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APRESENTAÇÃO
No mês de dezembro de 2019 um surto em Wuhan na China com 270 casos e 6 

mortes foi identificado, chegando à em Seattle, no Estado de Washington, e confirmado pelo 
Centro de Controle de Doenças dos EUA no mês de janeiro de 2020. O vírus em questão, 
surgido em Wuhan é um novo Coronavírus, chamado SARS-CoV-2, que é transmitido entre 
humanos e causa doenças respiratórias, e já alterou o curso da história mundial com as 
taxas de infecção e mortalidade em todo o globo.

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto 
do Coronavírus como uma emergência de saúde pública global, o que implica uma 
ação coordenada entre os países. Desde então políticas de saúde púbica emergenciais 
começaram a ser tomadas no sentido de aplacar ao máximo os efeitos da nova pandemia. 

O primeiro caso de Coronavírus no Brasil teve diagnóstico molecular confirmado no 
dia 26 de fevereiro de 2020 pela equipe do Adolfo Lutz, e desde então, estratégias para 
o entendimento dos mecanismos de replicação viral e para o diagnóstico/ tratamento tem 
sido buscadas a todo instante.

O surgimento da pandemia causada pelo novo Coronavírus demonstrou a 
importância e a necessidade de novas ferramentas para criação de vacinas, medicamentos 
farmacêuticos com ação efetiva contra o vírus, políticas de higiene, assepsia e controle de 
enfermidades causadas por microrganismos como os vírus.

Nesta obra aqui apresentada, pretendemos levar até o nosso leitor os conceitos 
e dados mais atuais e relevantes possíveis relacionados ao novo Coronavírus. Sabemos 
que estamos no meio de todo um processo, portanto novos estudos e ensaios poderão 
surgir, e isso nos encoraja a publicar este volume acreditando que novos poderão surgir 
com novos dados e respostas as quais ainda não temos. Principalmente nesse contexto, 
divulgação científica de dados minuciosos e revisados é muito relevante, por isso mais uma 
vez parabenizamos a Atena Editora pela iniciativa.

Desejo a todos uma ótima leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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influenciar no aumento da ansiedade.  METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão 
sistemática, descritivo, retrospectivo sendo estruturado a partir de artigos científicos retirados 
na plataforma do Google Acadêmico, Scielo e cartilhas do Ministério da Saúde. DISCUSSÃO: 
A pandemia decorrente da COVID-19 trouxe indiretamente alguns impactos sociais. Tais 
agravos são fatores estressantes e responsáveis por aumentar o nível de ansiedade de 
maneira geral. Nessa perspectiva, não se sabe se mesmo após o tratamento especifico 
dessa doença amenizarão as sequelas psicológicas e os níveis de ansiedade decorrente da 
pandemia do COVID-19. CONCLUSÃO:  Portanto, não se sabe se após a descoberta das 
vacinas, o cenário psicológico terá melhorias. Com isso, faz-se necessárias medidas que 
possam diminuir os níveis de ansiedade nas pessoas, com intuito de não deixar prejuízos 
psicológicos em longo prazo. 
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19, pandemia, ansiedade.

FACTORS THAT AGGRAVATE ANXIETY IN THE COVID-19 PANDEMIC
ABSTRACT: With the advent of the COVID-19 pandemic, numerous stressors that trigger 
anxiety were reflected. This scenario was mainly due to social isolation and the closure of 
numerous establishments, which resulted in economic impact and changes in behavioral 
habits. OBJECTIVE: To relate how the impacts of the pandemic can influence the increase 
in anxiety. METHODOLOGY: This is a systematic, descriptive, retrospective review study 
based on scientific articles taken from the Google Scholar platform, Scielo and Ministry of 
Health booklets. DISCUSSION: The pandemic resulting from COVID-19 indirectly brought 
some impacts social. Such injuries are stressful factors and are responsible for increasing the 
level of anxiety in general. In this perspective, it is not known whether even after the specific 
treatment of this disease will alleviate the psychological sequelae and anxiety levels resulting 
from the COVID-19 pandemic. CONCLUSION: Therefore, it is not known whether after the 
discovery of vaccines, the psychological scenario will improve. Thus, it is necessary to take 
measures that can reduce the levels of anxiety in people, in order not to leave psychological 
damage in the long run.
KEYWORDS: COVID-19, pandemic, anxiety.

INTRODUÇÃO 
O Coronavírus é causador da doença COVID-19. Essa pode apresentar sua clínica 

de diversos modos, seja por uma infecção assintomática, seja por quadros clínicos graves 
(PEREIRA; RIBEIRO, 2020).

No dia 30 de janeiro de 2020, foi oficializada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) a COVID-19 como uma Emergência de Saúde Pública de escala global e no dia 11 de 
março foi declarada como pandemia, atingindo inúmeros paises (Kraemer; Schmidt, 2020). 
Em 25 de fevereiro de 2020, essa doença teve seu primeiro caso a ser diagnosticado no 
Brasil, de acordo com Ministério da Saúde  do  Brasil  (MS-Brasil; Lima, R.C 2020). A partir 
dessa data, a doença foi se propagando e no dia 8 de novembro de 2020 foram registrados 
5.653.561 casos confirmados no Brasil, segundo dados da OMS. 

As formas de propagação dessa doença se dão por contato interpessoal, seja 
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pelo contato de gotículas contaminadas à mucosas, seja pela exposição a superfícies 
de objetos contaminados (WHO, 2020). Para evitar a progressão dessa patologia, foram 
recomendadas pela OMS medidas de antissepsia das mãos com água e sabão e/ou álcool 
em gel, assim como o uso de máscaras, e, além disso, evitar aglomerações. Quando houver 
casos suspeitos, recomenda-se o Isolamento   Social   (IS), por um período de quatorze 
dias, devido ao período de incubação da COVID-19.

Esse isolamento social tem relação direta com o aumento de transtornos de 
ansiedade devido à incerteza em relação a clinica da doença, assim como o medo de ainda 
não haver o tratamento especifico (RIBOT REYES, 2020).

A ansiedade é um fenômeno natural, a qual permite que o indivíduo se prepare 
para situações diversas. No entanto, transtornos de ansiedade se resumem em respostas 
inadequadas a estímulos estressores, o que pode propiciar um maior tempo de ansiedade 
e maior intensidade dos seus sintomas, resultando no comprometimento funcional e 
sofrimento para os indivíduos.

A sua clinica se resume em sintomas somáticos, incluindo taquicardia, sensação 
de asfixia, irritabilidade, inquietação, insônia, entre outros. O diagnóstico da ansiedade 
patológica se dá por meio da clinica e seu tratamento irá depender do agravo para o 
indivíduo, o qual se resume desde o acompanhamento até sua complementação com 
antidepressivos, visto que frequentemente os transtornos de ansiedade são crônicos e 
resistentes à terapia. 

Com isso, pode-se perceber uma relação direta entre a pandemia e a ansiedade, 
sendo necessária a promoção de saúde com intuito de garantir uma melhor saúde mental 
para os indivíduos (Hossain, 2020). Portanto, o objetivo desse estudo é relacionar a 
ansiedade com a pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA 
Esse estudo tem como objetivo, por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, 

relacionar os impactos da COVID-19 nos indivíduos com a ansiedade. Para confecção desse 
estudo, foram pesquisadas publicações por meio da ferramenta de pesquisa do Google 
Acadêmico e no banco de dados SciELO, mediante o uso dos descritores: “Coronavírus” 
AND “Saúde mental”, “Coronavírus” AND “Economia”, “Coronavírus” AND “Ansiedade”. 

Para seleção dos artigos para confecção do presente estudo considerou-se aqueles 
que mais se enquadravam na temática e que apresentavam maior relevância. A análise foi 
realizada de forma analítica, tendo como base englobar diversas explicações e linhas de 
pesquisas dos mais diversos estudos. Os critérios de exclusão foram: trabalhos científicos 
com apenas resumos disponíveis. Editoriais, artigos incompletos, cartas ao leitor, e aqueles 
que não se enquadravam na proposta do tema.

Foram selecionados 40 artigos pertinentes à temática para leitura na íntegra. Ao final 
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foram selecionados 20 artigos, também foram utilizadas 3 cartilhas a fim de complementar a 
revisão. Como última etapa de análise, os materiais escolhidos foram agrupados de acordo 
com as temáticas predominantes em seus conteúdos, que relacionavam a pandemia do 
COVID-19 a impactos nos âmbitos da “Saúde Mental”, “Social” e “Economia e Trabalho”, 
orientando no desenvolvimento dos resultados e discussões.

Por se tratar de dados secundários de domínio público, o projeto não foi submetido 
ao Comitê de Ética em Pesquisa.

DISCUSSÃO
Um estudo realizado por Pancani (2020), relacionou a quarentena e/ou 

distanciamento social com o aumento da ansiedade. Outros autores como Gonzaga e 
Koopmann, notaram mudanças no comportamento de vários indivíduos, relacionado a esse 
período (Kriaucioniene, 2020). Tais mudanças se resumem na diminuição de atividades 
físicas e no aumento da ingestão de bebidas alcoólicas, as quais têm uma relação direta 
com os níveis de ansiedade (RIBEIRO, C.H 2019). 

De acordo com Mahase (2020), ao comparar o patógeno da COVID-19 com 
outros vírus causadores da SARS (Síndrome Respiratória Aguda) e da MERS (Síndrome 
respiratória do Oriente Médio) ele apresenta uma letalidade menor, no entanto, devido 
a sua maior virulência, os números de óbitos foram elevados. Nesse cenário, inúmeras 
notícias sobre os dados da COVID-19 são expressas, sendo algumas verdadeiras e outras 
falsas. Essas informações, quando são errôneas, têm a capacidade de instalar sentimento 
de incerteza e medo para as pessoas, o que agrava a ansiedade. Segundo Vasconcellos 
(2020), as pessoas que relataram estar mais expostas às informações, seja pelo número de 
infecção, seja pela quantidade de mortes, apresentavam maior chance de terem transtornos 
psicológicos.

Ainda nesse cenário, com intuito de diminuir a aglomeração social, inúmeros 
estabelecimentos como shoppings, universidades e comercio em geral foram fechados. Tal 
situação refletiu num impacto econômico, visto que a taxa de desemprego aumentou, assim 
como a falência de diversas empresas. Conforme Costa, Komatsu e Oliveira, indivíduos 
que passaram por prejuízos econômicos apresentaram quase duas vezes mais chances de 
ter ansiedade ao comparar com pessoas que não passaram por essa situação, o que acaba 
contribuindo para tal comprometimento psicológico.

Portanto, é digno de nota que certas medidas protetoras contra o avanço da doença 
pode ocasionar fatores estressores, propiciando quadros de transtornos de ansiedade. 
Portanto, tendo em mente que o tratamento da ansiedade pode ser crônico, não se sabe 
como será o cenário após essa pandemia, mesmo depois da descoberta da vacina e do 
tratamento especifico.
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CONCLUSÃO
Portanto, é necessário ter metas claras a fim de amenizar consequências 

psicológicas, com intuito de diminuir os desencadeadores da ansiedade. Esse transtorno 
pode ter repercussões serias, o que dificulta o seu tratamento. Diante desse cenário, 
medidas como o próprio isolamento social, junto com a incerteza sobre melhoras da 
COVID-19, associados com a piora de hábitos comportamentais e um cenário econômico 
desfavorável, são consideradas fatores estressores responsáveis pelo aumento da 
ansiedade para população em geral.

Logo, tendo como meta amenizar consequências psicológicas da pandemia, deve-
se propor estratégias com intuito de melhorar hábitos, seja com o incentivo de práticas 
de atividades físicas e de alimentação saudável, seja envolvendo apoio de uma equipe 
multidisciplinar a fim de tratar o indivíduo como um todo.

No cenário econômico, estratégias devem ser traçadas com objetivo de auxiliar, 
em especial, pessoas que foram diretamente e indiretamente afetadas, seja com novos 
empregos, seja com atrativos fiscais para os estabelecimentos.

Contudo, devido às grandes incertezas a respeito do tratamento da COVID-19, não 
se sabe até quando esse cenário favorável para o comprometimento da saúde mental irá 
permanecer, mesmo após a descoberta da terapia especifica. 
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