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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo investigar na literatura por meio de uma revisão 

sistemática quais os principais problemas psicológicos que acometem os profissionais de saúde 

atuantes na linha de frente da COVID-19. O procedimento metodológico foi conduzido 

seguindo as diretrizes do protocolo PRISMA. A seleção dos estudos foi realizada mediante 

buscas na Embase, PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando descritores 

controlados. Foram considerados elegíveis estudos publicados no período de dezembro de 2019 

até março de 2021, sem restrições de idiomas. Com o resultado das buscas, foram selecionados 

para compor o estudo 71 artigos, verificando que 108.766 profissionais de saúde atuaram na 

linha de frente da COVID-19, o sexo feminino foi majoritário 84.974, comparado ao masculino 

22.773. Entre os profissionais atuantes, 18.764 tiveram depressão, 17.877 ansiedade, 6.164 

estresse e 14.256 outros acometimentos psicológicos. Desta forma, é notório que a pandemia 

da COVID-19 tem contribuído para o aumento de impactos psicológicos nos profissionais de 

saúde, sendo importante a implementação de medidas interventivas para promoção de saúde, 

para que desta forma esses venham a serem reduzidos.  
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Palavras-chave: Angústia Psicológica; Infecções por Coronavírus; Pessoal de Saúde. 

 

Abstract 

The present study aimed to investigate in the literature through a systematic review which are 

the main psychological problems that affect health professionals working on the front line of 

COVID-19. The methodological procedure was carried out following the guidelines of the 

PRISMA protocol. The selection of studies was carried out by searching Embase, PubMed, 

Scopus and the Virtual Health Library (VHL), using controlled descriptors. Studies published 

from December 2019 to March 2021 were considered eligible, without language restrictions. 

With the results of the searches, 71 articles were selected to compose the study, verifying that 

108,766 health professionals worked on the front line of COVID-19, the female gender was the 

majority 84,974, compared to the male 22,773. Among the active professionals, 18,764 had 

depression, 17,877 anxiety, 6,164 stress and 14,256 other psychological problems. Thus, it is 

clear that the COVID-19 pandemic has contributed to the increase in psychological impacts on 

health professionals, and it is important to implement interventional measures to promote 

health, so that in this way they may be reduced. 

Keywords: Anguish, Psychological; Coronavirus Infections; Health Personnel. 

 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo investigar en la literatura a través de una revisión 

sistemática cuáles son los principales problemas psicológicos que afectan a los profesionales 

de la salud que trabajan en la primera línea del COVID-19. El procedimiento metodológico se 

realizó siguiendo las pautas del protocolo PRISMA. La selección de estudios se realizó 

mediante búsquedas en Embase, PubMed, Scopus y la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), 

utilizando descriptores controlados. Los estudios publicados desde diciembre de 2019 hasta 

marzo de 2021 se consideraron elegibles, sin restricciones de idioma. Con los resultados de las 

búsquedas, se seleccionaron 71 artículos para componer el estudio, comprobando que 108,766 

profesionales de la salud trabajaban en la primera línea del COVID-19, el género femenino fue 

mayoritario 84,974, frente al masculino 22,773. Entre los profesionales en activo, 18.764 tenían 

depresión, 17.877 ansiedad, 6.164 estrés y 14.256 otros problemas psicológicos. Así, es claro 

que la pandemia de COVID-19 ha contribuido al aumento de los impactos psicológicos en los 

profesionales de la salud, y es importante implementar medidas de intervención para promover 

la salud, para que de esta forma se reduzcan. 
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Palabras clave: Malestar psicológico; Infecciones por Coronavirus; Personal de Salud. 

 

 

 

Introdução  

 

O SARS-CoV-2 surgiu em dezembro de 2019 na China e se disseminou rapidamente 

para os demais continentes, provocando assim um mix de sentimentos e incertezas para aqueles 

que estão vivenciando de forma direta ou indireta o novo Coronavírus1.  A pandemia representa 

uma séria ameaça à saúde física, mental e a vida humana, sendo responsável por desencadear 

diversos problemas psicológicos; a rápida disseminação do vírus, adoecimento e morte, 

isolamento social e quarentena prolongada são condições que exercem influência direta sobre 

a saúde mental. Tais problemas são relatados entre os pacientes COVID-19, profissionais de 

saúde, bem como a população em geral2. 

Entretanto, a maior prevalência de sintomas psicológicos é encontrada em profissionais 

de saúde, fator este desencadeado por cargas de trabalho extremas, escassez de equipamentos 

de proteção, separação dos familiares, medo de infectar os parentes e contato recorrente com 

situações difíceis3,4. 

Desse modo, a vivência de imergir nesse cenário em que as características da 

infecciosidade envolve um alto risco de exposição, no qual independentemente do 

departamento do hospital ou da formação do profissional este é inerente a carga de emoções 

provocadas devido às preocupações sobre o risco de infecção, resultando assim em altas taxas 

de ansiedade, depressão, insônia, angústia, somatização e aumento do risco de desenvolver 

transtorno de estresse pós-traumático. Com isso, é de suma importância a atenção para a saúde 

mental desses profissionais, a fim de oferecer um suporte para a travessia desse período 

pandêmico como também, uma forma preventiva de futuros agravamentos psicológicos5,6.  

Portanto, este estudo teve como objetivo investigar na literatura por meio de uma revisão 

sistemática quais os principais problemas psicológicos que acometem os profissionais de saúde 

atuantes na linha de frente da COVID-19. 

 

Metodologia 

 

Protocolo 
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Esta Revisão Sistemática foi conduzida de acordo com os Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), sendo organizada nas fases de 

planejamento, condução e relato dos dados. Foi submetida a PROSPERO (International 

prospective register of systematic reviews) e está devidamente registrada (CRD42021248904). 

 

Critérios de elegibilidade 

 

Utilizou-se a estratégia PECO: População - profissionais de saúde; Exposição – 

ambiente de trabalho: linha de frente COVID-19; Comparação – não aplicável; Outcomes 

(desfecho) – principais estressores psicológicos observados em profissionais da linha de frente 

da COVID-19. 

Considerou-se incluídos estudos primários e secundários publicados no período de 

dezembro de 2019 até março de 2021 nos idiomas portuguêsn, ingleês e espanhol, sobre 

adoecimento mental em profissionais de saúde no contexto da pandemia da Covid-19, que 

utilizassem ferramentas específicas (instrumentos psicométricos) para a identificação de 

estressores psicológicos nesta população, selecionando estudos sem restrições de idioma. A 

exclusão competiu a editoriais, documentos de discussão geral, comentários, cartas, capítulos 

de livros, séries de casos, estudos com dados incompletos ou insuficientes, duplicatas e revisões 

sistemáticas. 

 

Fontes de Informação e Pesquisa 

 

A busca dos estudos foi realizada na Embase, PubMed, Scopus e na Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) em março de 2021.  A definição dos descritores e seus sinônimos foram 

selecionados no Medical Subject Headings (MeSH) e Decs (Descritores de Ciências da Saúde), 

dos quais, auxiliaram na estratégia de seleção de busca controlada dos estudos científicos. 

Utilizou-se os operadores booleanos "AND" e "OR". 

Esses termos foram organizados e a estratégia de busca resultante foi:  "Psychological 

Distress" AND "Stress, Psychological" AND "COVID-19" OR "Coronavirus Disease" AND 

"Health Personnel" OR "Medical Staff" AND "Epidemics" AND "Pandemics". 

 

Seleção de Estudos 
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A seleção de estudos desta revisão sistemática contou com uma seleção confiável, na 

qual, teve a participação de dois revisores. Assim, a seleção foi feita de forma separada e cega 

considerando as seguintes variáveis: Motivos da inclusão dos estudos e motivos da exclusão 

dos estudos. 

A 1ª etapa foi composta pela análise de todos os títulos de forma individual, com isso, 

estudos duplicados foram eliminados. A 2ª etapa consistiu na discussão dos critérios de 

elegibilidade, resumindo-se na eliminação de estudos que não se relacionavam com a proposta 

PECO da presente revisão sistemática. Por último, foram eliminados estudos após leitura do 

resumo e leitura completa dos mesmos, na qual, não continham informações de dados 

suficientes para a condução dessa revisão, como: tamanho amostral, ferramentas de pesquisa 

adequadas ao estudo e informações de análise de dados desses estudos. 

 

Processo de Coleta de Dados 

 

Após a seleção dos estudos extraiu-se as informações utilizando um protocolo definido 

por meio de um formulário criado pelos próprios autores com o propósito de registrar os dados 

dos estudos selecionados, os itens incluídos foram: primeiro autor, ano de publicação, local do 

estudo, principais estressores psicológicos, sexo e média de idade dos profissionais de saúde, 

tamanho da amostra, número de casos e instrumentos de análise psicométrica dos estressores 

psicológicos utilizados em cada estudo, sendo tabuladas em uma planilha do Excel. Quaisquer 

cálculos necessários para os dados serão realizados por dois pesquisadores, e caso haja 

discrepâncias, serão resolvidas por meio de discussão em grupo.  

 

Risco de viés 

 

O risco de viés de cada estudo foi avaliado de forma individual, utilizando a lista de 

verificação de avaliação crítica do JBI (Instituto Joanna Briggs) para estudos transversais 

analíticos. Esta classificação é realizada através de 8 perguntas específicas que consistem em 

respostas “Sim”, “Não” e “Um pouco claro”. Com isso, estudos obtendo ≤ 49% de pontuação 

sim é considerada com alto risco de viés, de 50 a 69% de pontuação sim é considerado com 

risco de viés moderado e ≥ 70% é considerado com baixo risco de viés. 

A avaliação da certeza no nível de evidência foi realizada pelas diretrizes metodológicas 
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do sistema GRADE (Avaliação, Desenvolvimento e Avaliação da Classificação das 

Recomendações), para a avaliação da qualidade de evidência dos principais desfechos de 

resultados desta revisão sistemática. 

 

Resultados  

 

 De acordo com as buscas nas bases eletrônicas utilizadas, houve um total de 1444 

estudos. No entanto, 35 foram excluídos por serem duplicatas, 893 pelo título e 445 por não 

atenderem aos critérios de elegibilidades após a leitura completa. Desta forma, a presente 

revisão conta com um apanhado de 71 estudos os quais atenderam aos critérios pré-

estabelecidos para análise. A Figura 1 corresponde ao fluxograma que demonstra os dados 

quantitativos (n = número de artigos encontrados) e qualitativos (n = estudos incluídos na 

síntese qualitativa) relacionados à exclusão e inclusão dos estudos, respectivamente.  

 

Figura 1 – Fluxograma de análise de inclusão e exclusão dos artigos selecionados de acordo com as 

diretrizes do protocolo PRISMA. 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Diante dos estudos elegido e da síntese quantitativa foi verificado um total de 108.766 

profissionais de saúde atuando na linha de frente da pandemia da COVID-19, dos quais 84.974 

eram do sexo feminino e 22.773 do sexto masculino; dentre esses 32.701 eram médicos, 8.206 

enfermeiros e 12.539 outros profissionais da área da saúde. Verificou-se que entre os 

profissionais atuantes, 18.764 tiveram depressão, 17.877ansiedade, 6.164 estresse e 14.256 

outros acometimentos psicológicos (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Resultado dos principais impactos psicológicos ocasionados nos profissionais de saúde atuante na linha de frente no combate a COVID-19. 

Autor/Ano 
Local de 

estudo 

Tamanho 

da amostra 

Sexo Idade 

(Média) 

Profissionais de saúde Resultados Ferramentas de 

pesquisa F M Médicos Enfermeiros Outros Depressão Ansiedade Estresse Outros 

Alateeq, D. A. et al., 20207 Arábia Saudita 502 160 342 36,42 111 132 259 277 258 N/E N/E GAD-7; PHQ-9 

Alenazi, T. et al., 20208 Arábia Saudita 4920 2613 2307 34,11 734 1913 580 N/E 3368 N/E N/E ESCALA LIKERT 

Alshekaili, M. et al., 20209 Omã 1139 911 228 36,3 384 449 305 368 388 271 211 
DASS-21, ISI, 

ESCALA DE LIKERT 

Arshad, M. et al., 202010 Paquistão 276 94 182 30,5 112 50 114 28 70 20 N/E DASS-21 

Badahdad, A, et al., 202011 Omã 509 407 100 37,67 194 315 N/E N/E 132 287 N/E GAD-7, PSS-10 

Bassi, M. et al., 202012 Itália 653 482 171 42,91 189 318 146 N/E N/E N/E 260 PCL-5 

Cai, Z. et al., 202013 China 453 437 16 33,15 N/E 453 N/E N/E 18 146 N/E GAD-7, ISI E PHQ-9 

Campos, J. et al., 202114 Brasil 1609 1338 263 36,9 190 198 1221 844 633 785 N/E DASS-21 

Chen, H. et al., 202015 China 94 70 24 36,6 N/E N/E N/E 18 14 N/E 7 GAD-7, ISI, PHQ-9 

Conti, C. et al., 202016 Itália 933 714 219 40 223 394 264 453 525 N/E 482 IES-R, GAD-7, PHQ-9 

Cui, S. et al., 202117 China 1330 1289 41 29,85 N/E 1330 N/E N/E 193 N/E 161 GAD-7, ISI 

Dong, Z. et al., 202018 China 4.618 3863 755 39,5 1138 2889 319 N/E N/E N/E 1118 HEI 

Dykes, N. et al., 202119 Reino Unido 131 97 34 41,81 41 28 19 44 43 N/E 94 GAD-7, IES-R, PHQ-9 

Elhadi, M. et al., 202020 Líbia 154 82 72 40 154 N/E N/E 113 101 N/E N/E HADS 

Gorini, A. et al., 202021 Itália 650 439 211 44,59 177 214 259 148 192 N/E 292 
GAD-2; PHQ-2; PHQ-

4; IES-R 

Greene, T. et al., 202122 Reino Unido 1194 1103 84 41,5 46 504 644 877 855 N/E 944 ITQ; PHQ-9; GAD-7. 

Gupta, B. et al., 202023 Índia 368 200 168 44,83 192 140 36 N/E 73 N/E 116 GAD-7; SQS; 

Gupta, S et al., 202024 Índia 749 193 556 46 749 N/E N/E 211 264 N/E N/E HADS 

Gupta, S. et al., 202025 Índia 1124 406 718 46 749 207 168 354 418 N/E N/E HADS 

Han, L. et al., 202026 China 21.199 20.909 210 31,89 N/E 20.909 N/E 1715 832 N/E N/E SAS; SDS; 

He, Q. et al., 202127 China 1934 1899 35 30,42 N/E 1934 N/E 127 165 N/E N/E GAD-7; PHQ-9; 

Holton, S. et al., 202028 Australia 668 542 89 40 138 391 139 87 71 83 N/E DASS-21. 

Ide, K. et al., 202129 Japão 2697 1995 702 36,71 555 1045 1097 N/E N/E N/E 189 IES-R. 

Jiang, M et al., 202030 China 1569 1550 19 30,93 N/E 1569 N/E 127 68 N/E N/E SAS; SDS; 
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Kang, L. et al, 202031 China 994 850 144 35,5 183 811 N/E N/E N/E N/E N/E 
PHQ-9; GAD-7; ISI; 

IES-R. 

Karabulut, N. et al., 202132 Turquia 210 159 51 27,04 14 185 11 N/E N/E N/E N/E PSS; VASS; STAI 

Kim, SC. et al., 202133 Estados Unidos 320 302 18 33 N/E 320 N/E 83 138 256 N/E PSS; GAD-7; PHQ-9. 

Korkmaz, S. et al., 202034 Turquia 140 61 79 33,15 30 70 40 N/E 46 N/E N/E BAI; PSQI. 

Labrague, L. el al., 202035 Filipinas 325 243 82 30,94 N/E 325 N/E N/E 123 N/E N/E 
Escala de Ansiedade 

COVID-19 

Lasalvia, A. et al., 202136 Itália 2195 1647 539 45,5 306 783 1106 527 998 N/E 668 IES-R; SAS; PHQ-9 

Li, H. et al., 202037 China 606 N/E N/E 35,77 208 334 61 N/E 275 N/E 267 GAD-7; ISI; SCL-90 

Liang, Y. et al., 202038 China 889 731 168 42 889 N/E N/E 218 128 N/E 101 PHQ-9; GAD-7; ISI; 

Liu, D et al., 202039 China 606 492 114 35,76 205 334 67 N/E N/E N/E 194 ISI 

Liu, S. et al., 202140 China 1563 1293 270 36 454 984 125 792 699 821 564 
PHQ-9; GAD-7; IES-

R; ISI 

Liu, YM. et al., 202041 China 1364 1072 292 30 N/E 1364 N/E N/E N/E N/E 75 GHQ-28 

Lu, W. et al., 202042 China 2299 1591 451 38 N/E N/E 2042 247 521 N/E 1441 HAMA e HAMAD 

Ma, Y. et al., 202043 China 34 24 10 32,2 20 14 N/E 8 12 N/E N/E 
PSS-10, PHQ-9 e 

GAD-7 

Magnavita, N. et al., 202044 Itália 115 72 43 N/E 115 N/E N/E 46 25 64 33 ERI, SCI e GADS 

Man, MA. et al., 202045 Romênia 115 102 13 40,78 26 27 N/E 2 9 N/E N/E PSS 10 e PDE 

Marijanovic, I. et al., 202146 Bósnia 

Herzegovínia 
175 137 38 43.2 51 85 18 44 51 50 N/E DASS-21 

Matilla, E. et al., 202147 Finlândia 1995 1731 225 N/E 121 1302 565 N/E 282 N/E N/E GAD-7 

Matsumoto, Y. et al., 202148 Japão 588 291 297 35,4 296 N/E 185 40 47 N/E N/E GAD-7; PHQ-9 

Moon, D. et al., 202149 Coreia do Sul 300 293 7 29 N/E 300 N/E N/E N/E N/E 110 IES-R 

Morawa, E. et al., 202150 Alemanha 3675 2751 912 28.38 1061 1275 1342 768 702 N/E N/E 
PHQ-4, PHQ-2 e GAD-

2 

Mosheva, M. et al., 202051 Israel 1106 542 564 46,07 1106 N/E N/E N/E 816 N/E 638 PROMIS 

Mosheva, M. et al., 202152 Israel 189 111 78 36,9 73 116 N/E 47 70 99 N/E 
PHQ-9, PROMIS e PC-

PTSD-5 

Mosolova, E. et al., 202153 Rússia 1090 740 350 35,01 548 542 N/E N/E 587 774 N/E GAD-7 e SAVE-9 

Nie, A. et al., 202054 China 263 236 61 39,6 N/E 236 N/E N/E N/E 194 66 GHQ-12 e PSS 

Orrú, G. et al., 202155 Itália 184 93 90 46,45 138 10 36 N/E N/E 76 193 PSS, STSS e EE 

Pang, Y. et al., 202156 China 282 250 32 39,5 N/E 282 N/E 160 134 N/E N/E GAD-7 e PHQ-9 

Pappa, S. et al., 202157 Grécia 464 319 145 41,37 179 200 85 140 119 153 N/E GAD-7 e PHQ-9 

Peng, X. et al., 202158 China 731 428 303 35,25 383 348 N/E 482 429 N/E N/E PHQ-9 e GAD-7 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mosheva%2C+Mariela
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Perera, B. et al., 202159 Sri Lanka 512 404 108 37,5 96 386 30 273 263 N/E N/E GAD-7 e CESD-R-10 

Pérez-Cano, 202060 Espanha 157 124 33 46,9 22 109  N/E 112 N/E N/E 
Escala de Medo da 

Morte de Collett-Lester 

Que, J. et al., 202061 China 2285 1578 707 31,06 1773 208 304 293 265 N/E 664 GAD-7 e PHQ-9 

Sagherian, K. et al., 202062 China 420 396 24 40,5 N/E 384 36 N/E N/E 276 543 ISI e PHQ-4 

Şahin, M. et al., 202063 Turkey 939 620 319 30 580 254 105 720 473 N/E 1190 PHQ-9, GAD-7 e ISI 

Setiawati, Y. et al., 202164 Indonésia 227 189 38 39,67 N/E 134 93 N/E 136 N/E N/E STAI 

Shechter, A. et al., 202065 Estados Unidos 657 509 143 47,07 282 313 62 315 217 374 N/E GAD-2 

Simonetti, V. et al., 202166 Itália 1005 663 342 40,2 N/E N/E N/E N/E 344 N/E 761 SAS, PSQI 

Song, X. et al., 202167 China 14.825 9536 5289 30 6093 8732 N/E 3733 N/E N/E 1353 DSM-5 (PCL-5) 

Sunjaya, D. et al., 202168 Indonésia 544 420 124 39 144 124 276 196 269 N/E 230 CESD R-10, ZAS, BOI 

Uyaroglu, O. et al., 202069 Turquia 77 40 37 29 N/E N/E N/E N/E 10 N/E N/E GAD-7 (Turco) 

Wang, H. et al., 202070 China 1045 897 148 N/E 149 773 123 142 209 N/E 109 
HADS-A, HADS-D, 

ISI 

Wankowicz, P. et al., 202071 Polônia 206 116 90 40,47 N/E N/E N/E 205 204 N/E 205 GAD-7, ISI, PHQ-9 

Xing, L. et al., 202072 China 309 8 301 3,.5 35 274 N/E 172 88 N/E N/E SAS, SDS 

Xiong, H. et al., 202073 China 223 217 6 38,28 N/E N/E N/E 59 91 N/E N/E GAD-7, PHQ-9 

Zhang C et al., 202074 China 966 738 228 31,66 N/E N/E N/E 167 103 794 N/E 
GAD-7, PHQ-9, 

ASDS, PSS 

Zhang H et al., 202175 China 10.516 8881 1635 N/E 10.516 N/E N/E 2999 N/E N/E N/E PHQ-9 

Zhang X et al., 202176 China 946 670 276 33 529 272 257 N/E N/E 530 977 IES-R, K10 

Zheng, R. et al., 202177 China 617 614 3 40,0 N/E 614 N/E 95 201 111 N/E DASS-21 

TOTAL  108.766 84.974 22.773 37 32.701 58.206 12.539 18.764 17.877 6.164 14.256  

ASDS: Escala de Transtorno de Estresse Agudo; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BOI: Inventário de Burnout; CESD-R-10: Escala de Depressão Revisada-10; DASS-21: Questionário de Depressão, 

Ansiedade e Escala de Estresse; EE: Exaustão Emocional; ERI: Desequilíbrio de esforço de recompensa; GAD-2: Distúrbio de ansiedade generalizada; GAD-7: Transtorno de Ansiedade Generalizada; 

GHQ-12: Questionário de Saúde Geral; GHQ-28: Questionário de Saúde Geral-28; HADS: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão; HAMA: Escala de ansiedade de Hamilton; HAMAD: Escala de 

Depressão de Hamilton; HEI: Índice de angústia emocional Huaxi; IES-R: Impacto da escala de eventos – revisado; ISI: Índice de gravidade da insônia; ITQ: Questionário Internacional de Trauma; K10: 

Escala de sofrimento psicológico de Kessler; PCL-5: estresse pós-traumático; PC-PTSD-5: Transtorno de Estresse Pós-Traumático da Atenção Primária; PDE: Perfil de estresse emocional; PHQ-2: 

Questionário de Saúde do Paciente – 2; PHQ-4: Questionário de Saúde do Paciente – 4; PHQ-9: Questionário de Saúde do Paciente; PSQI: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; PSS: Escala de 

estresse percebido; PSS-10: Escala de Estresse Percebido; SAVE-9: Escala de ansiedade Russa; SCI: Indicador de condição de sono; SCL-90: Lista de Verificação de Sintomas 90 ; SDS: Escala de 

autoavaliação de depressão; SQS: escala de qualidade do sono; STAI: Inventário de ansiedade traço de estado; STSS: Escala Secundária de Estresse Traumático; VASS: Escala visual analógica de sono; 

ZAS: Escala de Ansiedade de Zung; N/E: Não especificado.   

Fonte: Autores, 2021 
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Todos os estudos incluídos nesta revisão sistemática foram de delineamento transversal 

observacional. No que tange a distribuição dos artigos observou-se que houve uma 

heterogeneidade quanto ao local de realização da investigação como demonstrado do gráfico 1. 

Dos 26 locais dos estudos, a China representa 41,79%, seguido da Itália 8,9%, Índia com 4,4% 

e Turquia com 4,4% (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos artigos por local de estudo. 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Diante da avaliação do risco de viés JBI observou-se que a maioria das respostas dos 71 

estudos consistiram em “Sim” (>70%), significando que estes obtiveram um baixo risco de viés, 

ou seja, um alta qualidade metodológica. 

Em relação a avaliação da qualidade na certeza do nível evidência, o GRADE 

apresentou uma certeza de evidência de moderada a alta para os quatros principais desfechos 

desta revisão sistemática, que consistiram em: depressão, ansiedade, estresse e outros. Assim, 

todos os desfechos tiveram importância crítica, o que resultou em uma forte associação do 

adoecimento mental por estressores psicológicos em profissionais de saúde na linha de frente 

contra a COVID-19, como observado na tabela 2.  
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Tabela 2 – Avaliação da certeza do nível de evidência de acordo com o GRADE. 

Avaliação de certeza 

Impacto  Certeza Importância № dos 

estudos 

Delineamento 

do estudo 

Risco 

de 

viés 

Inconsistência 
Evidência 

indireta 
Imprecisão 

Outras 

considerações 

Depressão (avaliado com: PHQ-9; DASS-21, HEI, HADS; SDS; SCL-90; HAMD; GADS; CESD-R-10; HADS-D; CES-D) 

44  estudo 

observacional  

não 

grave  

não grave  não grave  não grave  forte associação  Os resultados abordaram que 23 % dos 

profissionais de saúde na linha de frente do 

COVID-19 da população amostral dos 44 

estudos, apresentaram depressão. 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADA  

CRÍTICO  

Ansiedade (avaliado com: GAD-7; E. LIKERT; HEI; HADS; HADS-A; SAS; GADS; STA; BAI; E.A. COVID-19; SCL-90; HAMA; PROMIS; E. COLLET-LESTER; ZAS; 

ASDS) 

57  estudo 

observacional  

não 

grave  

não grave  não grave  não grave  forte associação  Os resultados abordaram que 27% dos 

profissionais de saúde na linha de frente do 

COVID-19 da população amostral dos 57 

estudos, apresentaram ansiedade. 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADA  

CRÍTICO  

Estresse (avaliado com: DASS-21; PSS; PSS-10; PDE; PC-PTSD-5; SAVE-9) 

20  estudo 

observacional  

não 

grave  

não grave  não grave  não grave  associação 

muito forte  

Os resultados abordaram que 51% dos 

profissionais de saúde na linha de frente do 

COVID-19 da população amostral dos 20 

estudos, apresentaram estresse. 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA  

CRÍTICO  

Outros (Insônia, Estresse Pós-Traumático, Sofrimento Psicológico) (avaliado com: ISI; PCL-5; IES-R; SQS; VASS; PSQI; NRS; ERI; SCI; GHQ-12; STSS; EE; SPRINT; 

K10) 

32  estudo 

observacional  

não 

grave  

não grave  não grave  não grave  forte associação  Os resultados abordaram que 28% dos 

profissionais de saúde na linha de frente do 

COVID-19 da população amostral dos 32 

estudos, apresentaram outros tipos de estressores 

psicológicos. 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADA  

CRÍTICO  

Fonte: Autores, 2021.  
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Discussão 

 

A pandemia influenciou no desenvolvimento e/ou agravo de inúmeros problemas 

psicológicos, no que se referir aos profissionais de saúde é perceptível que os mais 

acometidos foram os que estão atuando na linha de frente no combate ao vírus SARS-

COV-278.  Desse modo, esse cenário eleva a exposição a situações de estresse e desgaste 

decorrentes do contato com as pessoas infectadas79.  

Desta forma os profissionais estão sob elevada carga de pressão social, física e 

emocional, intensificando desse modo a preocupação com sua saúde e com a saúde de 

suas famílias, podendo ocasionar no surgimento de emoções negativas, como ansiedade, 

insônia e estresse relacionados à incerteza do surto80.  

Os estudos desta revisão sistemática mensuraram os sinais e sintomas de 

adoecimento mental dos profissionais de saúde na linha de frente do combate a COVID-

19 por meio de escalas psicométricas validadas, o que conferiu um elevado rigor e maior 

controle da eficácia das avaliações clínicas empregadas. Assim, buscou analisar e abordar 

a prevalência dos desfechos de estressores psicológicos nestes profissionais, dos quais, 

os resultados foram sistematicamente quantificados, demonstrando maior prevalência 

para ansiedade, depressão e estresse, sendo que, outros estressores também foram 

observados, entretanto, não se encontravam presentes na maioria dos estudos, como: 

estresse pós-traumático, insônia, sofrimento psicológico, exaustão emocional e medo.  Os 

resultados também apresentaram que as classes de profissionais mais afetadas foram os 

enfermeiros e médicos, principalmente por atuarem na linha de frente da assistência e 

terem sido as categorias mais representativas nas publicações selecionadas.  

Diante destes resultados, esta revisão corroborou com o estudo de Moreira et al., 

202081, que abordou em uma revisão de escopo sobre o adoecimento mental destes 

profissionais, e constatou que os estressores como ansiedade, depressão e estresse 

estavam em maior prevalência nos médios e enfermeiros. Estudos de revisões 

sistemáticas anteriores a este, também tiveram resultados semelhantes, como o de Arora 

et al., 202082, D’ettorre et al., 202183 e Silva et al., 202184, que obtiveram uma forte 

associação entre os profissionais de saúde e o COVID-19 em termos de repercussões de 

estressores psicológicos. 
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Vale mencionar que outros estudos quantitativos também constataram sintomas 

de adoecimento mental em profissionais da saúde na pandemia. Santos et al., 202185 

abordou em seu estudo realizado no Rio Grande do Norte - Brasil, que dos 490 

profissionais de enfermagem, 30,4% dos participantes tiveram diagnóstico de algum 

transtorno mental no último ano, 39,6% apresentaram sintomas de ansiedade 

moderadamente severa ou severa e 38,0% apresentaram sintomas de depressão 

moderadamente severa ou severa.  

Portanto, a COVID-19 pode ter contribuído na mudança de impulsos 

motivacionais, dos quais, as restrições de interações sociais e ameaças à segurança de 

necessidades básicas podem gerar respostas como: preocupação, medo, ansiedade e 

angústia.  Assim, é provável que o aumento do adoecimento mental seja de causa 

multifatorial, já que o medo de contrair o vírus e as consequências sociais e econômicas 

da pandemia podem impulsionar acentuadamente as emoções desses profissionais82. 

Esta revisão sistemática apresentou pontos fortes no nível de evidência científica 

GRADE, obtendo certeza de evidência de moderada a alta, com forte associação no 

impacto na saúde mental desses profissionais. No entanto, algumas limitações também 

podem ser consideradas, já que a maioria dos estudos tiveram delineamento transversal e 

observacional, com a utilização de questionários online na grande maioria. Entretanto, 

para minimizar esses vieses incluímos apenas estudos que utilizassem instrumentos 

clínicos psicométricos para análises e validação destes questionários.  

 

Considerações Finais 

 

O presente estudo demonstrou que a pandemia da COVID-19 tem contribuído 

para o aumento de impactos psicológicos nos profissionais de saúde que atuam na linha 

de frente, sendo os mais prevalentes a ansiedade, depressão e estresse. Desta forma esse 

conhecimento torna-se útil no processo de construção de medidas interventivas para 

promoção da saúde, enfatizando que as intervenções psicológicas devem ser 

implementadas entre os profissionais de saúde durante o surto da COVID-19 para reduzir 

os efeitos psicológicos precoces e a longo prazo. 
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