compartilhamos o segundo volume desse e-book que reflete o 
resultado de pesquisas construídas por estudantes de graduação a partir da disciplina de Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC), que corresponde o semestre de 2021.2, do curso de Enfermagem, 
do Centro Universitário do Norte (UNINORTE/Ser Educacional) localizado em Manaus, capital do 
Amazonas. Sabemos que o TCC é um dos requisitos obrigatórios para a integralização curricular 
nos cursos de ensino superior. No entanto, viver e compartilhar a ciência é o que motiva a todos os 
envolvidos durante esse processo, desde coordenadores, professores e orientadores. 

A proposta da disciplina de TCC é introduzir o estudante à pesquisa, incentivando-o a construir 
uma metodologia científica para detectar, conhecer e identificar fenômenos a partir de questionamentos 
e indagações identificados no quotidiano de ser e viver saudável e doente. E aqui, nessa teia de 
pesquisas, apresentamos a difícil arte de cuidar doentes e de autocuidado também, propondo ações 
que direcionem o ser-humano/ser-profissional em um caminho de cuidados em saúde pautados em 
uma prática baseada em evidências, sobretudo no contexto atual da saúde brasileira e mundial.

Por fim, como organizadores desse e-book, orgulhosamente saudamos a toda a equipe de 
discentes e docentes por tanto esforço e dedicação mesmo diante de uma realidade tão desafiadora 
pela pandemia do COVID-19, e ainda assim cumpriram com a responsabilidade em divulgar seus 
resultados como contribuição para a área da saúde e enfermagem frente aos mais diversos cenários e 
níveis de atenção.
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RESUMO: Objetivo: Identificar os fatores que dificultam as ações e promoções em saúde para 
combater o avanço da pandemia na saúde pública. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva 
na modalidade qualitativa, que incluiu artigos pesquisados em bases de dados de literatura Scielo 
Lilacs, CONASS e Revistas científicas. A análise de resultados ocorreu na forma descritiva, em cinco 
categorias analíticas. Resultados: foram selecionados 15 artigos, dos quais foram publicados em 
revistas –científicas nacionais, divididos em artigos descritivos, quantitativos e qualitativos com 
maior predomínio. Os estudos mostram que os profissionais de saúde e a população foram os mais 
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atingidos com a pandemia, com a falta de estratégias em ações de saúde. Conclusão: Os principais 
fatores identificados com a pesquisa que dificultam as ações e promoções em saúde neste período 
pandêmico foram: a militarização do Ministério da Saúde; a desigualdade social no país; o despreparo 
dos profissionais da saúde para lidar com a crise somado ao adoecimento físico e psicológico dos 
mesmos e; a falha na implementação do distanciamento social.

DESCRITORES: Saúde Pública. Pandemia. Ações de Saúde.

BRAZILIAN PUBLIC HEALTH FACING THE COVID 19 PANDEMIC

ABSTRACT: Objective: Identify the factors that hinder health actions and promotions to combat 
the spread of the pandemic in public health. Method: This is a descriptive research in the qualitative 
modality, which included articles researched in Scielo Lilacs, CONASS and scientific journals 
databases. The analysis of results occurred descriptively, in five analytical categories. Results: 15 
articles were selected, from which they were published in national scientific journals, divided into 
descriptive, quantitative and qualitative articles with greater predominance. Studies show that health 
professionals and the population were the most affected by the pandemic, with the lack of strategies 
in health actions. Conclusion: The main factors identified in the research that hamper health actions 
and promotions in this pandemic period were: the militarization of the Ministry of Health; social 
inequality in the country; the unpreparedness of health professionals to deal with the crisis added to 
their physical and psychological illness and; failure to implement social distancing.

DESCRIPTORS: Public Health. Pandemic. Health Actions. 

INTRODUÇÃO 

A Saúde Pública busca no seu âmbito atender o indivíduo como um todo na sua integralidade, 
nos níveis de complexidade na assistência primária, secundária e terciária. Nas ações de saúde 
em conjunto com profissionais multidisciplinares, na promoção, proteção e recuperação da saúde 
(SILVA, 2012). Nos dois últimos anos o Brasil tem enfrentado dificuldades nas ações de saúde, com 
o surgimento do vírus da covid 19, o qual se tornou uma pandemia. O vírus foi notificado no ano de 
2019 em dezembro pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Decretou saúde pública emergencial 
em 12 de março de 2020 e criou ações e planos de contingência para combater o avanço do vírus na 
população (SILVA, 2012). 

A complexidade em organizar estratégias de imediato em ações de saúde, tem se tornado um 
desafio diante das emergências e políticas públicas para combater a propagação do vírus. Tendo como 
meta que o acesso ao serviço de saúde seja de igualdade para todo cidadão, disponibilizado em cada 
unidade hospitalar de referência. Uma das estratégias utilizadas junto à vigilância, foi se basear na 
forma que o vírus se manifesta em cada região, e desta forma elaborar estratégias para enfrentar a 
pandemia (RAFAEL et al., 2020). 
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A chegada da pandemia de COVID-19 refletiu na economia do país de forma negativa e na 
estrutura em todos os setores, contribuindo para uma crise de coordenação e instabilidade pública. 
Refletindo nas integrações e ações de serviços de saúde, como o acesso às informações em saúde, 
a negligência dos governantes em criar de imediato plano estratégico para conter o avanço do 
Coronavírus, contribuindo para o agravamento da pandemia (LIMA et al.,2020). 

A população brasileira se encontrava em uma situação de vulnerabilidade quando chegou 
o vírus ao país, com índices elevados de desemprego e cortes que refletem nas políticas sociais, no 
decorrer dos tempos. Quando chegou a pandemia, observou-se a importância da tecnologia e da 
ciência, para a contribuição em pesquisas na área da saúde (CARVALHO; WERNECK, 2020). 

A educação em saúde se tornou uma meta diante das barreiras e dificuldades no cenário atual, 
devido ao avanço do vírus. Medidas de prevenção e autocuidado tornaram difíceis de serem adotadas 
pela população. O isolamento e a quarentena foram utilizados como medidas de prevenção para 
combater doenças como: varíola, peste bubônica e gripe espanhola no século XIV e XIX. 

 Nessa época não tinha o recurso tecnológico e científico da atualidade, as políticas de saúde 
da época trabalhavam com o meio ambiente e no controle da transmissão da doença, disponibilizavam 
agentes sanitários e poucos médicos. (TAKENAMI et al.,2020). 

O enfrentamento das ações de saúde ao COVID 19 trouxe algumas mudanças na rede 
assistencial como forma de combater a pandemia.  Recursos foram adaptados como o tele atendimento 
e a regulamentação de leitos pelo SUS. Protocolos e classificação de risco: leves, moderados e 
graves, a reorganização na atenção reflete no acesso ao leito de UTI, atentando para outros agravos de 
urgências e emergências (GRECO et al.,2020). 

A pandemia do COVID 19 refletiu no ambiente de trabalho e nos profissionais de saúde, o 
autocuidado como medida de prevenção e não adoecimento do trabalhador. Alguns grupos ficaram 
mais expostos ao vírus, como os profissionais de saúde de linha de frente, estando vulneráveis a 
infecções e contágios. Diversos riscos como: exposição a patógenos, horas excessivas de trabalho, 
sofrimento e violência psicológica, esgotamento físico e profissional e violência física. (RIBEIRO et 
al.,2020).

A baixa disponibilidade e oferta de serviços públicos na pandemia agravou o sistema de saúde 
brasileiro. A pandemia é um dos desafios da vigilância sanitária à medida que aumenta o número 
de mortes e infecções no país. Então, perguntamos: Como a saúde pública brasileira enfrenta as 
dificuldades nas ações e promoções de saúde durante a pandemia da covid 19?

O vírus do covid-19 refletiu no ambiente de trabalho e nos profissionais de saúde, medidas 
preventivas são necessárias para ausência de doenças para trabalhadores de linha de frente e 
profissionais de saúde mais expostos ao vírus e sujeitos a infecção e contágio. Riscos diversos como: 
exposição a patógenos, jornada excessiva de trabalho, estresse psicológico e violência, exaustão física 
e ocupacional e violência física. 
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É importante ressaltar que o cuidado e a prevenção são importantes para o profissional e, 
somados à segurança física, melhoram as condições de saúde. Trabalho e estabilidade emocional e 
psicológica representam desafios para enfrentar esta pandemia. O objetivo da pesquisa é identificar 
os fatores que dificultam as ações e promoções em saúde para combater o avanço da pandemia na 
saúde pública. 

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo revisão integrativa que aborda as principais 
dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde e pela sociedade vivenciados durante a pandemia. 
Para Gil (2018, p.6), a mesma “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos”.

A pesquisa foi elaborada com a seguinte questão: Como a saúde pública brasileira enfrenta 
as dificuldades nas ações e promoções de saúde durante a pandemia da covid 19? Foram utilizados 
como critérios de inclusão artigos que foram publicados na época ou após a pandemia da covid 19. 
Os critérios de exclusão foram: artigos que não descrevia ações e promoções em saúde. 

Os descritores Saúde Pública, Pandemia, Ações de Saúde utilizadas como referencial para 
direcionar o estudo da pesquisa em base de dados. Sendo as bases de dados, as plataformas LILACS, 
SCIELO, e BUPMED. O fluxograma (Figura 1) abaixo mostra o processo de seleção de artigos.

Figura 1: Fluxograma de seleção dos estudos primários, elaborado a partir da recomendação PRISMA. Manaus, AM, 
Brasil, 2021

.



PESQUISA, SAÚDE E GRADUAÇÃO:

MONOGRAFIAS QUE ENTRELAÇAM E CONTRIBUEM PARA O SER-PROFISSIONAL 372

RESULTADOS

Nesta revisão foram selecionados 15 artigos, dos quais um (0,06%) foi identificado no 
LILACS, um (0,06%) no CONASS Conselho Nacional de Secretários de Saúde, sete (0,46%) no 
SCIELO e seis (0,4%) Portal de Periódicos Fiocruz. Desses seis artigos cinco foram publicados em 
Revistas Científicas Fiocruz e um pela Revista Eletrônica Acervo Científico. 

Todos os textos incluídos foram escritos na língua portuguesa. Em relação à categoria 
profissional dos autores, seis (0,13%) foram redigidos apenas por médicos, um (0,02%) profissional 
de (politécnico de saúde, ex ministro de saúde, secretário de saúde, assistente social, diretor de 
marketing e universitário), dois (0,04%) por biomédicos, três (0,06%) por nutricionistas, dezoito 
(0,39%) por professores, quatro enfermeiros (0,08%), sete (0,15%) pesquisadores.

No que tange ao desenho dos estudos, quatro artigos (0,28%) eram descritivos, três (0,2%) 
estudos exploratórios, dois (0,13%) quantitativos, dois (0,13%) consenso e opinião de especialistas, 
um (0,06%) esquemática e simplista, um (0,06%), um (0,06%) transversal e dois qualitativo (0,13%). 
Quanto ao nível de evidência, doze (0,8%) publicações foram classificadas com nível IV, dois (0,13%) 
como nível VI e um artigo (0,06%) como nível I.

A análise crítica e síntese qualitativa dos estudos selecionados foram realizados na forma 
descritiva conforme modelo no quadro abaixo, onde os assuntos levantados foram baseados em 
títulos, autores e resultados principais.

Quadro 1: Síntese dos artigos da revisão. Manaus, AM, Brasil, 2021.

Título Autores Objetivo Desfecho

Portaria 1444 Conass

Oferece centros de 
referência para a cobertura 
de atenção primária à saúde 
e incentivos financeiros 
federais

Os recursos orçamentários neste 
regulamento serão custeados 
pelo Ministério da Saúde, 
devendo ser responsáveis   pela 
função de planejamento

E s t r a t é g i a s 
governamentais
para a garantia do 
direito humano 
à alimentação 
adequada e saudável 
no enfrentamento à 
pandemia de covid-19 
no Brasil

Aline do Monte Gurgel
Carla Caroline Silva dos 
Santos
Kelly Poliany de Souza 
Alves
Juciany Medeiros de 
Araújo
Vanessa Sá Leal

Identificar normas 
g o v e r n a m e n t a i s 
implementadas no Brasil 
para garantir o direito 
humano à alimentação 
adequada e saudável 
em face da pandemia 
Covid-19, com foco em 
medidas que podem ajudar 
diretamente para garantir 
a acessibilidade e o acesso 
físico ou financeiro.

As medidas comandadas pelo 
governo no Brasil não são 
suficientes para evitar a loucura 
da pandemia. Levando em 
consideração as iniciativas que 
contribuem para a recuperação, 
o país foi dominado por ações 
voltadas ao consumo, sem 
interferir na cadeia produtiva.
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Gestão de Risco e as 
estratégias do plano 
de contingência para 
covid-19

Pedro Ruiz Barbosa Nassar,
Érica Brandão Moraes,
Deise Ferreira Souza,
André Luiz de Souza 
Braga,
Bárbara Pompeu
Christovam, Mercedes 
Neto

Os objetivos estratégicos 
da resposta ao plano foram: 
reduzir a transmissão 
de pessoa para pessoa, 
incluindo uma redução 
de infecções secundárias 
entre contatos próximos 
e profissionais de saúde, 
prevenir eventos de 
aumento de transmissão 
e prevenir. uma maior 
disseminação internacional 
da China; identificar, isolar 
e cuidar dos pacientes desde 
o início dos sintomas.

O ambiente social desfavorável 
enriqueceu o cenário nacional 
e expôs a fragilidade de nossa 
população e sistema de saúde. 
O processo de gestão desde o 
nível central até o âmbito da 
instituição de saúde mostra 
que existem deficiências na 
preparação prévia de pessoal, 
materiais e situações de risco. 
Esses desafios nos levaram 
a refletir sobre a necessidade 
atual de nos prepararmos para 
eventos de desastres públicos e 
emergências de saúde pública.

Epidemia de 
covid-19: questões 
críticas para a gestão 
da saúde pública no 
brasil

Francis Sodré

Reconstituição das ações 
do governo federal, com 
destaque para a atuação 
do Ministério da Saúde, 
no combate à pandemia 
covid-19 nos primeiros 
quatro meses após a 
notificação do primeiro 
caso da doença no Brasil.

A tendência de militarização 
das agências estatais de saúde 
começou quando a empresa 
brasileira de serviços hospitalares 
(ebserh) passou a ser comandada 
por um general do exército em 
2019. A Ebserh administra 40 
hospitais universitários em todo 
o país e reúne as atividades 
do Ministério da Saúde e da 
Educação.

Crise, condicionantes 
e desafios de 
coordenação do 
estado federativo 
brasileiro no contexto 
da covid-19

Luciana Dias de Lima
Adelyne Maria Mendes 
Pereira
Cristiani Vieira Machado

Refletir sobre a crise do 
estado federal brasileiro, 
buscando contribuir para a 
compreensão das limitações 
e desafios da articulação 
das políticas públicas e do 
sistema único de saúde no 
contexto da Covid-19.

Nesse sentido, fortalecer a 
coordenação na formação 
e conexão da estrutura de 
comando entre as diferentes 
associações, a divisão clara de 
responsabilidades e autoridade 
de gestão entre entidades e 
aprimoramento do mecanismo de 
cooperação intergovernamental, 
o mecanismo de cooperação 
entre o departamento de políticas 
públicas.
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A pandemia de 
covid-19 no brasil: 
crônica de uma crise 
sanitária anunciada

Guilherme Loureiro 
Werneck
M a r í l i a  
Sá Carvalho

O desafio é ainda maior, 
pois em um contexto de 
grande desigualdade social, 
as pessoas pouco sabem 
sobre as características de 
transmissão do covid-19, 
vivem em habitações 
e condições sanitárias 
instáveis, não têm acesso 
sistemático a água e estão 
aglomeradas.

Atualmente, as decisões devem 
ser definidas imediatamente 
para salvar vidas e garantir 
atendimento de qualidade aos 
pacientes em estado crítico. 
Também devem ser medidas 
financeiras e sociais para 
minimizar os danos econômicos, 
sociais e psicológicos aos grupos 
mais vulneráveis.

Desafios da pandemia 
covid-19 por uma 
agenda brasileira 
de pesquisa em 
saúde global de 
sustentabilidade

Deisy de Freitas Lima 
Ventura
Helena Ribeiro
Gabriela Marques di Giulio
Patrícia Constante Jaime
João Nunes
Cláudia Maria Bógus
José Leopoldo Ferreira 
Antunes
Eliseu Alves Waldman

Com base no que 
acreditamos serem os 
dois elementos básicos de 
análise, reflita sobre a nova 
“bondade” das conquistas 
acadêmicas no campo da 
saúde global.

Por fim, é necessário estudar o 
papel que o Brasil desempenhou 
nas últimas décadas como líder 
na visão crítica da governança 
global da saúde. À política 
externa campo é consistente com 
os princípios e a experiência dos 
Estados Unidos. A ascensão do 
totalitarismo no governo federal 
promoveu essa mudança isso 
significa que o protagonista 
histórico do Brasil na questão 
mais importante foi esvaziado

Em tempos de 
pandemia pela covid 
19 o desafio para a 
educação em saúde

Maria Augusta Vasconcelos 
Palácio
Iukary Takenami

A pandemia de covid-19 
revelou outro aspecto da 
educação em saúde que 
requer diferentes objetivos 
para atingir seus objetivos, 
incluindo crenças pessoais.

A pandemia covid-19 aumentou 
a consciência sobre várias 
situações para as quais o 
mundo não está preparado. Um 
novo vírus sem um tratamento 
comprovado ou vacina para 
preveni-lo

Condições de trabalho 
e falta de
Informações sobre o
impacto da covid-19 
entre
trabalhador da saúde

Luiz Sérgio Silva
Elaine Leandro Machado
Helian Nunes de Oliveira
Adalgisa Peixoto Ribeiro

Discutir o status de saúde 
e dos trabalhadores que 
cuidam dos pacientes 
covid-19 da perspectiva das 
informações e conselhos 
dos representantes de classe 
profissional

Métodos tradicionais de saúde e 
segurança no trabalho e outros 
métodos baseados em suposições 
no campo da saúde do trabalhador 
aplicada repensar e adaptar-
se a novos cenários de crise. 
Nesse sentido, as medidas de 
adequação da equipe em termos 
de melhoria em quantidade, 
organização e condições de 
trabalho, quantidade e qualidade 
suficientes de EPI.
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A saúde mental dos 
profissionais da saúde 
frente à pandemia 
do COVID-19: uma 
revisão integrativa

Amanda Dornelas

Compreender o estado 
de saúde mental dos 
profissionais de saúde da 
linha de frente durante uma 
pandemia COVID-19 e o 
impacto nos serviços de 
saúde

Durante uma pandemia, 
um tratamento de sintomas 
psiquiátricos com os quais 
os profissionais de saúde 
geralmente se preocupam mais. 
As organizações de saúde 
precisam estar atentas a isso e 
organizar métodos para melhorar 
o bem-estar desses profissionais.

Medidas de 
d i s t a n c i a m e n t o 
social no controle da 
pandemia de covid-19
potências e impactos 
e desafios no Brasil.

Estela M. L. Aquino
Raíza Tourinho dos Reis 
Silva Lima

Analise o impacto da 
política de quarentena A 
pandemia covid-19 e seus 
desafios de implementação 
no Brasil.

Saúde, incluindo: 
desenvolvimento de indicadores 
para avaliação a evolução 
da epidemia e Divulgação 
sistemática de dados de 
classificação por cidade e distrito 
de saúde; expansão dos recursos 
de teste para identificar pessoas 
infectadas Assintomáticas

A pandemia de Covid- 
19 e o isolamento 
social: saúde versus 
economia

Andrés Ferrari
André Moreira Cunha
Professores do 
Departamento de Economia 
e Relações Internacionais 
da UFRGS

Críticas às estratégias de 
distanciamento social não 
há debate atual sobre a 
pandemia COVID-19.

A falha em implementar o 
distanciamento social temporário 
pode causar desastres sociais 
e, como resultado, desastres 
econômicos. A falha em proteger 
a renda de trabalhadores e 
empresários isoladamente agrava 
ainda mais a já severa situação.

Brasil: evolução da 
epidemia até a semana 
epidemiológica

João Roberto Cavalcante
Augusto
César Cardoso-dos-Santos
João Matheus Bremm
Andréa de Paula Lobo
Eduardo Marques Macário
Wanderson Kleber de 
Oliveira
Giovanny Vinícius Araújo 
de França
Giovanny Vinícius Araújo 
de França

Descrever a evolução do 
COVID-19 no Brasil antes 
da Semana de Epidemias do 
Brasil (SE) 20 Ano de 2020

O Brasil é um dos países 
com maior número de casos 
confirmados e óbitos, com 
diferenças regionais locais.
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O papel da
Atenção primária
na rede de atenção
à saúde no Brasil:
Limites e 
possibilidade no
Enfrentamento da
COVID-19

Regina Daumas
Gulnar Azevedo e Silva
Iuri da Costa Leite
Patrícia Brasil
Dirceu B. Greco
Victor Grabois
Gastão Wagner de
Sousa Campos

Para reduzir a
Propagação da
COVID-19 e limitar
a mortalidade, o
Governo deve criar
Condições que
Fornecem aos
Proprietários e
Famílias manter a
Distância social
Enquanto
preparam seus
sistemas de saúde
para uma
pandemia.

O Sistema Único de
Saúde (SUS) deve
estar preparado para
atender cada vez
mais os pacientes
com COVID-19; estar
atento às demais
doenças agudas e
crônicas para
garantir a segurança
da equipe médica
dos pacientes
Durante o processo
Médico

Os desafios do 
financiamento do 
enfrentamento à 
COVID-19 no SUS 
dentro do pacto 
federativo

Gustavo Andrey de 
Almeida Lopes Fernandes
Blenda Leite Saturnino 
Pereira

Neste trabalho, 
recomenda-se investigar a 
compatibilidade das regras 
de financiamento adotadas 
com as características do 
covid-19.

Esse é o maior desafio que o 
sistema de saúde brasileiro 
enfrenta nas últimas décadas. 
No entanto, ao contrário 
da experiência da Itália e 
da Espanha, a situação de 
financiamento insuficiente para 
os serviços de saúde tem se 
mantido. pessoas.

DISCUSSÃO

A partir dos resultados obtidos, pode-se identificar que dentre os fatores que dificultaram a 
implemetação de ações em promoção a saúde para conter a propagação do SARS-COV-2 figuram 
entre os principais: a ingerencia do estado brasileiro que promoveu a militarização do Ministério da 
Saúde, o ambiente social frágil expôs durante a pandemia de covid-19 como a desigualdade social 
interfere nas questões de saúde, o despreparo de profissionais diante de uma crise no sistema de 
saúde, a necessidade de repensar os protocolos de segurança no trabalho, a falha na implementação 
do distanciamento social e o processo de saúde/doença mental do profissional da saúde. 

Werneck e Carvalho (2020), pontuam que o enfrentamento de uma pandemia pode ser 
subdividido em quatro fases: contenção, mitigação, supressão e recuperação. Deste ponto de vista e 
levando em consideração as proporpoções e os impactos causados pela disseminação da covid-19 no 
Brasil em algum momento dessas fases o sistema de saúde enfrentou dificuldades para implementar 
ações necessárias a contenção da covid-19. 
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 A questão então seria qual estratégia adotar para mitigar os níveis de contágio, “estratégias 
de alto risco” ou “estratégias populacionais”, enquanto as ditas de alto risco o foco é diminuir o 
impacto da doença e suas complicações sobre um determinado grupo populacional tido como de 
risco eminente, as ditas populacionais visam a prevenção da população geral o que parece funcionar 
melhor no caso de doenças com alto índice de prevalência (WERNECK e CARVALHO, 2020, p.2). 

Aquino et al. (2020), já apontavam para as questões sociais como uma das dificuldades a ser 
enfrentadas para efetivar ações como o distanciamento social, a desigualdade ao acesso aos serviços 
de saúde principalmente no interior do país tendia a piorar ante o avanço da covd-19.

 Daumas et al. (2020), acrescentam que para conter a transmissão e reduzir a mortalidade por 
covid-19 o poder público deve proporcionar meios para que a população possa cumprir as medidas 
de isolamento social enquanto o sistema de saúde se prepara para o enfrentamento da pandemia. 

 No caso do Brasil foi justamente o atraso nas medidas de apoio econômico a população 
vulnerável e a não aderência efetiva de distanciamento social que contribuíram para o colapso do 
sistema de saúde em diversos estados da federação, a falta de um engajamento federal na padronização 
das medidas foi outro fator complicador para estabelecer ações em saúde que pudessem conter a 
propagação do SARS-COV-2.

 Cavalcante et al. (2020) em seus estudos sobre a semana epidemiológica 20 de 2020 revela que 
naquele momento, o Brasil se encontrava em uma fase anterior da pandemia quando comparado com 
outros países, o que reflete que não só os profissionais de saúde enfrentaram dificuldades nas ações de 
mitigação da pandemia, quanto o próprio sistema de saúde não estava preparado para responder uma 
emergência em saúde publica dessa magnitude.

Foi entre os mais pobres que as taxas de mortalidade e letalidade tornaram-se maiores mesmo 
em estados de maior poder econômico. Em diversas regiões brasileiras a letalidade por Covid-19 
foi maior nos municípios com índice de pobreza elevado e, substancialmente, entre pardos e negros 
(SODRÉ, 2020, p.7).

 Outro fator preponderante foi a adoecimento dos profissionais em saúde, que trouxe a tona 
outro problema existe: a precariedade dos vínculos trabalhistas. Conforme os profissionais adoeciam 
vários pontos de assistência e equipes de saúde iam ficando desfalcados, concomitantemente a 
reposição deste profissional não ocorria imediatamente, de forma que passaram a adoecer pelo vírus 
causador da covid-19 e pela sobrecarga no sistema de saúde (SODRÉ, 2020, P.8).

 COFEN (2020) apud Sodré (2020) aponta ainda que o Brasil registrou até maio de 2020, o óbito 
de 157 enfermeiros vítimas da covid-19, que naquela ocasião era o maior número registrado mundo. 
O que sinaliza as más condições de trabalho a que foram submetidos os profissionais que atuaram na 
linha de frente, adoecendo física e mentalmente, à medida que o sistema de saúde colapsava. 

 Prado et al. (2020), assinala a saúde mental dos profissionais da saúde como uma das grandes 
preocupações, destacando à frequente exposição ao risco de contaminação, o peso das tomadas de 
decisões, as jornadas exaustivas de trabalho, a falta de EPI’s, a falta de medicamentos essenciais, 
a ampla cobertura da imprensa. Associada a perda de colegas próximos e de familiares agravou as 
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condições de saúde mental desses profissionais. 

 A partir da pandemia da covid-19 faz-se necessário repensar o fazer na saúde e  na segurança 
no trabalho dos profissionais da saúde, o que vai desde o número de componentes de uma equipe, suas 
horas de trabalho, segurança de vinculo trabalhista, organização da equipe, fornecimento de EPI’s 
adequados, treinamento (SILVA et al., 2020, p.5-6).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término desta pesquisa deve-se enfatizar que, anteriormente à pandemia de COVID-19, 
o Brasil já se encontrava em uma situação complexa de instabilidade econômica – reflexos das 
movimentações políticas – com altas taxas de desemprego e, ainda, cortes orçamentários nas 
políticas sociais. Diante desse quadro, observou-se que a pandemia contribuiu para a intensificação 
de inseguranças e incertezas em todos os setores do país. 

Dito isso, foi possível apontar que a organização de estratégias e respostas na área da Saúde – 
com o intuito combater o avanço da pandemia – tornou-se um desafio emergencial e de caráter público 
neste período, visto que é previsto em nosso ordenamento jurídico que toda a população brasileira 
deverá ter igual acesso as informações em saúde e aos serviços. Retoma-se, portanto, a relevância 
da presente pesquisa para a academia científica e os profissionais e pesquisadores da área da Saúde. 

Ainda, o principal objetivo almejado para o trabalho – identificar os fatores que dificultam as 
ações e promoções em saúde para combater o avanço da pandemia na saúde pública – foi atingido 
com excelência. Através da metodologia determinada para a pesquisa em questão – descritiva com 
a modalidade qualitativa – 15 artigos foram selecionados e analisados para a obtenção de respostas. 
Os principais resultados dos fatores identificados nos estudos: 1) A militarização do Ministério da 
Saúde; 2) A desigualdade social no país; 3) O despreparo dos profissionais da saúde para lidar com 
a crise somado ao adoecimento físico e psicológico dos mesmos e; 4) A falha na implementação do 
distanciamento social. 

No que diz respeito aos resultados obtidos já expostos, destacou-se que a falta de ações 
estratégicas em saúde resultou no adoecimento psicológico e/ou físico dos profissionais da área – 
como enfermeiros, médicos e a equipe hospitalar –, bem como em outros impactos negativos para a 
população brasileira, como por exemplo, o aumento da desigualdade social e das condições precárias 
de vida com o agravamento da pandemia. 

Por fim, notou-se ao longo do presente trabalho a importância da Ciência e da Tecnologia 
para os avanços das pesquisas relacionadas ao combate do vírus em questão, tornando-se necessário, 
portanto, o seu incentivo. Todavia, deve-se atentar para a responsabilidade do Poder Público para/
com a população e a necessidade emergencial de se implementar ações estratégias para combater os 
avanços da pandemia de COVID-19 e, somente assim, será possível falar sobre promoção de saúde 
no Brasil. 
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