
CAPA DO LIVRO



CAPA DO LIVRO (TONS 
DE CINZA)



Editora Omnis Scientia

SAÚDE PÚBLICA NO SÉCULO XXI: PANDEMIA DE COVID-19

Volume 1

1ª Edição

Triunfo – PE 

2020



Editor-Chefe
Me. Daniel Luís Viana Cruz
Organizadores
Marcos Cezar Feitosa de Paula Machado
Priscila Maria de Barros Rodrigues 
Lídia Pinheiro da Nóbrega
Welma Emídio da Silva
Conselho Editorial
Dra. Pauliana Valéria Machado Galvão 
Dr. Wendel José Teles Pontes
Dr. Walter Santos Evangelista Júnior 
Dr. Cássio Brancaleone
Dr. Plínio Pereira Gomes Júnior
Editores de Área – Ciências da Saúde 
Dra. Camyla Rocha de Carvalho Guedine 
Dr. Leandro dos Santos
Dr. Hugo Barbosa do Nascimento
Dra. Pauliana Valéria Machado Galvão
Assistentes Editoriais 
Thialla Larangeira Amorim
Andrea Telino Gomes 
Imagem de Capa 
Freepik
Edição de Arte 
Leandro José Dionísio 
Revisão
Os autores

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição-NãoComer-
cial-SemDerivações 4.0 Internacional.

O conteúdo abordado nos artigos, seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são 
de responsabilidade exclusiva dos autores.



Editora Omnis Scientia
Triunfo – Pernambuco – Brasil
Telefone: +55 (87) 99656-3565
editoraomnisscientia.com.br
contato@editoraomnisscientia.com.br



PREFÁCIO
	 O	ano	de	2020,	com	certeza,	ficará	marcado	na	história.	Pois,	uma	pandemia	parou	o	mundo.	
Surpreendeu-nos, trazendo consigo inúmeros impactos na vida das pessoas. Isso tudo causou mu-
danças não apenas nas questões emocionais e afetivas como, por exemplo, na forma das pessoas se 
relacionarem, mas também, a respeito da saúde de forma geral, ou seja, psicológica e/ou física. Além 
do aspecto social e de saúde, a pandemia de COVID-19 provocou também consequências no âmbito 
político-econômico de diversos países. 

 Com isso, selecionamos trabalhos que abordam o tema, mostrando os impactos em diversas 
áreas, tais como na epidemiologia, na saúde pública e do trabalhador, nas ciências farmacêuticas, 
medicina, nutrição, economia e sociedade, odontologia e alguns trabalhos também relacionados à 
educação em saúde. 

 Em nossos livros selecionamos um dos capítulos para premiação como forma de incentivo 
para os autores, e entre os excelentes trabalhos selecionados para compor este livro, o premiado foi 
o capítulo 16, intitulado “Relação do desenvolvimento de delirium em pacientes com COVID-19 
hospitalizados em unidade de terapia intensiva”.
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CAPÍTULO 45 
O FARDO DA PANDEMIA: SAÚDE MENTAL NOS TEMPOS DO COVID-19

Laila Pires Ferreira Akerman

http://lattes.cnpq.br/8404685283891972 

Elisabete Corrêa Vallois

Hospital Central do Exército (HCE)/ Rio de Janeiro (RJ)

http://lattes.cnpq.br/3956278967550949 

RESUMO: A propagação da pandemia do COVID-19 e as medidas de restrições sociais adotadas 
pelas	autoridades	para	controlar	a	curva	de	contágio	da	doença	desafiaram	a	saúde	mental da popu-
lação	em	diferentes	regiões	do	mundo.	O	objetivo	do	presente	estudo	é	identificar,	através	de	uma	
revisão narrativa da literatura, as repercussões da pandemia na saúde mental da população. Dentre 
os achados, há evidências empíricas na literatura de que a pandemia, as medidas de restrições sociais 
adotadas e a inibição das atividades rotineiras apresentam um impacto negativo na saúde mental, as-
sociando-se a maiores níveis de estresse, ansiedade diante da incerteza, depressão, solidão, prejuízos 
na qualidade do sono e medo de infectar-se e infectar outras pessoas, medo dos efeitos negativos da 
crise	em	diferentes	esferas,	por	exemplo.	Uma	parcela	das	pesquisas	conduzidas	buscou	identificar	
esses indicadores de saúde	mental	em	amostras	específicas,	como	crianças,	idosos,	gestantes,	profis-
sionais de saúde, dentre outros. Esses estudos apontam a importância de não negligenciar-se a saú-
de mental de grupos potencialmente vulneráveis aos efeitos deletérios da pandemia. Embora ainda 
não seja possível uma compreensão total sobre os efeitos da pandemia nos múltiplos construtos que 
compõem a saúde mental, a literatura sugere efeitos adversos da mesma em indicadores cognitivos, 
comportamentais e emocionais. 

PALAVRAS CHAVE: saúde mental. COVID-19. Saúde comportamental.

THE BAND OF PANDEMIC: MENTAL HEALTH IN THE COVID-19 TIME

ABSTRACT: The outbreak of the COVID-19 pandemic and the measures of social distancing adopt-
ed to control the contagion curve of the disease have challenged the mental health of the population in 
different	regions	of	the	world.	The	aim	of	the	present	study	is	to	identify,	through	a	narrative	review	
of	the	literature,	the	repercussions	of	the	pandemic	on	mental	health.	Among	the	findings,	there	is	
empirical evidence in the literature that the pandemic, the measures of social distancing and the inhi-
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bition of routine activities have a negative impact on mental health, associated with higher levels of 
stress, anxiety in the face of uncertainty, depression, loneliness, impaired sleep quality, fear of becom-
ing	infected	and	infecting	others	and	fear	of	the	negative	effects	of	the	crisis	in	different	spheres,	for	
example.	Part	of	the	research	conducted	sought	to	identify	these	mental	health	indicators	in	specific	
samples, such as children, elder adults, pregnant women, health professionals, among others. These 
studies highlight the importance of not neglecting the mental health of groups potentially vulnerable 
to	the	harmful	effects	of	the	pandemic.	Although	it	is	not	yet	possible	to	fully	understand	the	effects	
of the COVID-19 pandemic on the multiple constructs that surround mental health, the literature sug-
gests	its	adverse	effects	on	cognitive,	behavioral	and	emotional	indicators.

KEYWORDS: mental health. COVID-19. behavioral health

1. INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em dezembro de 2019, foi informada sobre a detec-
ção de casos de pneumonia com etiologia desconhecida, em Wuhan, na província de Hubei, na China. 
Entre os dias 31 de dezembro de 2019 e 3 de janeiro de 2020, um total de 44 pacientes apresentando 
quadros	clínicos	dessa	pneumonia	de	etiologia	não	conhecida,	foram	identificados	pelas	autoridades	
chinesas (WHO, 2020a). Entre os dias 11 e 12 de janeiro de 2020, a Comissão Nacional de Saúde da 
China informou a OMS que o surto relacionava-se ao mercado de animais selvagens na cidade de 
Wuhan (WHO, 2020a). No mesmo mês, em tempo recorde, o RNA de um beta coronavírus previa-
mente desconhecido foi descoberto a partir do sequenciamento imparcial em amostras de pacientes 
com pneumonia. Células epiteliais das vias aéreas humanas foram usadas para isolar um novo tipo 
vírus, um coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-COV-2). A nova doença foi 
nomeada COVID-19. (ZHU et al., 2020). Os sintomas da infecção pelo novo coronavírus incluem fe-
bre, calafrios, tosse, dor de garganta, dispnéia, mialgia, náusea, vômito, diarréia, anosmia, hiposmia, 
augesia (CHEN et al., 2020; BRASIL, 2020a). 

O coronavírus parece ter origem zoonótica, apresentando genoma altamente compatível com 
o coronavírus do morcego. Entretanto, a rota acurada de transmissão ainda está em debate (GUO et 
al., 2020). A transmissão de humano para humano do coronavírus ocorre principalmente através de 
gotículas aéreas (RABI et al., 2020). Desde os primeiros registros em janeiro, o número de casos e 
mortes causadas pelo novo coronavírus escalou exponencialmente e espalhou-se pelas 34 regiões da 
China. No dia 30 de janeiro, a OMS declarou tratar-se de uma emergência de saúde pública, de preo-
cupação internacional (MAHASE, 2020). Em poucas semanas, a epidemia espalhou-se por outros 
continentes do globo, de forma que no dia 11 de março, a OMS declarou tratar-se de uma pandemia 
(WHO,	2020b).	No	mundo,	até	o	dia	03/09/2020,	foram	confirmados	25.842.652	casos	de	COVID-19 
e	858.629	óbitos	(WHO,	2020c).	No	Brasil,	até	a	mesma	data,	foram	confirmados	3.997.865	casos	de	
COVID-19 e 123.780 óbitos (BRASIL, 2020b). 

Até o momento, dezenas de países estão na corrida pelo desenvolvimento de uma vacina capaz 
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de prover resposta imunológica adequada e alguns estudos mostram-se promissores (CALLAWAY, 
2020; NATURE, 2020). Entretanto, enquanto ainda não há a ampla distribuição de uma vacina ou 
terapêuticas farmacológicas efetivas e tendo em vista a importância do achatamento da curva de con-
tágio da COVID-19, governos e gestores de diferentes países adotaram estratégias de intervenção em 
saúde pública não farmacológicas, como medidas de contenção, mitigação ou supressão, tais como a 
quarentena, o isolamento social e o distanciamento social (WILDER-SMITH; FREEDMAN, 2020). 

A rápida proliferação da doença ao redor do globo (MAHASE, 2020; WHO, 2020b), a ausên-
cia de mecanismos terapêuticos efetivos, a insegurança sobre a duração e o prognóstico da crise na 
saúde e na economia somados às medidas de intervenção necessárias para achatar a curva de contágio 
(WILDER-SMITH; FREEDMAN, 2020) construíram um cenário com implicações diretas na saúde 
mental (ORNELL et al., 2020). Ainda não é possível compreender plenamente as repercussões psico-
lógicas da pandemia, no entanto, pesquisadores de diferentes regiões do mundo debruçam-se sobre o 
tema e buscam avaliar manifestações da pandemia em diferentes indicadores emocionais, cognitivos 
e comportamentais, como medo (MERTENS; SALEMINK; ENGELAARD, 2020; ORNELL et al., 
2020), depressão (SEFARINI et al., 2020; WANG et al., 2020), ansiedade (LOADES et al., 2020; 
SEFARINI et al., 2020; WANG et al., 2020), estresse (SEFARINI et al., 2020; WANG et al., 2020), 
insônia (LOADES et al., 2020; ZHOU et al., 2020), dentre outros (LOADES et al., 2020; MERTENS; 
SALEMINK; ENGELAARD, 2020, 2020; SEFARINI et al., 2020). Diante do exposto, o objetivo do 
presente	estudo	é	identificar,	a	partir	de	uma	revisão	narrativa	da	literatura	as	repercussões	na	saúde	
mental da população durante a pandemia do COVID-19. Embora a revisão narrativa não permita a re-
produtibilidade	de	seu	método	e	tampouco	fornece	respostas	quantitativas	à	perguntas	específicas,	ela	
possibilita a aquisição e atualização sobre uma temática em curto espaço de tempo (ROTHER, 2007).

 2. MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura. O processo de coleta do 
material foi realizado de forma não sistemática no período de abril a setembro de 2020. Foram pes-
quisadas	bases	de	dados	científicas,	tais	como:	Pubmed, Scielo e Psycinfo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pandemia do coronavírus não é a primeira pandemia ou a primeira experiência do ser humano 
com a quarentena e outras medidas de isolamento social (HUREMOVIĆ, 2019; TOGNOTTI, 2013). 
Segundo Damir Huremović (2019), psiquiatra e estudioso do campo das pandemias, poucos fenô-
menos na história da humanidade moldaram a nossa sociedade e cultura como a erupção de doenças 
infecciosas. As epidemias dizimaram sociedades, exterminaram populações inteiras e determinaram 
o desfecho de guerras (HUREMOVIĆ, 2019; SCHEIDEL, 2017). Na era moderna, entretanto, pouca 
atenção tem sido dedicada às formas como as pandemias, as pragas, afetam a psicologia individual 
e	de	grupo	das	populações	 afligidas	 (HUREMOVIĆ, 2019). Apesar da atenção limitada ao tema, 
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foram publicados alguns estudos transversais e longitudinais sobre o impacto de lockdowns e qua-
rentas na saúde mental durante outras infecções globais contemporâneas, como a SARS e a MERS. 
Esses estudos suportam a perspectiva de que as medidas de restrições sociais associam-se a sintomas 
como ansiedade, estresse, depressão, alterações no humor, irritabilidade, insônia, raiva, sintomas de 
estresse pós traumático, medo, confusão, luto e exaustão emocional (SERAFINI et al., 2020). Neste 
cenário	de	investigação	científica,	é	possível	afirmar	que	a	eclosão	da	pandemia	do	COVID-19 impôs 
o	desafio	e	a	urgência	de	pesquisar	sobre	os	efeitos	da	pandemia	sob	o	olhar	da	saúde	mental	ainda	
durante a pandemia.

Dentre as repercussões psicológicas de uma pandemia, o medo destaca-se como resposta 
emocional (MERTENS; SALEMINK; ENGELAARD, 2020; ORNELL et al., 2020) O medo é um 
mecanismo de defesa adaptativo fundamental para a sobrevivência. Envolve uma série de respostas 
fisiológicas	que	possibilitam	responder	a	uma	ameaça	em	potencial	(GARCIA,	2017).		Quando	esses	
mecanismos de resposta não estão bem calibrados, no entanto, o medo torna-se desadaptativo. O 
medo excessivo associa-se a efeitos prejudiciais a nível individual, como a fobia e a ansiedade social 
e também a efeitos negativos na esfera social, como por exemplo a xenofobia ou o comportamento 
de compras irracional (eg. estocar papel higiênico; MERTENS; SALEMINK; ENGELAARD, 2020). 
Informações dúbias ou falsas que circulavam através da mídia tradicional e das redes sociais (LIMA; 
LOPES; BRITO, 2020) acerca da transmissão do coronavírus, incubação do vírus,	alcance	geográfi-
co, número de infectados e taxa de mortalidade, por exemplo, levou a um cenário de intensa insegu-
rança e medo da população (ORNELL et al., 2020). 

Estudo de Mertens, Salemink e Engelhard (2020) investigou variáveis preditoras do medo do 
COVID-19 em uma amostra de 439 participantes, habitantes de diferentes continentes (73.12% da 
Europa,	incluindo	a	Rússia).	Os	pesquisadores	identificaram	que	além	do	medo	em	relação	a	própria	
segurança e a segurança de pessoas próximas, por exemplo, os participantes também reportaram 
medo do impacto da pandemia nos sistemas de saúde, na economia, na sociedade, medo de perder o 
emprego e de mudanças em suas rotinas (MERTENS; SALEMINK; ENGELAARD, 2020). Além do 
medo, pode-se esperar que as respostas emocionais à pandemia do COVID-19 sejam gatilhos para 
comportamentos deletérios, como insônia, raiva, aumento do uso de álcool e cigarro, diminuição da 
percepção de saúde e transtornos mentais (SHIGEMURA et al., 2020).

Outra notável reação comumente observada na literatura sobre respostas psicológicas frente 
à pandemia do COVID-19, é a ansiedade (RAJKUMAR, 2020). Esta relaciona-se a incerteza sobre 
o futuro e o medo do desconhecido (SERAFINI et al., 2020) e associa-se diretamente a qualidade do 
sono (RAJKUMAR, 2020; XIAO et al., 2020). Pesquisa realizada na China por Wang e colaboradores 
(2020) investigou os níveis de estresse, ansiedade e depressão em uma amostra de 1210 responden-
tes,	oriundos	de	194	cidades	da	China.	Identificou-se	que	53.8%	dos	participantes	reportaram	que	os	
impactos psicológicos da pandemia na saúde mental podem ser avaliados numa escala de moderados 
a severos.  Cabe destacar que a pesquisa foi conduzida no estágio inicial da pandemia na China, e a 
maior parte dos respondentes encontrava-se em lockdown ou quarentena, sendo que 84.7% passavam 
uma média de 20 a 24 horas por dia dentro de casa. 
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Interessante	mencionar	 que	 a	 revisão	 de	 Serafini	 e	 colaboradores	 (2020)	 sobre	 as	 reações	
psicológicas durante medidas de isolamento social adotadas em outras infecções descreve também 
outras reações comuns, como a frustração e o tédio, catalisados pela redução do convívio social e in-
terrupção das necessidades sociais e o sentimento de solidão, também derivado da inibição das ativi-
dades	diárias	rotineiras,	interrupção	das	necessidades	sociais	e	dificuldade	de	engajar-se	socialmente.	
Segundo os autores, a solidão apresenta-se como um fator preditor de depressão e risco aumentado 
para suicídio. Dentre os fatores de risco para respostas desadaptativas às medidas de restrições so-
ciais, encontra-se a inadequação de suprimentos básicos, como disposição insatisfatória de água, 
alimentos,	roupas	e	termômetros,	alexitimia,	isto	é,	incapacidade	de	descrever	e	identificar	verbal-
mente emoções em si mesmo e informações de saúde inadequadas por parte das autoridades públicas. 
Dentre os fatores de proteção para respostas psicológicas favoráveis ao enfrentamento adaptativo de 
medidas de isolamento social, encontra-se a resiliência e a percepção de suporte social satisfatório. 

3.1 Saúde mental de crianças e adolescentes na pandemia do COVID-19

Além da saúde mental da população adulta, revisão sistemática conduzida por Loades e cola-
boradores (2020) reforça a relevância de observar a saúde mental de crianças e adolescentes durante 
o isolamento social. A revisão incluiu um total de 53 estudos com amostras compostas por escolares 
e ou universitários. O estudo sinaliza a relação entre solidão, isolamento social e sintomas como an-
siedade, especialmente ansiedade social, depressão e sintomas internalizantes. Segundo os autores, a 
duração da solidão, mais do que a intensidade da mesma, parece ser um fator preditor de desfechos 
negativos em termos de saúde mental. Ainda, estudo publicado por Zhou e colaboradores (2020) 
avaliou a prevalência de sintomas de insônia e a relação desses sintomas com variáveis sociodemo-
gráficas	em	uma	amostra	de	12.299	adolescentes	e	jovens	adultos	chineses.	A	idade	dos	participantes	
variou entre 12 e 29 anos (média de idade de 17.41 anos). Dentre os achados, destaca-se que a pre-
valência de sintomas de insônia reportados nos jovens adultos (25.7%) é maior do que a média geral 
da população da China na ausência da pandemia (18.3–23.6%). Os sintomas foram mais intensos no 
sexo feminino. Ainda, suporte social apresentou-se como um fator protetor de insônia, enquanto an-
siedade e depressão foram mediadores da relação entre insônia e suporte social.

Estudo transversal sobre a saúde mental de crianças durante o isolamento social na província 
de Hubei, na China, publicado por Xie e colaboradores (2020), incluiu uma amostra de 1784 parti-
cipantes. Dentre os participantes, 22.6% apresentaram sintomas de depressão, média maior do que a 
identificada	em	escolares	antes	da	pandemia	(17.2%)	e	18.9%	apresentaram	sintomas	de	ansiedade, 
o	que	também	é	uma	prevalência	mais	expressiva	do	que	a	identificada	em	estudos	conduzidos	em	
outros momentos. Apesar dos relevantes achados sobre a saúde mental de crianças e adolescentes 
durante a pandemia, ainda ressalta-se a importância de conduzir estudos longitudinais, consideran-
do efeitos comuns que ocorrem no desenvolvimento de psicopatologia, como o risco cumulativo 
da exposição a outras variáveis potencialmente deletérias à saúde mental infanto-juvenil, como por 
exemplo,	conflitos	maritais	e	perda	do	emprego	por	parte	dos	pais.	Além	disso,	há	os	efeitos	sleeper: 
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a exposição a alguns estressores pode ser percebida apenas diante da maturação neurobiológica ou 
transformações no ambiente social, dentre outras particularidades típicas da psicopatologia do desen-
volvimento (WADE; PRIME; BROWN, 2020). 

3.2 Saúde mental da população idosa na pandemia do COVID-19

Outra fase do desenvolvimento humano particularmente vulnerável aos efeitos negativos da 
pandemia e do isolamento social é a população idosa. Este grupo e indivíduos com comorbidades (eg. 
hipertensão, diabetes, cardiopatias, doença obstrutiva pulmonar crônica) encontram-se na categoria 
de pacientes de risco (GUO et al., 2020).  Santos, Brandão e Araújo (2020) conduziram uma revisão 
integrativa	da	literatura	com	o	objetivo	de	investigar	os	desafios	enfrentados	no	isolamento	social	
para a saúde mental dos idosos durante a pandemia. Segundo os autores, a mudança brusca na rotina 
causada pelo isolamento social prolongado e a incerteza da duração deste tipo de medida pode ser po-
tencializada no idoso, quando o temor de estar afastado de entes queridos associa-se às preocupações 
do avanço da idade. 

Estudo conduzido na Holanda por van Tilburg e colaboradores (2020) entre os dias 4 e 26 de 
maio de 2020 contou com uma amostra de 1876 idosos entre 65 e 102 anos (M= 73). Os participantes 
responderam perguntas sobre o impacto do distanciamento social.	Dentre	os	resultados,	identificou-se	
um aumento na solidão social da amostra. A solidão social origina-se da ausência de contato social e 
engajamento em uma rede social (TILBURG et al., 2020; WEISS, 1973). Além disso, houve um au-
mento	da	solidão	emocional	(TILBURG	et	al.,	2020).	Esta,	refere-se	a	ausência	de	uma	figura	íntima	
ou de um vínculo emocional próximo (WEISS, 1973). Outro estudo conduzido na Suécia por Gusta-
vsson e Beckman (2020), onde as medidas de restrições sociais foram mais intensas para a população 
idosa, incluiu uma amostra de 1854 participantes, com média de idade de 74.72 anos. Os autores 
identificaram	que	38.8%	da	amostra	afirmou	sentir-se	deprimido,	79.8%	afirmou	estar	preocupado	
com	seus	entes	queridos,	23.5%	afirmou	apresentar	problemas	para	dormir	e	23.2%	afirmou	apresen-
tar	dificuldades	de	concentração.	Entretanto,	ainda	é	importante	conduzir	novos	estudos	sobre	o	tema	
. Destaca-se que pesquisadores de diferentes países têm publicado comentários, artigos de opinião e 
relatórios em importantes periódicos internacionais, alertando sobre a saúde mental desta população 
vulnerável, frisando a atenção para o não agravamento de psicopatologias e quadros neurológicos, e 
potenciais estratégias de manejo (BANERJEE, 2020; FORLENZA; STELLA, 2020; MONTEIRO-
-JUNIOR et al., 2020).

3.3 Saúde mental de gestantes e puérperas na pandemia do COVID-19

Em termos de desenvolvimento biopsicossocial e ciclo vital no contexto da pandemia, a saúde 
mental	de	gestantes	e	puérperas	também	tem	centralizado	o	olhar	de	pesquisadores	e	profissionais	de	
saúde (CEULEMANS et al., 2020; LEBEL et al., 2020). O ciclo gravídico puerperal por si só, é ca-
racterizado por intensas transformações na vida da mulher e na dinâmica da família (CEULEMANS 
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et al., 2020; DENNIS et al., 2017). Nos primeiros meses de 2020, em especial, gestantes e puérperas 
além	de	lidarem	com	os	desafios	próprios	do	contexto	da	gestação	e	do	puerpério,	ainda	precisaram	
enfrentar a pandemia do COVID-19 e as medidas necessárias para manejar a crise de saúde públi-
ca (CEULEMANS et al., 2020). Investigação conduzida por Ceulemans e colaboradores (2020) na 
Bélgica,	 buscou	 identificar	 indicadores	 de	 ansiedade e depressão em uma amostra de gestantes e 
mulheres em fase de amamentação. Participaram do estudo 5866 mulheres, sendo 2421 gestantes. Os 
resultados apontam uma prevalência de depressão maior de 25.4% em gestantes de 23.6% em puérpe-
ras de 23.6%, prevalência explicitamente maior do que a encontrada previamente na Bélgica antes na 
pandemia (HOMPES et al., 2013). Estudo conduzido no Canadá por Lebel e colegas (2020) incluiu 
uma	amostra	de	1987	gestantes	também	identificou	prevalência	de	sintomas	de	depressão	(37%)	e	de	
sintomas	de	ansiedade	(57%),	prevalências	maiores	do	que	identificado	em	outros	estudos,	incluindo	
metanálises,	em	que	a	prevalência	de	depressão	pré	natal	identificada	varia	entre	9%	e	11%,	com	18%	
apresentando algum episódio depressivo em algum momento da gestação.  e prevalência de ansiedade 
variando 18% e 25% (DENNIS et al., 2017). 

3.4 Pacientes psiquiátricos na pandemia do COVID-19

Outro grupo vulnerável que demanda a devida atenção é o de pacientes psiquiátricos (HAO 
et al., 2020; KAHL; CORRELL, 2020). As restrições no convívio social impostas pela pandemia, 
o medo	da	infecção,	a	frustração,	o	tédio,	prejuízos	financeiros,	informações	inadequadas	e	o	estig-
ma, por exemplo, tornam este grupo especialmente suscetível a maiores prejuízos na saúde mental 
(KAHL; CORRELL, 2020) Estudo de Hao e colaboradores (2020) comparou os níveis de ansiedade, 
depressão, estresse, insônia e impacto psicológico da pandemia (a partir de uma escala que mensu-
ra sintomas de transtorno do estresse pós traumático - TEPT, em sobreviventes da COVID-19)  em 
indivíduos com diagnóstico psiquiátrico de transtornos de depressão ou ansiedade e indivíduos sem 
diagnóstico psiquiátrico. Os resultados apontam que os níveis de ansiedade, estresse, depressão e 
insônia foram mais elevados nos pacientes psiquiátricos. Ainda, os pacientes psiquiátricos apresen-
taram maiores níveis de preocupações com problemas de saúde, impulsividade e ideação suicida, e 
mais de um terço da amostra de pacientes psiquiátricos apresentou critério diagnóstico para TEPT. 

3.5 Saúde mental dos profissionais de saúde na pandemia do COVID-19

Diante	da	pandemia,	os	profissionais	de	saúde, especialmente aqueles que estão atuando na 
linha de frente no enfrentamento ao COVID-19 tornam-se um grupo de risco em termos de infecção, 
dada	a	constante	exposição	desses	profissionais	a	pacientes	infectados,	e	também	em	termos	de	saúde	
mental (LAI et al., 2020; XIAO et al., 2020). O grande número de casos, a carga de trabalho exte-
nuante, o esgotamento de equipamentos de proteção individual, a cobertura midiática, a falta de me-
dicações	específicas,	a	sensação	de	suporte	inadequado	são	fatores	que	podem	contribuir	para	a	carga	
mental	dos	profissionais	de	saúde	neste	momento	(LAI	et	al.,	2020).	Xiao	e	colaboradores	(2020)	
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conduziram	um	estudo	observacional	transversal	com	uma	amostra	de	180	profissionais	de	saúde	que	
estavam	tratando	pacientes	com	infecção	por	COVID-19.	Dentre	os	resultados,	identificou-se	prejuí-
zos na qualidade do sono	desses	profissionais.	Esses	prejuízos	podem	ser	explicados	por	conta	do	tra-
balho intenso, em isolamento, sob pressão e a letalidade da doença. Melhores níveis de suporte social, 
como o suporte emocional da família e de amigos, associaram-se positivamente a maiores níveis de 
autoeficácia	e	qualidade	do	sono	e	negativamente	aos	níveis	de	estresse e ansiedade. Essas variáveis 
são indicadores de saúde	mental	relevantes	uma	vez	que	a	autoeficácia,	por	exemplo,	contribui	para	
a manutenção de níveis emocionais estáveis, mesmo quando trabalha-se sob pressão, como no caso 
da pandemia (BIHLMAIER; SCHLARB, 2016), e também associa-se a níveis aumentados de auto-
controle	e	concentração	(PRZEPIÓRKA;	BŁACHNIO;	SIU,	2019).	Níveis	excessivos	de	estresse	e	
ansiedade associam-se a desfechos negativos em termos de saúde, tais como burnout (LEBARES et 
al., 2018) e depressão	(WATSON,	2009)	e	risco	aumentado	para	erros	na	prática	profissional	(RO-
BERTSON; LONG, 2018; SADIQ et al., 2019). 

Ainda,	estudos	qualitativos	exploram	a	perspectiva	dos	profissionais	de	saúde nesta crise, re-
velando sentimentos diversos (FAWAZ; SAMAHA, 2020; LIU et al., 2020), como o medo de contrair 
e ser um agente de propagação do vírus,	o	conflito	entre	os	deveres	de	ser	um	profissional	de	saúde	e	
responsabilidades com a própria família, o estigma de infectar-se e preocupação com as informações 
imprecisas	ou	inadequadas	que	circulam	entre	a	população	geral	e	também	entre	os	profissionais	de	
saúde (FAWAZ; SAMAHA, 2020). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda não é possível compreender plenamente os efeitos da pandemia na saúde mental da popu-
lação ou mesmo em outras esferas da saúde, educação, cultura ou economia, por exemplo. Tal como 
ocorreu em diferentes momentos do percurso histórico do ser humano (HUREMOVIĆ, 2019), da 
antiguidade às infecções contemporâneas, o contexto atual parece impor condições favoráveis a in-
tensas transformações no estilo de vida e na organização do mundo que conhecemos. Um olhar pela 
literatura	científica	publicada	até	o	momento	aponta	que	esta	crise	impacta	negativamente	diferentes	
indicadores de cognições, comportamentos e emoções, como depressão, estresse, ansiedade, solidão 
e medo (CEULEMANS et al., 2020; HAO et al., 2020; LOADES et al., 2020; SERAFINI et al., 2020; 
WANG	et	al.,	2020).	Estes	achados	refletem	a	relevância	de	cidadãos,	profissionais	e	autoridades	po-
líticas	definirem	respostas	compatíveis	com	sua	função	e	lugar	no	mundo	e	também	transparecem	a	
vulnerabilidade	de	determinadas	parcelas	da	população.	Dentre	as	perdas,	as	cicatrizes,	os	desafios	e	
as	oportunidades	amplificadas	pela	pandemia	do	COVID-19, espera-se um olhar menos negligente e 
estigmatizado em torno da saúde mental.
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