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APRESENTAÇÃO

Desde os primeiros reportes epidemiológicos na China em dezembro de 2019 que 
sinalizavam o alerta de uma pneumonia de rápido contágio até então desconhecida, os 
números gerais de infecção e mortalidade pelo novo coronavírus tem sido alarmantes. 
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e conforme dados 
do Ministério da Saúde, até o fechamento da organização deste e-book, o país totalizava 
213.817.90 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 595.446 óbitos por COVID-19. 
Também até o fechamento da organização deste e-book, o Brasil já havia imunizado 
totalmente 87.436.784 indivíduos – o que representa 40,99% da população brasileira – 
segundo o consórcio nacional de veículos de imprensa.

A comunidade científica nacional rapidamente se voltou ao estudo da pandemia do 
novo coronavírus: Mota e colaboradores no artigo “Produção científica sobre a COVID-19 no 
Brasil: uma revisão de escopo” encontraram, apenas até maio de 2020, 69 publicações em 
revistas nacionais sobre assuntos relacionados à COVID-19; no entanto, além de algumas 
lacunas investigativas como a realização de ensaios clínicos randomizados e revisões 
sistemáticas, os autores atestam que “(...) a produção científica nacional sobre a COVID-19 
tem papel imediato na formulação de políticas públicas de enfrentamento da doença e na 
orientação de decisões clínicas no que tange as ações de prevenção e tratamento (…) 
cabendo às universidades brasileiras o papel de protagonistas nessa produção”.

Pensando neste cenário, a Atena Editora convida seus leitores a estudar a obra 
“COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais”. Para este e-book foram 
revisados e selecionados 44 artigos técnicos e científicos que aqui estão dispostos em 
dois volumes: o primeiro aborda os aspectos patológicos, clínicos e epidemiológicos da 
COVID-19 e, no segundo volume, encontram-se os trabalhos que investigaram os impactos 
socioambientais da pandemia em diversos grupos e/ou comunidades brasileiras.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: Em resposta a pandemia da Covid-19 
inúmeras ações para contenção da disseminação 
do Coronavírus foram estabelecidas, em 
especial as medidas de lockdown, restringindo 
a circulação da população. Dentre as medidas 
preventivas para evitar aglomerações ocorreu 
a interrupção das aulas presencias em escolas 
e universidades, e os estudantes tiveram 
que se adaptar a novos hábitos e formas de 
estudar, trabalhar e se relacionar. É sabido 
que os estudantes de medicina apresentam 
taxas mais altas de adoecimento em saúde 
mental, e as mudanças drásticas no sistema de 
ensino resultantes dos impactos caudados pela 
pandemia podem contribuir para o agravamento 
desse quadro. Foi realizada uma revisão 
integrativa da literatura com os descritores 
“covid”, “saúde mental”, “estudante de medicina” 
e “educação médica” para busca nas bases de 

dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/OPAS) 
e PubMed. A amostra final foi composta por 19 
estudos, os quais foram analisados com base 
na metodologia de análise de conteúdo. As 
preocupações acerca da incerteza quanto sua 
formação, das práticas médicas, da contaminação 
própria e dos respectivos familiares é constante 
para os estudantes de medicina, produzindo um 
alto nível de ansiedade e preocupação, devido a 
comparação do êxito de sua formação acadêmica 
com uma melhor inclusão social. As escolas de 
medicina devem desenvolver atividades voltadas 
para o aumento da autoestima e da autoeficácia, 
com foco na melhoria da resiliência pessoal 
e auxílio à saúde mental dos seus estudantes. 
Dessa forma, torna-se inegável a necessidade 
de intervenções e estratégias preventivas e 
curativas para abordar a saúde física e mental 
destes acadêmicos.
PALAVRAS-CHAVE: Covid-19, saúde mental, 
estudante de medicina, educação de graduação 
em medicina.

MENTAL HEALTH AND MEDICAL 
TRAINING DURING THE COVID-19 

NOVEL
ABSTRACT: In response to the Covid-19 
pandemic, numerous actions to contain the 
dissemination of Coronavirus were established, 
especially lockdown measures, restricting 
the circulation of the population. Among the 
preventive measures to avoid crowding, there 
was the interruption of classroom classes at 
schools and universities, and students had 
to adapt to new habits and ways of studying, 
working and relating to one another. It is known 
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that medical students have higher rates of illness in mental health, and the drastic changes 
in the education system resulting from the impacts caused by the pandemic can contribute 
to the worsening of this situation. An integrative literature review was carried out with the 
descriptors “covid”, “mental health”, “medical student” and “medical education” to search the 
Virtual Health Library (BVS/PAHO) and PubMed databases. The final sample consisted of 19 
studies, which were analyzed based on the content analysis methodology. Concerns about 
uncertainty about their education, medical practices, contamination of themselves and their 
families are constant for medical students, producing a high level of anxiety and concern, 
due to the comparison of the success of their academic training with better inclusion Social. 
Medical schools should develop activities aimed at increasing self-esteem and self-efficacy, 
with a focus on improving personal resilience and helping their students’ mental health. Thus, 
the need for preventive and curative interventions and strategies to address the physical and 
mental health of these students becomes undeniable. 
KEYWORDS: Covid-19, mental health, Students, Medical, Education, Medical, Undergraduate.

1 |  INTRODUÇÃO 
Os Coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, mas 

somente em 1965 foram descritos como Coronavírus (BRASIL, 2020b). Apresentando 
sintomatologias diversas, podem causar sintomas parecidos com os de uma gripe mais 
branda, bem como síndromes mais graves que causam epidemias e levam à morte 
(OMS, 2020). Em dezembro de 2019, uma nova cepa do Coronavírus foi descoberta, o 
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Sars-Cov-2), apresentando casos com 
sintomatologia leve à grave, trazendo consigo muita incerteza para população, uma vez 
que seu tratamento, prognóstico e letalidade ainda não eram conhecidos (OMS, 2020). 

O cenário atual é semelhante a outros momentos históricos já documentados, como, 
por exemplo, a Peste Bubônica que ocorreu no século XIV na Europa e matou cerca de 
200 milhões de pessoas (FIOCRUZ, 2020). Na Gripe Espanhola, no início do século XX, 
estima-se de 20 a 40 milhões de mortes em todo mundo e a Gripe Suína, Influenza A H1N1, 
que foi a primeira pandemia do século XXI, totalizando só no Brasil uma média de 50 mil 
mortes (FUCHS, 2020). 

O primeiro caso relatado do Sars-Cov-2 no mundo ocorreu no início de dezembro 
de 2019 em Wuhan, Hubei, China. Sua disseminação ocorreu em nível global, o que fez 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia por Covid-19 no dia 11 de 
março de 2020 (BRASIL, 2020b). O primeiro caso dessa síndrome respiratória no Brasil 
foi registrado pelo Ministério da Saúde no dia 26 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020b) e 
apenas um mês depois deste primeiro registro o número de casos confirmados já estava 
perto dos 3.000 (BRASIL, 2020b), entretanto estima-se que esse número seja maior devido 
as subnotificações existentes e casos positivos não testados. 

Estudos demostraram que o Coronavírus é transmitido pelo ar e pelo contato pessoal 
com secreções contaminadas (BRASIL, 2020b). Com isso, o aumento de casos vindos do 
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exterior e o fato de estar ocorrendo a contaminação de pessoas sem ligação com casos 
confirmados, tornou a transmissão comunitária (BRASIL, 2020b) e, por isso, foi decretada 
como medida profilática que lugares que geram aglomerações fossem interditados para 
evitar o aumento do contágio. 

Sendo assim, umas das principais medidas de distanciamento social foi o fechamento 
temporário de escolas e faculdades, e a solução encontrada foi a implementação do 
modelo online de ensino para todos os cursos, impossibilitando realização de práticas e 
o convívio com os colegas e professores, ocasionando uma mudança drástica na vida 
dos atores sociais envolvidos. Com isso, dos quase 56 milhões de alunos matriculados 
na educação básica e superior no Brasil, 35% (19,5 milhões) tiveram as aulas suspensas 
devido à pandemia de Covid-19, enquanto 58% (32,4 milhões) passaram a ter aulas 
remotas (BRASIL, 2020a). 

A pandemia trouxe consigo desafios estruturais para o sistema de saúde, 
adoecimento físico em massa e grandes mudanças no cotidiano da população. Nesse 
contexto, pode-se constatar, com base em estudos anteriores, que nos períodos seguintes 
a ocorrência de epidemias ocorre uma queda significativa da saúde psicossocial, que 
futuramente pode vir a se tornar uma epidemia em si (LI et al, 2020; ORNELL et al, 2020). 
No caso da pandemia atual não é diferente, identificando-se níveis elevados de ansiedade, 
estresse e depressão (WANG et al, 2020; ZHU et al, 2020).

Ademais, a instabilidade que se vive atualmente projeta consigo incertezas 
compulsórias, seja de cunho financeiro, emocional ou de saúde física. Isso acontece devido 
às mudanças extremas no cotidiano da população, que teve que se adaptar a uma nova 
realidade, sem previsão para retorno à sua normalidade, alterando a dinâmica das relações 
interpessoais, do acesso à educação e restringindo as formas de lazer (WANG et al, 2020; 
ZHU et al, 2020).

Nesse sentido, é esperado que com tamanhas oscilações nos últimos meses, 
como a morte de mais de 1,8 milhões de pessoas pelo mundo e mais de 75 milhões de 
adoecimentos (OMS, 2020), as pessoas se tornem vulneráveis aos transtornos mentais. 
Além disso, a mudança na rotina e as incertezas com a pandemia propiciam o surgimento de 
um estado de pânico social em nível global e a sensação do isolamento social desencadeia 
os sentimentos de angústia, insegurança e medo (PEREIRA et al, 2020), que corroboram 
para desordem da saúde mental da população. 

A ansiedade e a depressão são encontradas em um índice mais alto entre os 
estudantes de medicina quando comparados ao restante da população, estando mais 
propensos e apresentam maior concentração dos sintomas nos primeiros anos de formação 
(RODRIGUES et al, 2020). Todavia, segundo o autor, os estudantes de medicina apontam 
para o aumento dos comportamentos de risco à saúde física e mental durante o processo 
de formação.

As mudanças drásticas no sistema de ensino juntamente com as dúvidas sobre a 
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qualidade da formação recebida e do cenário futuro de experiência profissional a que os 
mesmos foram submetidos, podem resultar no agravamento de um quadro já complexo de 
adoecimento físico e mental apresentado por estes estudantes.

Dessa forma, torna-se relevante entender as relações existentes entre os impactos 
da pandemia e o adoecimento em saúde mental apresentado pelos estudantes de medicina, 
para que seja possível identificar os fatores que levaram os mesmos a uma condição 
vulnerável e as consequências em seu processo de formação.

2 |  MÉTODO
Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, tendo como pergunta norteadora: 

Quais os impactos da pandemia da Covid-19 para a saúde mental dos estudantes de 
medicina com relação a sua formação médica? 

Utilizou-se os descritores “covid”, “saúde mental”, “estudante de medicina” e 
“educação médica” para busca nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/
OPAS) e PubMed, sendo rastreadas 71 publicações. Dessas, 11 estudos foram excluídos 
por não atenderam ao critério de inclusão de textos completos disponíveis online, restando 
para análise 60 artigos. O período de publicação utilizado foi de janeiro a dezembro de 
2020, com os idiomas inglês, português e espanhol. 

Após leitura dos textos e verificação de concordância da temática, a amostra final 
foi composta por 19 artigos. Os dados foram analisados por seu conteúdo e categorizados 
de acordo com núcleos temáticos. O processo de explicitação, sistematização e expressão 
do conteúdo gerado pela análise de conteúdo é organizado em três etapas, as quais são 
realizadas em conformidade com três polos cronológicos de pré-análise, exploração do 
material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.

3 |  RESULTADOS
Dos 19 estudos que compuseram a amostra, 16 (85%) foram encontrados na base 

de dados PubMed e 3 (15%) foram selecionados da base de dados BVS/OPAS. Todos os 
artigos abordaram os desafios enfrentados pelos estudantes de medicina na adaptação 
aos novos métodos de ensino assumidos em decorrência à pandemia, sendo que 17 (90%) 
apontaram as questões relacionadas à incerteza quanto a qualidade da formação recebida 
como fonte do processo de adoecimento. Destes, 15 (88%) destacaram o medo de 
contaminação durante o atendimento aos usuários por falta de conhecimento e formação 
suficiente. Ademais, 6 estudos (32%) apresentaram propostas de intervenção para 
prevenção do adoecimento dos estudantes, bem como para diversificação das atividades 
propostas. 
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4 |  DISCUSSÃO
Com o isolamento social adotado em resposta à pandemia, houve um significativo 

aumento de perturbações psicológicas entre os estudantes de todo mundo. As incertezas 
sobre como controlar o novo Coronavírus, a magnitude de sua gravidade e imprevisibilidade 
acerca do tempo de duração da pandemia e dos seus desdobramentos (SCHMIDT, 
2020), contribuíram para o desenvolvimento de doenças mentais. Além disso, a brusca 
readaptação das atividades de ensino, tanto teórica, quanto prática, e a necessidade de 
conciliar a vida profissional e pessoal em um mesmo ambiente, agravaram ainda mais os 
processos de adoecimentos já existentes.

Segundo Changwon (2020), as preocupações com a própria saúde e a saúde 
dos entes queridos, dificuldade de concentração, perturbações dos padrões de sono, 
preocupações sobre o desempenho acadêmico, interrupções nos padrões alimentares, 
mudança no ambiente de vida, dificuldade financeira e pensamentos depressivos e 
suicidas estão entre os principais fatores desencadeantes da deterioração psicológica 
dos universitários durante a pandemia. Somado a psicopatologias pré-existentes como 
depressão, ansiedade e distúrbios do humor, podem resultar no aumento do uso de 
substâncias alcoólicas e psicoativas.  

Quando a ótica recai sobre os estudantes de medicina, é necessário ressaltar ainda 
que os mesmos já apresentavam taxas mais elevadas de depressão, ansiedade, ideação 
suicida e estigmatização em torno da depressão, sendo menos propensos a buscar 
ajuda (CHANDRATRE, 2020; CHANG et al., 2020; KAZEROONI et al., 2020). Com as 
universidades de portas fechadas a educação continuou por meio do aprendizado digital, 
com a adoção do modelo de ensino a distância (EAD), uma das vantagens desse ensino 
médico virtual seria o acesso aberto à especialistas médicas, permitindo uma constância 
nas atualizações clínicas para os estudantes, com a possibilidade de grupos de estudos e 
exploração maior de discussões acerca de um determinado assunto (WILCHA et al, 2020; 
ALSOUFI et al, 2020; ZIS et al, 2020). 

Porém, ao mesmo tempo em que se garantiu a continuidade da formação, 
abriu-se um leque de indagações e incertezas quanto a efetividade do aprendizado 
e a confidencialidade da informação. Segundo Sharma e Bhaskar (2020) os alunos de 
origens vulneráveis, enfrentam questões como o desemprego próprio e de membros da 
família, falta ou iniquidade na provisão e acesso a tecnologias educacionais e plataformas 
de distribuição remotas. Além desses desafios técnicos e sociais, muitos estudantes se 
sentem emocionalmente desligados da família, companheiros e amigos e diminuíram 
seu desempenho geral no trabalho e período de estudo. Ademais sentem despreparados 
para atuar na prática médica, uma vez que os estudantes de medicina necessitam ter 
um treinamento básico de seus conhecimentos por meio do atendimento presencial com 
pacientes reais (MEO et al, 2020; WILCHA et al, 2020; O’BYRNE, GAVIN, MCNICHOLAS, 
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2020; GUERANDEL et al, 2020; OLIVEIRA, 2020). 
Em contrapartida, aos estudantes de medicina que permaneceram atuando na prática 

dos hospitais na linha de frente no atendimento dos pacientes, também restou o temor por 
estar agindo sem dispor de total formação e capacidade técnica, aumentando a possibilidade 
de se contaminar e transmitir a doença para seus familiares (RODRIGUES, 2020). Estudos 
demostram que medo e ansiedade podem estar relacionados com Transtorno Obsessivo 
Compulsivo (TOC). Ribeiro e Carvalho (2020) corroboram essa ideia, e afirmam que dentre 
as recomendações mais utilizadas como a lavagem frequente de mãos, o isolamento social 
e o bloqueio do contato com superfícies específicas, ‘’mimetizam’’ ou se sobrepõem aos 
sintomas do TOC, sendo mais uma possível situação a ser enfrentada pelos estudantes na 
sua rotina de formação.

Inseridos no mercado de trabalho sem preparação suficiente, esses estudantes 
estão suscetíveis a traumas morais (ZIS et al, 2020; MARTIN et al,2020; O’ BYRNE; GAVIN; 
MCNICHOLAS, 2020). Segundo os autores, o acometimento psicológico apresentado está 
principalmente em alunos do último ano, que lutam com a falta de experiência clínica pouco 
antes de começarem a trabalhar como médicos juniores qualificados e estão às vésperas 
de prestar prova para programas de estudos, como a residência. Essa preocupação em 
relação à qualidade da própria formação e à possibilidade de encontrar um emprego ou 
matricular na residência é identificada com grande frequência, pautada na correlação 
enfatizada entre um nível mais alto de educação e uma maior inserção social e melhores 
remunerações. O que reproduz nos estudantes um alto nível de ansiedade e preocupação, 
devido a comparação do êxito de sua formação acadêmica com uma melhor inclusão social 
(AKERS et al., 2020).

Frente à pandemia da Covid-19, a Portaria n° 374/2020, feita pelo Ministério da 
Educação autoriza a graduação de alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia 
e fisioterapia, exclusivamente para atuação desses profissionais nas ações de combate à 
pandemia do novo Coronavírus. Entretanto, estudos demonstram que os profissionais de 
saúde da linha de frente com menos de cinco anos de experiência de trabalho apresentam 
uma piora significativa da saúde mental frente aos profissionais que possuem mais de cinco 
anos de experiência (DE BARBA et al, 2021). Por isso se torna essencial que os estudantes 
de medicina, bem como outros contemplados por essa portaria, sejam bem treinados e, 
em seguida, devidamente supervisionados com elaboração de plano pelo governo e suas 
agências, que desejam que os estudantes antecipem sua formação acadêmica.

Neste escopo, é irrevogável a necessidade de iniciativas de auxílio à saúde mental, 
como exemplo o programa de mentoria proposto no curso de Medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que implantou um programa que visa contribuir para 
o desenvolvimento profissional e pessoal do estudante, adotando-se como um diferencial 
a realização de atividades integrativas (MOREIRA et al, 2020). Ademais considerando o 
modelo virtual, é imprescindível estratégias inovadoras de ensino digital com transmissões 
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ao vivo, serious games e exercícios de realidade virtual, além de estratégias de coping, 
para formação de um currículo, com programação em torno das artes, promovendo aos 
estudantes uma melhor possibilidade de lidar com situações de extrema ansiedade (LODA 
et al,2020; MEDEIROS et al, 2020). 

As escolas de medicina também devem desenvolver atividades voltadas para o 
aumento da autoestima e da autoeficácia, com foco na melhoria da resiliência pessoal e 
auxílio à saúde mental dos seus estudantes. Assim, tem-se a construção de um ambiente 
mais favorável para composição do conhecimento e formação médica adequada levando 
como resultado uma experiência realmente útil e excepcional, para a saúde, as escolas 
médicas, os estudantes de medicina e para a sociedade como um todo (BANK, MEIJER, 
2020; BOSEVEL et al, 2020; ARIMA et al, 2020; OSSAI, 2020).

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível observar que a pandemia trouxe um excesso de carga sobre os estudantes 

de medicina, que, além de enfrentar as dificuldades já existentes relacionadas aos estudos, 
tiveram a somatória da falta de experiência e das adaptações de novas rotinas no sistema 
de formação. Deste modo, torna-se inegável a necessidade de intervenções e estratégias 
preventivas e curativas para abordar a saúde física e mental destes acadêmicos. Ademais, 
sugere-se a continuidade das pesquisas sobre o tema, com metodologias que possam 
compreender de forma mais abrangente os processos de adoecimento e os fatores que 
levam os estudantes de medicina a uma condição maior de vulnerabilidade. 
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