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Resumo

O obje�vo desta pesquisa foi iden�ficar os níveis 
de resiliência no cenário de cuidados palia�vos 
com a equipe de enfermagem em um hospital do 
Vale do Paranhana/RS. Método: Pesquisa de 
cunho descri�voquan�ta�vo. Os dados foram 
coletados a par�r da Escala de Resiliência, no 
período de agosto de 2017. Responderam ao 
instrumento 53 profissionais de enfermagem, 
correspondendo à totalidade de profissionais de 
enfermagem da ins�tuição. Foram excluídos da 
pesquisa 9 par�cipantes. Resultados: em sua 
maioria, os profissionais apresentaram presença 
de resiliência de 75,5%, alta resiliência em 13,2% 
e baixo nível de resiliência em 11,3%. Não foram 
iden�ficadas associações significa�vas entre os 
dados sociodemográficos e os níveis de 
resiliência. Considerações Finais: São necessárias 
mais inves�gações para compreender as 
estratégias u�lizadas pelos profissionais que 
apresentaram ou não presença de resiliência de 
modo a propor melhorias para assistência 
prestada aos pacientes e ao autocuidado dos 
trabalhadores de enfermagem.

Pa l av ra s  c h ave :  C u i d a d o s  Pa l i a� vo s . 
Re s i l i ê n c i a .  E n fe r m a g e m .  Eq u i p e  d e 
Enfermagem.

Abstract

The aim of this research is to iden�fy the nursing 
team resilience levels in the pallia�ve care field at a 
Hospital in Vale do Paranhana/RS. Method: 
Descrip�vequan�ta�ve approach research. The 
data were collected in the Resilience Scale 
approach, on August 2017. The instrument was 
answered by 53 nursing professionals. They were 
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Resiliência de enfermagem em cuidados palia�vos de um hospital do Vale Paranhana/RS

Introdução

Com o avanço da medicina nos úl�mos anos, 

surgiram novos tratamentos, aumentando a 

e x p e c t a � v a  d e  v i d a  e ,  c o m  i s s o ,  o 

envelhecimento desenvolvido da população 

acarretou o crescimento de doenças sem 

possibilidade de cura. Nesse novo contexto, é 

preciso aliar o cuidado com o conhecimento 

cien�fico para assegurar a qualidade de vida, 
1

abrindo espaço para os cuidados palia�vos.  

Conforme a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em 2002, os cuidados palia�vos foram 

d e fi n i d o s  c o m o  u m  t r a t a m e n t o  q u e 

proporciona qualidade de vida para o paciente 

e familiares que estão lutando contra uma 

doença que coloca a vida em risco, realizando a 
.2prevenção, diminuição da dor e sofrimento  

Os profissionais de enfermagem que prestam 

cuidados aos pacientes sem possibilidade de 

cura podem desenvolver respostas individuais, 

aceitando, produzindo ou até mesmo negando 

sen�mentos, sendo capazes de sofrer de 

esgotamento ou irritabilidade, podendo 

prejudicar a capacidade de realizar as a�vidades 

no trabalho ou até mesmo na vida familiar. A 

comprovação da morte do paciente pode levar a 
3

sen�mentos de fraqueza e abandono.  

A enfermagem é a classe que mais se consome 

emocionalmente por causa do frequente 

convívio com os pacientes que estão no final da 

vida, das internações con�nuas quase sempre 

cercadas de sofrimento como a dor, a doença e 
4 

a morte do paciente assis�do.

Desejase que os profissionais que prestam 

cuidados aos pacientes tenham sempre uma 

atuação excelente. O ambiente de trabalho é 

repleto de situações adversas e esse profissional 

pode não estar emocionalmente pronto. Nesse 

cenário, as pessoas resilientes apontam várias 

qualidades predominantes que ajudam na 
5adaptação em situações di�ceis no dia a dia.  

A capacidade de se fortalecer durante as 

dificuldades enfrentadas, mesmo sendo 

dificuldades consideradas graves, o conceito 

básico é chamado de resiliência. É uma maneira 

de adaptação e prá�ca em situações di�ceis. 

Dessa maneira, as pessoas que passam por 

algum �po de trauma afetando o emocional 

corresponding to ins�tu�on's complete nursing 
professionals' team. Nine members were excluded 
from the study. Results: The majority rate about the 
nursing professionals which presented resilience 
was (75.5%), high resilience rate (13.2%) and low 
resilience rate (11.3%). No remarkable associa�ons 
were iden�fied between the sociodemographic 
data and the resilience levels. Conclusions: Further 

research is needed to understand the strategies 
used by nursing professionals who have or have not 
presented resi l ience in order to propose 
improvement for the pa�ents' assistance and the 
nursing professionals' selfcare.

Keywords: Pallia�ve Care. Resilience. Nursing. 
Nursing Team.
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podem passar por essas dificuldades e se 
6tornarem mais fortes.  

Apesar dos avanços tecnológicos e cien�ficos 

no estudo da resiliência na área do cuidado e 

em outras áreas da saúde ainda é escasso, 

assim, o tema possui caráter inovador para 

enfermagem, sendo muito oportuno estudos 

para aprofundar o seu conceito e sua aplicação 
7na área do cuidado palia�vo.  

Nesse contexto, tevese como obje�vo inves�gar 

os níveis de resiliência no cenário de cuidados 

palia�vos com os profissionais de enfermagem 

que prestam cuidados assistenciais direto aos 

pacientes em processo de morte, por meio do 

uso da Escala de Resiliência.

Fundamentação teórica

Cuidados Palia�vos

Cuidado palia�vo é uma assistência em saúde 

que tem como obje�vo melhorar a qualidade de 

vida  do paciente e  famil iares  fora  de 

possibilidade de cura terapêu�ca por meio de 

avaliação correta e tratamento correto para 

diminuir a dor e outros sintomas frequentes de 

uma doença desenvolvida. Também oferece 

apoio psicossocial e espiritual em todas as 

etapas, desde o diagnós�co de uma doença 
8

irremediável até o período de luto com a família.  

É importante frisar que o termo palia�vo tem 

origem do la�m pallium, que quer dizer manto. 

Essa palavra indica o conceito principal dessa 

filosofia: de proteger, acolher, cobrir, abrigar 

quando uma determinada doença não tem 

mais cura. Além do mais, no la�m, pallium são 

roupas que o Papa usava, então, existe uma 

forte associação desse termo histórico com o 
8

sagrado e com a espiritualidade.  

As origens dos cuidados palia�vos confundem

se historicamente com a palavra “hospice”. Na 

época, exis�am abrigos para cuidar dos 

viajantes peregrinos que se encontravam 

doentes. Esses abrigos eram man�dos por 
4 

religiosos cristãos.

Conforme a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em 2002, os cuidados palia�vos foram 

d e fi n i d o s  c o m o  u m  t r a t a m e n t o  q u e 

proporciona qualidade de vida para o paciente 

e familiares que estão lutando contra uma 

doença que coloca a vida em risco, realizando a 
2prevenção, diminuição da dor e sofrimento.  

Com a definição da O M S, os cuidados 

p a l i a � v o s  s ã o  c l a s s i fi c a d o s  c o m o :  o 

falecimento deve ser entendido como 

acontecimento natural da vida; os cuidados 

palia�vos não adiantam a morte e nem 

prorrogam a morte; a família deve ser assis�da 

com dedicação assim como o paciente; 

diminuir os sintomas é o propósito principal do 

c u i d a d o ,  o s  s i n t o m a s  d e v e m  s e r 

f r e q u e n t e m e n t e  a n a l i s a d o s  e 

adequadamente controlados; as definições do 

tratamento médico devem ser realizadas de 

um modo é�co, o paciente e os familiares 

devem ficar cientes sobre a forma escolhida de 
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tratamento, respeitando sempre os valores 

é�cos e culturais; cuidados palia�vos são 

r e a l i z a d o s  p o r  u m a  e q u i p e  d e 

mul�profissionais; a divisão da saúde tem 

influência com a medicina moderna, os 

cuidados palia�vos envolvem a administração 

dos cuidados e promovem o seguimento 

assistencial; o conhecimento da doença deve 

ser entendido por completo, os aspectos 

espir i tuais também são inc lu ídos aos 

cuidados; o cuidado não termina com o 

falecimento do paciente, prolongase no apoio 

ao luto dos familiares no período que for 
9

preciso.  

Conforme a OMS, os cuidados palia�vos 

devem ser incluídos para aqueles pacientes 

diagnos�cados com doença preocupante, que 

se manifesta pouco a pouco e é considerada 

sem cura, que coloca a vida em risco. Esses 

necessitariam de cuidados palia�vos a par�r 
2do diagnós�co.  

Tratase de um plano terapêu�co, envolvendo 

uma equipe de mul�profissionais treinados 

corretamente, com o obje�vo de iden�ficar e 

diminuir problemas �sicos, psicológicos e 
10 espirituais.  

O paciente com doença sem perspec�va de cura 

é classificado como “terminal”. Isso traz o falso 

conceito de que nada mais possa ser feito. 

Entretanto, o paciente em estágio final está vivo 

e tem necessidades específicas.  Se os 

profissionais de saúde es�vessem determinados 

a enxergar quais são, o paciente poderia ser 

cuidado e assegurado o seu conforto durante 
11sua existência.  

O cuidado palia�vo não se cons�tui em 

protocolos e sim em princípios. Não se refere 

mais em estado terminal e sim em doença que 

coloca a vida em risco. Recomendase o 

cuidado a par�r do diagnós�co, aumentando o 

campo de atuação. Não é pronunciada a 

possibilidade de cura, mas na probabilidade ou 

não de tratamento para moderar a doença. 

Assim, removese a ideia de que “nada mais 

pode ser feito”. Pela primeira vez, uma forma de 

cuidado engloba a espiritualidade nos seres 

humanos .  Os  fami l ia res  também são 

acompanhados até o falecimento do paciente e 
2no período de luto.

Busca de Conceito de Resiliência

O termo resiliência tem origem do la�m resílio, 

re+salio, que quer dizer “ser elás�co”. A palavra 

resiliência é usada há muitos anos pelos 

profissionais que atuam na Física e na 

Engenharia. O especialista inglês Thomas Yong 

é visto como um dos maiores descobridores. Na 

metade do ano de 1807, logo após do 

entendimento de tensão e compreensão de 

barras, pretendiam trazer a ligação entre a 

potência que estava sendo usada em um 
12 

material e a alteração que ele fazia.

A resiliência é definida pela Física sobre a 

capacidade de um material receber energia 

sem alterar sua estrutura �sica e con�nuar na 
13mesma forma.
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A resiliência é um termo definido recentemente 

e que causa desentendimento teórico entre 

vários autores, provocando discordância 
14 completa e parcia.  

Resiliência é “[...] a capacidade humana para 

enfrentar, vencer e ser fortalecido ou 

t r a n s f o r m a d o  p o r  e x p e r i ê n c i a s  d e 

adversidade”. Ou seja, pessoas que passam por 

dificuldades, permi�ndo o ser humano 

modificarse por algum mo�vo que causou 

estresse e também conseguir adaptarse e 

progredir em situações que houve algum �po 

de trauma. Enfa�zando que a maioria dos 

significados de resiliência são procedentes 

dessa. A resiliência tem o obje�vo de aumentar 

a capacidade dos seres vivos de enfrentar, 

vencer e sair mais forte das situações que 
14

causam sofrimento, sendo transformados.  

A resiliência é uma qualidade que algumas 

pessoas possuem, ninguém nasce resiliente, é 

uma prá�ca adquirida naturalmente no 

desenvolvimento humano. É um processo que 
10

pode ser desenvolvido e aprendido.   

Fatores de Risco e Resiliência

Fator de risco é o entendimento entre os 

estudiosos como sendo uma variante que 

aumenta a possibilidade de os seres vivos 

contraírem alguma doença quando for 

susce�veis a ela. Não impede de falar sobre 

fatores de proteção e resiliência, pois as 

definições ainda se ligam. A modernidade faz 

esse mundo complicado cheio de dificuldades, 

que se juntam em forma de riscos, os quais vão 

a par�r das variantes gené�cas e biológicas até 

mesmo as psicossociais. A definição de risco ou 

fator de risco, no início, estava relacionada 

somente a conteúdos biomédicos, sendo 
.15

con�nuamente ligado à mortalidade  

Os primeiros estudos sobre risco foram 

realizados por Lilienfeld e Lilienfeld (1980), os 

quais foram na área da epidemiologia e 

medicina, com o propósito de estudar as 

doenças de uma população específica e os 
12

fatores que levaram a essas doenças.

De modo geral, podese dizer que os fatores de 

risco são fatores de natureza pessoal, social ou 

ambiental que facilitam ou desenvolvem a 

possibilidade de as pessoas enfrentarem 

desordem psicológica. Os fatores de risco estão 

ligados a ocorrências de fatos nega�vos, que 

desenvolvem resultados com algum problema 

de ordem �sica, social e emocional, e prepara 

os seres vivos a resultados desagradáveis. 

Sendo assim, risco é tudo aquilo que causa 

dificuldade para enfrentar no nível individual 

ou ambiental e faz com que os seres vivos 

fiquem mais vulneráveis a situações que 
16ocorrem de forma nega�va.   

Situação de risco na resiliência é observada 

como sendo o momento de vencer as 

dificuldades, criando uma personalidade forte 

(superação). Em seguida, a resiliência na forma 

de superação em situações que causam 

conflitos traz junto consigo a possibilidade do 

momento problemá�co que apresenta ter e 
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que seja significante para que, no futuro, possa 

ajudar em outras situações que causem algum 
17�po de trauma.

Vulnerabilidade e Resiliência

O termo vulnerável tem origem do verbo la�m 

“vulnerare”, que quer dizer ferir, penetrar. 

Portanto, esse início da formação do conceito 

de vulnerabilidade quase sempre é usado 

quando tem ligação a uma tendência a ter 

algum problema ou que se encontra frágil para 

o estresse. Existem diferenças entre as 

definições de risco e vulnerabilidade. A 

definição de vulnerabilidade é mal aplicada no 

lugar do risco, pois as duas definições são 

diferentes. O conceito de risco foi usado pelos 

epidemiologistas com intuito de estudar as 

doenças em uma população específica, já a 

vulnerabilidade significa a predisposição de as 

pessoas receberem respostas frequentemente 

n e g a � v a s .  É  n e c e s s á r i o  f r i s a r  q u e 

vulnerabilidade e risco são conceitos que estão 

r e l a c i o n a d o s  u m  a o  o u t r o ,  p o i s  a 

vulnerabilidade ocorre somente quando o risco 

está presente; se não houver r isco, a 
18

vulnerabilidade não existe.  

Os fatores de risco são essenciais e ajudam a 

aumentar a possibilidade de as pessoas 

adaptaremse a um comportamento ruim. Já os 

fatores de proteção são encarregados de diminuir 

ou mesmo acabar com a probabilidade de 

situações ligadas ao risco. As pessoas vulneráveis 

podem mostrar diminuição da autoes�ma e 

depressão, podendo aumentar uma situação de 

risco. Os casos ambientais são apontados 
12também para o aumento de vulnerabilidade.   

A vulnerabilidade é compreendida como sendo 

uma situação contrária a de proteção, pois ela 

tem grandes chance de as pessoas adquirirem 

distúrbios referentes ao comportamento, 
17

causando risco.  

Estratégia de Resiliência e Coping

Coping normalmente são estratégias usadas 

pelos indivíduos para se habituarem a situações 

di�ceis e que causam estresse. Encontrase 

significados diferentes sobre coping em diversos 

autores, mas Lazarus e Folkman tornaramse 

modelo essencial para os indivíduos que 

querem saber mais sobre o tema. O significado 

de coping man�do por Lazarus e Folkman 

destacase na frequência de transformação 

cogni�vas e desempenho no experimento de 

gerenciar demandas par�culares, interna ou 

externa, que são julgadas pelo indivíduo como 

excessivo ou repleto de recursos pessoais. 

Coping é compreendido como uma conduta 
17 

determinada e involuntária.

Os conceitos de resiliência e coping estão 

ligados diretamente um ao outro. O conceito 

de resiliência é o indivíduo habituarse ou 

vencer as dificuldades, já o conceito de coping 

é o plano u�lizado pelo indivíduo para 
17 

enfrentar as dificuldades.

As estratégias de coping são apontadas como uma 

maneira de enfrentar os problemas diretamente, 
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é visto em seres humanos mais resilientes, que 

não se abalam facilmente em situações ruins, 
12passando facilmente por obstáculos.  

Método

Tratase de uma pesquisa descri�va, com 

abordagem quan�ta�va. Os sujeitos do estudo 

foram enfermeiros e técnicos de enfermagem 

que atuam na Unidade de Internação Clínica, 

Centro de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de 

Internação para convênios e par�culares e o 

Centro de Câncer de um hospital público/privado 

do Vale Paranhana/RS. Corresponde, assim, a 

três áreas de internação e uma área de 

atendimento a pacientes oncológicos.

Foram exclu ídos da pesquisa aqueles 

profissionais que não aceitaram par�cipar 

voluntariamente do estudo e aqueles 

profissionais que se encontravam afastados 

das a�vidades de trabalho no período de coleta 

de dados. 

Os dados foram ob�dos por meio do uso da 

Escala de Resiliência para medir o nível de 

resiliência. É composta por 25 questões, variando 

de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo 

totalmente). A pontuação mínima ob�da pela 

escala oscila entre 25 pontos e o escorre máximo 

de 175 pontos. As escalas não foram nomeadas, 

sendolhes atribuídas as iniciais que corresponde 

ao enfermeiro e técnico de enfermagem: E1 

(entrevistado 1), E2 (entrevistado 2) e assim 

sucessivamente, respeitando o anonimato em 

todas as fases da pesquisa. Os dados foram 

coletados no mês de agosto de 2017, nos turnos 

da manhã, tarde e noite. 

As variáveis quan�ta�vas foram descritas por 

média e desvio padrão ou mediana e amplitude 

interquar�lica. As variáveis qualita�vas foram 

descritas por frequências absolutas e rela�vas. 

Para comparar médias, o teste tstudent ou a 

Análise de Variância (ANOVA) foram aplicados. 

Para avaliar a associação da escala com as 

variáveis numéricas, os testes da correlação 

linear de Pearson (r) ou Spearman (rs) foram 

aplicados. O nível de significância adotado foi 

de 5% (p<0,05) e as análises foram realizadas no 

programa SPSS versão 21.0.

Todo processo de pesquisa foi guiado pelas 

disposições da Resolução 466 de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde, tendo sido subme�do ao Comitê de 

É�ca em Pesquisa por meio da Plataforma Brasil 

e  a p r o v a d o  s o b  o  p a r e c e r  n ú m e r o 

71699417.0.0000.8135.

Resultados

Para obtenção dos dados quan�ta�vos, a amostra 

prevista foi de 62 profissionais de enfermagem 

que prestam serviços diretos aos pacientes em 

cuidados palia�vos, sendo a totalidade de 

equipes de enfermagem que prestam cuidados 

aos pacientes palia�vos do hospital.

Desses, 1 foi excluído por não aceitar par�cipar 

voluntariamente do estudo e 8 foram 

excluídos por se encontrarem afastados das 
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a�vidades de trabalho no período de coleta de 

dados. Responderam a Escala de Resiliência 

um total de 53 sujeitos nos quatro turnos de 

trabalho do hospital. 

No que se refere à caracterização dos dados 

sociodemográficos, nas variáveis da tabela 1, 

observouse que a amostra foi composta 

predominantemente por indivíduos de gênero 

feminino, com 77,4%, o gênero masculino teve 

22,6% dos respondentes e a média de idade foi 

de 31,9 (±8,8). Observouse também que 58,5% 

da amostra foi composta por pessoas solteiras, 

37,7% por pessoas casadas e 3,8% por 

divorciados/separados. Além do mais, foi 

possível observar na categoria profissional 

20,8% composto por enfermeiros e 79,2% por 

técnicos de enfermagem.

Quanto ao tempo de formação profissional, 

podese observar que a média ficou entre 51 

meses, o que corresponde a 4 anos de trabalho. 

Quanto ao tempo de assistência em cuidados 

palia�vos, a média ficou entre 36 meses, 

correspondendo a 3 anos. Quanto à crença 

religiosa, podese observar também que 49,1% 

dos entrevistados relatam ser católicos, 32,1% 

evangélicos, 15,1% não seguem nenhuma 

religião e 3,8% são espíritas. Em relação ao 

número de filhos, observase que a média ficou 

entre 0 a 1 filho. 

Quanto à Escala de Resiliência, verificouse que 

a média de ponderada foi de 144,25 ± 11,93. 

Quanto à classificação da escala, foi possível 

observar que em 75,5% foi iden�ficado 

presença de resiliência com pontuações entre 

132,32 a 156,18, 13,2% foi iden�ficado alta 

resiliência com pontuações >156,18, e 11,3% 

fo i  iden�ficado baixa  res i l iênc ia  com 

pontuações <132,32, como pode ser observado 

na tabela 1 em anexo.

Relação da Amostra

Não foi iden�ficada associação significa�va da 

faixa etária, gênero, estado civil, tempo de 

formação, tempo de assistência em cuidados 

palia�vos e crença religiosa com o nível de 

resiliência (p<0,05), conforme observase na 

tabela 2 em anexo.

No que se refere à associação das variáveis em 

estudo com a escala de resiliência, na variável 

em relação à idade, a média de resiliência é 

0,180 p=0,196.  Quanto a variáveis em relação 

ao gênero, o masculino apresentou a média de 

resiliência de 143,58 ± DP12,22 enquanto o 

feminino apresentou a média de resiliência de 

144,43 ± DP11,98, p=0,829. Em relação a 

variáveis do estado civil, a média de resiliência 

das pessoas casadas foi 143,25 ± DP12,43, das 

pessoas solteiras a média de resiliência foi 

1 4 4 , 7 1  ±  D P 1 2 , 0 0  e  d a s  p e s s o a s 

divorciadas/separadas a média de resiliência foi 

147,00, ± DP9.89, p=0,868. Em relação às 

variáveis de tempo de formação em meses a 

média de resiliência foi de 0,022, p=0,874. 

Quanto ao tempo de assistência em cuidados 

palia�vos em meses, a média de resiliência foi 

0, 042, p=0,763. E quanto ao número de filhos, a 

média de resiliência foi 0, 203, p=0,144. 
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Quanto às variáveis da categoria profissional, a 

média de resiliência dos enfermeiros foi 141,27 ± 

DP11,79, dos técnicos de enfermagem a média 

de resiliência foi 145,02 ± DP11,98, p=0,358. 

Podese iden�ficar aqui que, apesar de o número 

de enfermeiros entrevistados ser menor, os 

técnicos de enfermagem apresentaram maior 

resiliência em relação aos enfermeiros.

Em relação às variáveis da crença religiosa dos 

sujeitos pesquisados que são evangélicos a 

média de resiliência foi 139,00 ± DP10,06, das 

pessoas espíritas a média de resiliência foi 

146,00 ± DP11,31, das pessoas católicas a 

média foi 146,65 ± DP12,08 e das pessoas que 

não seguem religião a média de resiliência 

147,12 ± DP13,67, p=0,183. 

Discussão

Avaliar os níveis de resiliência em profissionais de 

enfermagem que atuam em cuidados palia�vos, 

profissionais que realizam cuidados assistenciais 

diretamente aos pacientes em processo de 

morte, é fundamental entender melhor o 

processo de saúde – doença, como forma de 

contribuir para a melhoria de respostas e 

intervenções de saúde junto à equipe de 

enfermagem, proporcionando a melhora do 

cuidado e desvelando as possíveis armadilhas 

que o ambiente de cuidados palia�vos pode 

assumir no papel da enfermagem.

Apesar do aumento do gênero masculino nos 

serviços de enfermagem, neste estudo, 

verificouse que a média de idade entre os 

profissionais é de 31,9 anos, sendo o gênero 

feminino predominante, com 77,4% dos 

entrevistados. Outros estudos na área também 

indicam a predominância do gênero feminino. 

Na área da saúde e em específico de 

enfermagem sempre prevalece o gênero 

feminino, no entanto, poucos estudos 

enfa�zam esse tema como um problema de 

pesquisa. No setor hospitalar, as mulheres 

aparecem em porcentagem elevada, de 70% 
19entre os trabalhadores.  

 Verificouse também que a maioria dos 

entrevistados declarouse solteiros e as 

equipes são formadas primordialmente de 

técnicos de enfermagem e, posteriormente, 

por enfermeiros. Segundo dados re�rados no 
20

Conselho Federal de Enfermagem de 2017 , o 

quan�ta�vo de profissionais de enfermagem 

no Rio Grande do Sul é formado de 82.320 por 

técnicos de enfermagem e 23.627 por 

enfermeiros, com uma faixa etária jovem que 

agrega ao mercado de trabalho. 

 Um estudo semelhante realizado por Quadros 
12

(2012)  em um grande hospital de Porto Alegre 

c o m  e n f e r m e i r o s  e v i d e n c i o u  d a d o s 

semelhantes relacionados ao tempo de 

formação dos profissionais,  tempo na 

assistência com pacientes com câncer, maioria 

católicos e ao número de filhos.

As pesquisas da área apontam que fatores 

prote�vos devem incluir o desenvolvimento de 

uma espiritualidade pelos profissionais no 

sen�do de entendimento entre o processo de 
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v ida  e  morte  como forma natura l .  A 

espiritualidade para a enfermagem tem sido 

um método importante,  que ajuda os 

profissionais a encararem a diversidade, os 

eventos que causaram algum �po de trauma e 

estresse, está associado ao processo saúde

doença, assim como o cuidado espiritual, que 

pode ser oferecido para aqueles pacientes que 
21 se encontram sem chances de cura.

Podese comparar no mesmo estudo que a 

pontuação ob�da na Escala de Resiliência, a 

média de pontuação ficou 144,25 ± DP 11,93. 

Em outro estudo realizado com idosos no Rio 

Grande do Sul, constatouse uma média do 

escore da Escala de Resiliência de 141,06 
22pontos, com desvio padrão de ± 13,30.  

Assemelhase ao encontrado no estudo. 

 Na classificação da escala, a baixa resiliência 

<132,32, foi  observada em 11,3% dos 

profissionais. A presença de resiliência 132,32 a 

1 5 6 , 1 8  fo i  o b s e r va d a  e m  7 5 , 5 %  d o s 

profissionais. A alta resiliência (>156,18) 

apresentou 13,2% dos profissionais com alta 

resiliência. Dados esses que, se comparados ao 

estudo atual, são parecidos, evidenciando que, 

em equipes de profissionais de enfermagem, 

em uma parcela menor apresenta baixo nível de 

resiliência, o que pode levar a se pensar que o 

trabalho com pacientes com câncer e cuidados 

palia�vos traz sofrimento psíquico. 

Os resultados de um estudo de 2013 ao 

a n a l i s a re m  re s i l i ê n c i a  e m  p a c i e n te s 

oncológicos, mostraram que a maioria dos 

indivíduos apresentou dados semelhantes ao 

nível médio de resiliência, equivalente ao 

apontado no estudo como presença de 

resiliência, que é considerado como nível 

médio,  correspondendo há 75,5% dos 

profissionais de enfermagem que atuam em 
23 

cuidados palia�vos.

Quanto aos níveis de resiliência, podese 

observar que a presença de resiliência foi 

predominante entre os par�cipantes do 

estudo, com 75,5%, em seguida a alta 

resiliência, com 13,2%, sendo assim uma 

caracterís�ca posi�va que pode ser atribuída às 

equipes de enfermagem que atuam em 

cuidados palia�vos. Esses resultados posi�vos 

podem estar relacionados às estratégias de 

coping  u�lizadas pelos profissionais e 

jus�ficadas pelos modos de ver a vida e morte 

como um processo natural do ser humano, 

aspectos relacionados com a espiritualidade e a 

comunhão com a família.

Apesar da predominância da presença de 

resiliência no estudo, não se pode ignorar os 

par�cipantes que �veram baixa resiliência, 

com 11,3%, o que é um dado preocupante, 

pois esses profissionais têm probabilidade de 

desenvolverem problemas �sicos, sociais e 
17

emocionais.   

Em relação às variáveis sociodemográficas 

apresentadas no estudo – faixa etária, gênero, 

estado civil, tempo de formação, tempo de 

assistência em cuidados palia�vos e crença 

religiosa – não foram iden�ficadas como fatores 
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que influenciam a resiliência (p<0,05).  Em outro 

estudo realizado com dois grupos de idosas, um 

grupo pra�cante de exercícios e outro grupo não 

pra�cante de exercício que teve como obje�vo 

analisar os níveis de resiliência, também não 

iden�ficou associação entre níveis de resiliência e 

dados sociodemográficos de faixa etária, estado 

civil, renda (salários) e religião, dados que se 

assemelham a este estudo. No entanto, houve 

associação significa�va em relação à escolaridade 

no grupo de idosas que pra�cava exercícios p= 
24,25

0.047. 

No entanto, almejase com os resultados 

apresentados neste estudo a possibilidade de 

dar maior enfoque ao tema para aqueles 

profissionais que, de certa forma, atuam em 

c u i d a d o s  p a l i a � v o s  e  q u e  d e s e j a m 

compreender melhor como funciona o 

processo de saúdedoença e, assim, realizar 

intervenções com as equipes, proporcionando 

a melhoria do cuidado ao paciente palia�vo.

Considerações Finais

A real ização do estudo foi  de grande 

importância, pois mostrou que, apesar das 

adversidades vivenciadas no contexto dos 

cuidados palia�vos, a maioria dos profissionais 

de enfermagem demonstrarase resiliente, 

sendo essa uma caracterís�ca posi�va que 

pode ser atribuída às equipes.

N ã o  fo ra m  i d e n� fi ca d a s  a s s o c i a çõ e s 

significa�vas entre os dados sociodemográficos 

e os níveis de resiliência neste estudo. Assim, 

evidenciase que podem exis�r outros fatores 

intrínsecos que podem desencadear diferentes 

percepções de lidar com pacientes em 

tratamento palia�vo. Todavia, predomina que 

as estratégias de coping são importantes para 

manutenção do equilíbrio �sico e emocional 

dos profissionais de saúde.

Ao inves�gar os níveis de resiliência com as 

equipes que atuam em cuidados palia�vos foi 

possível compreender as fragilidades a serem 

trabalhadas junto com as equipes, tendo como 

obje�vo o bemestar psicossocial  dos 

profissionais e o contentamento no ambiente 

de trabalho.

A resiliência é um tema complexo e precisa ser 

estudado com maior profundidade, inclusive 

no meio acadêmico e nos serviços de 

enfermagem. É importante ressaltar a 

necess idade de novos estudos sobre 

resiliência no ambiente hospitalar, com 

intenção de expor o tema para todos os 

profissionais que atuam com pacientes sem 

p o s s i b i l i d a d e  d e  c u ra .  A s s i m ,  s e rã o 

oportunizados espaços de conversa e reflexão 

n o  s e n� d o d e  b u s ca r  e st raté g i a s  d e 

enfrentamento diante das adversidades 

advindas do cuidado palia�vo. 
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Anexos

Tabela 1. Caracterização da amostra.

94

Variáveis n=53

Legenda: md=mediana; P25=Percen�l 25; P75=Percen�l 75; DP=Desvio Padrão.
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Idade (anos) – média ± DP

Gênero – n(%)

Masculino

Feminino

Estado Civil – n(%)

Casado

Solteiro

Divorciado/Separado

Categoria Profissional – n(%)

Enfermeiro

Técnico de enfermagem

Tempo de formado (meses) – md (P25 – P75)

Tempo de assistência em cuidados palia�vos (meses) – md (P25 – P75)

Crença Religiosa – n(%)

Evangélico

Espírita

Católico

Não tem 

Nº de filhos – md (P25 – P75)

Escala de resiliência – média ± DP

Classificação da escala – n(%)

Baixa resiliência (<132,32)

Presença de resiliência (132,32 a 156,18)

Alta resiliência (>156,18)

31,9 ± 8,8

12 (22,6)

41 (77,4)

20 (37,7)

31 (58,5)

2 (3,8)

11 (20,8)

42 (79,2)

51 (12 – 126)

36 (9 – 72)

17 (32,1)

2 (3,8)

26 (49,1)

8 (15,1)

0 (0 – 1)

144,25 ± 11,93

6 (11,3)

40 (75,5)

7 (13,2)

Resiliência de enfermagem em cuidados palia�vos de um hospital do Vale Paranhana/RS

Saúde em Redes. 2020; 6(3):8195



Tabela 2. Associação das variáveis em estudo com a escala de resiliência.

23Saúde em Redes. 2020; 6(2):1124 95

Variáveis p

Legenda: r=coeficiente de correlação de Pearson; r =coeficiente de correlação de Spearman.s

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Escala de Resiliência
Média ± DP 

Idade (anos) – r 

Gênero 

Masculino

Feminino

Estado Civil

Casado

Solteiro

Divorciado/Separado

Categoria Profissional 

Enfermeiro

Técnico de enfermagem

Tempo de formado (meses)  rs

Tempo de assistência em cuidados palia�vos (meses) rs

Crença Religiosa 

Evangélico

Espírita

Católico

Não tem 

Nº de filhos  rs

0,196

0,829

0,868

0,358

0,874

0,763

0,183

0,144

0,180

143,58 ± 12,22 

144,43 ± 11,98

143,25 ± 12,43

144,71 ± 12,00

147,00 ± 9,89

141,27 ± 11,79

145,02 ± 11,98

0,022

0,042

139,00 ± 10,06

146,00 ± 11,31

146,65 ± 12,08

147,12 ± 13,67

0,203
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Aceite: 06/03/2020
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