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APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 iniciou marcado pela pandemia da COVID-19 [Coronavirus Disease 

2019], cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2.  Desde a gripe espanhola, em meados de 
1918, o mundo não vivia uma crise sanitária tão séria que impactasse profundamente todos 
os segmentos da sociedade. O SARS-CoV-2 trouxe múltiplos desafios, pois pouco se sabia 
sobre suas formas de propagação e ações no corpo humano, demandando intenso trabalho 
de Pesquisadores(as) na busca de alternativas para conter a propagação do vírus e de 
formas de tratamento dos casos. 

No Brasil, a doença tem se apresentado de forma desfavorável, com elevadas taxas 
de contaminação e de mortalidade, colocando o país entre os mais atingidos. Em todas 
as regiões, populações têm sido acometidas, repercutindo impactos sociais, sanitários, 
econômicos e políticos. Por se tratar de uma doença nova, as lacunas de informação e 
conhecimento ainda são grandes, sendo que as evidências que vão sendo atualizadas quase 
que diariamente, a partir dos resultados das pesquisas. Por isso, as produções científicas 
são cruciais para melhor compreender a doença e seus efeitos, permitindo que se pense 
em soluções e formas para enfrentamento da pandemia, pautando-se na cientificidade. 
Reconhece-se que a COVID-19 é um evento complexo e que soluções mágicas não 
surgirão com um simples “estalar de dedos”, contudo, mesmo diante desta complexidade 
e com os cortes de verbas e ataques de movimentos obscurantistas, os(as) Cientistas e as 
universidades brasileiras têm se destacado neste momento tão delicado ao desenvolverem 
desde pesquisas clínicas, epidemiológicas e teóricas, até ações humanitária à população. 

Reconhecendo que, para entender a pandemia e seus impactos reais e imaginários 
no Brasil, devemos partir de uma perspectiva realista e contextualizada, buscando 
referências conceituais, metodológicas e práticas, surge a proposta deste livro. A obra 
está dividida em diversos volumes, elencando-se resultados de investigações de diversas 
áreas, trazendo uma compreensão ampliada da doença a partir de dimensões que 
envolvem alterações moleculares e celulares de replicação do vírus; lesões metabólicas 
que afetam órgãos e sistemas corporais; quadros sintomáticos; alternativas terapêuticas; 
efeitos biopsicossociais nas populações afetadas; análise das relações das sociedades nas 
esferas culturais e simbólicas.

Destaca-se que esta obra não esgota a discussão da temática [e nem foi pensada 
com esta intenção], contudo, avança ao permitir que os conhecimentos aqui apresentados 
possam se somar às informações já existentes sobre a doença. Este material é uma rica 
produção, com dados produzidos por diversos(as) Pesquisadores(as) de regiões diferentes 
do Brasil.

Sabemos o quão importante é a divulgação científica e, por isso, é preciso evidenciar 
a qualidade da estrutura da Atena Editora, que oferece uma plataforma consolidada e 
confiável para os(as) Pesquisadores(as) divulgarem suas pesquisas e para que os(as) 



leitores(as) tenham acesso facilitado à obra, trazendo esclarecimentos de questões 
importantes para avançarmos no enfrentamento da COVID-19 no país.

Luís Paulo Souza e Souza
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RESUMO: Os pacientes que estão em 
cuidados paliativos apresentam um alto índice 
de problemas associados a saúde mental. 
Atualmente, com a pandemia causada pelo 
novo coronavírus e após a adoção de medidas 
de isolamento social, houve um aumento nos 
sintomas de estresse, ansiedade e depressão. 
Nesse trabalho, objetiva-se realizar uma revisão 
de literatura buscando identificar o impacto da 
pandemia na saúde mental de pacientes em 
cuidados paliativos. Para isso, a metodologia 
utilizada foi de uma revisão integrativa de 
literatura, a partir das bases de dados PubMed e 
Scielo. Os descritores utilizados foram: palliative 
care AND mental health AND COVID, e seus 
descritores em português. Foram identificadas 
vinte e duas publicações e selecionadas quatro, 
de 2020. Os critérios de inclusão incluíram: 
artigos completos publicados em português ou 
em inglês, em 2020, disponíveis online, que 

abordam os temas de paliativismo, saúde mental 
e infecções por coronavírus. Foram excluídos os 
trabalhos que não abordaram esses assuntos 
e sem pertinência ao tema. Como resultado da 
pesquisa, evidenciou-se que os pacientes que 
estão em cuidados paliativos apresentam fatores 
de risco para o novo coronavírus e medidas, 
como o isolamento, são indicadas. Entretanto, um 
estudo realizado na Alemanha, com oncologistas 
e pacientes oncológicos, retratou que 98% dos 
médicos acreditam que as restrições de visitas 
familiares têm um impacto negativo na saúde 
mental dos pacientes. Além disso, podem 
apresentar alterações cognitivas, emocionais 
e comportamentais causada pelo cenário 
pandêmico. Por fim, conclui-se que poucos 
trabalhos sobre os temas foram publicados até 
o momento, sendo que os divulgados indicam a 
influência negativa da pandemia causada pelo 
novo coronavírus na saúde mental dos pacientes 
em cuidados paliativos.
PALAVRAS - CHAVE: Cuidados Paliativos; 
Saúde Mental; Infecções por Coronavirus.

IMPACT OF THE PANDEMIC CAUSED 
BY THE NEW CORONAVIRUS ON THE 

MENTAL HEALTH OF PATIENTS IN 
PALLIATIVE CARE

ABSTRACT: Patients that are in palliative care 
have a high rate of problems associated with 
mental health. Currently, with the pandemic caused 
by the new coronavirus and after the adoption 
of social isolation measures, there has been an 
increase in the symptoms of stress, anxiety and 
depression. In this work, the objective is to conduct 
a literature review seeking to identify the impact 
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of the pandemic on the mental health of patients in palliative care. For this, the methodology 
used was an integrative literature review, based on the PubMed and Scielo databases. The 
descriptors used were: palliative care AND mental health AND COVID, and their descriptors 
in Portuguese. Twenty-two publications were identified and four were selected from 2020. 
Inclusion criteria included: full articles published in Portuguese or in English, in 2020, available 
online, which address the topics of palliative care, mental health and coronavirus infections. 
Works that did not address these issues and without relevance to the topic were excluded. 
As a result of the research, it was shown that patients who are in palliative care have risk 
factors for the new coronavirus and measures, such as isolation, are indicated. However, 
a study carried out in Germany, with oncologists and cancer patients, found that 98% of 
doctors believe that restrictions on family visits have a negative impact on patients’ mental 
health. In addition, they may have cognitive, emotional and behavioral changes caused by the 
pandemic scenario. Finally, it is concluded that few studies on the topics have been published 
so far, and those published indicate the negative influence of the pandemic caused by the new 
coronavirus on the mental health of patients in palliative care.
KEYWORDS: Palliative Care; Mental Health; Coronavirus Infections.

1 |  INTRODUÇÃO
A filosofia paliativista é discutida desde a Idade Média. Durante as Cruzadas, eram 

criados os hospices, uma espécie de hospedaria, que abrigava pessoas necessitadas e 
vulneráveis (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2020).

Contudo, foi apenas em 1960, no Reino Unido, com a médica Cicely Saunders, 
que o movimento de assistência, ensino e pesquisa aos cuidados paliativos foi iniciado 
(GOMES; OTHERO, 2016).

Atualmente, entende-se que os cuidados paliativos buscam aliviar o sofrimento e 
melhorar a qualidade de vida relacionados ao processo de morte. Com isso, sabe-se que 
a atuação médica e multidisciplinar não acaba quando todas as medidas terapêuticas para 
erradicar com uma doença foram tomadas e não obtiveram sucesso. Na filosofia paliativista, 
quem é tratado é o paciente e não a patologia. Sendo assim, é necessária uma assistência 
integral até o momento de morte (SBGG, 2015).

Em 2019, uma nova pandemia foi instaurada no mundo. Dessa vez, causada pelo 
novo coronavírus. Por poder ser um vírus letal em pacientes com comorbidades, foi-se 
iniciado um processo de lock down e isolamento social para diminuir o contágio (CREPALDI, 
2020).

É comum que os pacientes em cuidados paliativos manifestem alterações em sua 
saúde mental. Sendo que, com o isolamento social, causado pela nova pandemia, houve 
um aumento nos sintomas de estresse, ansiedade e depressão (CREPALDI, 2020).
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2 |  OBJETIVO
O principal objetivo do trabalho é o de realizar uma revisão de literatura, a fim de 

identificar o impacto da pandemia causada pelo novo coronavírus na saúde mental dos 
pacientes que estão em cuidados paliativos.

3 |  MÉTODO
O método escolhido para o desenvolvimento do artigo foi o de uma revisão integrativa 

de literatura.
Inicialmente, para a base teórica dos assuntos abordados (cuidados paliativos, 

saúde mental e coronavírus), foram utilizadas as bases de dados da Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e da Academia Nacional de Cuidados Paliativos 
(ANCP), disponíveis em seus respectivos sites. Totalizando três obras estudadas.

Para atender o objetivo principal e alcançar os resultados da pesquisa, foram 
utilizadas as bases de dados PubMed e Scielo. A busca foi realizada a partir dos descritores: 
palliative care AND mental health AND COVID; cuidados paliativos AND saúde mental AND 
COVID. Foram identificadas vinte e duas obras e selecionadas quatro, todas datadas em 
2020.

Foram inclusos artigos completos publicados online, escritos em inglês ou português, 
datados em 2020, que abordaram em conjunto os temas de paliativismo, saúde mental e 
infecção por coronavírus.

Foram excluídos os artigos que não abordavam em conjunto esses três temas ou 
que não disponibilizaram as obras completas.

4 |  RESULTADOS
Os pacientes em cuidados paliativos fazem parte do grupo de risco para o novo 

coronavírus. Um estudo realizado em cinco países, evidenciou que as medidas como o 
isolamento social são efetivas para a diminuição de mortalidade devido ao coronavírus em 
pessoas idosas (LAPID et al., 2020).

Em contrapartida, uma pesquisa realizada em abril, na Alemanha, com 47 médicos 
e 146 pacientes oncológicos, evidenciou que a saúde mental foi afetada devido ao cenário 
pandêmico. 98% dos oncologistas alegaram que a restrição de visitas familiares impacta 
negativamente na saúde mental dos pacientes. Além disso, 43% dos pacientes acreditam 
que esse isolamento trará impactos negativos na sua saúde (BÜNTZEL et al., 2020).

Devido a esse cenário, cria-se uma barreira para melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes em paliativismo. Dois médicos do Reino Unido relataram que durante a pandemia 
tiveram que enfrentar cenários complexos, emocionalmente estressantes e traumáticos. 
Esses fatores se manifestaram negativamente na manutenção da qualidade de vida dos 
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pacientes que estavam em cuidados paliativos. Foram elencados como fatores estressores 
a ansiedade gerada pelo cenário pandêmico e a falta da atuação da família devido ao 
distanciamento social (CHENG; SIN, 2020).

Além disso, psicologicamente, a pandemia pode levar ao início de manifestações de 
alterações cognitivas, emocionais e comportamentais (CREPALDI, 2020).

5 |  CONCLUSÃO
Poucos trabalhos científicos foram desenvolvidos até o momento sobre o impacto 

da pandemia na saúde mental de pacientes em cuidados paliativos. Contudo, os que já 
foram publicados evidenciam um aspecto negativo na saúde mental desses pacientes, 
ressaltando uma preocupação médica referente a esse cenário.
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