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RESUMO: A UNESCO relata que 87% dos 
estudantes no mundo sofreram consequências 
em suas vidas acadêmicas em decorrência 
da pandemia COVID-19. O ensino em saúde 
sofreu mudanças que impactaram diretamente 
na forma de aprender dos alunos. Este estudo 
objetivou traçar um perfil do aluno de saúde do 
ensino superior em meio à situação pandêmica. 
Este estudo é do tipo descritivo, com um método 
de revisão narrativa realizada na base de 
dados da Regional da BVS com os seguintes 
descritores: “aluno, ensino, saúde e COVID- 

19”, com operadores booleanos (AND). Dos 
56 artigos encontrados, 40 foram excluídos da 
amostra por não abordarem o perfil do discente 
do ensino superior em saúde, sendo realizada a 
revisão narrativa com 16 artigos. Os resultados 
observados mostram que o perfil do discente do 
ensino superior em saúde inclui a preferência 
por atividades gamificadas, adaptação parcial às 
tecnologias de educação à distância, desejam 
uma grade curricular flexível, temem a queda 
de rendimento em habilidades clínicas e julgam 
seu desempenho como inferior ao esperado 
no ensino online. A maioria dos alunos deseja 
realização de atividades práticas e espaços 
virtuais de troca entre pares e querem estratégias 
de pesquisa orientada em pequenos grupos. 
Grande parte apresenta um importante quadro de 
ansiedade e depressão referindo sobrecarga de 
trabalhos acadêmicos e dificuldades causadas 
pelo isolamento social, também, observou-
se a necessidade das universidades criarem 
estratégias tecnológicas para reduzir esse 
impacto psicológico e acadêmico do isolamento 
social. O estudo concluiu que o perfil do discente 
acompanha as demandas tecnológicas em 
alguns aspectos, todavia, evidenciam problemas 
de saúde mental e adaptação à nova modalidade 
virtual, com uma preocupação sobre a estrutura 
curricular e habilidades clínico-práticas. Estes 
dados são importantes para a compreensão dos 
novos rumos do ensino em saúde no contexto da 
pandemia e as repercussões deste momento nas 
características de aprendizado discente.   
PALAVRAS-CHAVE: Perfil, discente, ensino, 
saúde, COVID-19.

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=E3C2C36161FD96262359570C536E4F28
http://lattes.cnpq.br/8023156006456451
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PROFILE OF THE HEALTH STUDENT IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 
PANDEMIC 

ABSTRACT: UNESCO reports that 87% of students in the world have suffered consequences 
in their academic lives as a result of the COVID-19 pandemic. Health education underwent 
changes that directly impacted the way students learn. This study aimed to draw a profile of 
higher education health students in the midst of a pandemic situation. This study is narrative-
descriptive, with a narrative review method performed in the BVS regional database with 
the following descriptors: “student, teaching, health and COVID-19”, with Boolean operators 
(AND). 56 articles were found and 40 were excluded for not addressing the profile of higher 
education students in health, and a narrative review was carried out with 16 articles. The 
results showed that the student profile of higher education in health includes a preference 
for gamified activities, partial adaptation to distance education technologies, desire a flexible 
curriculum, fear the drop in clinical skills performance and judge their performance as inferior 
expected in online education. Most students want to carry out hands-on activities and virtual 
spaces for peer exchange and want small group-oriented research strategies. Most of them 
present an important picture of anxiety and depression referring to the overload of academic 
work and difficulties caused by social isolation, also, there was a need for universities to 
create technological strategies to reduce this psychological and academic impact of social 
isolation. The study concluded that the student profile follows the technological demands in 
some aspects, however, they show mental health problems and adaptation to the new virtual 
modality, with a concern about the curricular structure and clinical-practical skills. These data 
are important for understanding the new directions in health education in the context of the 
pandemic and the repercussions of this moment on the characteristics of student learning.
KEYWORDS: Profile, student, education, health, COVID-19. 

RESUMEN: UNESCO informa que el 87% de los estudiantes en el mundo han sufrido 
consecuencias en su vida académica como resultado de la pandemia COVID-19. La 
educación para la salud experimentó cambios que afectaron directamente la forma en que 
los estudiantes aprenden. Este estudio tuvo como objetivo trazar un perfil de los estudiantes 
de salud de educación superior en medio de la situación pandémica. Se trata de un estudio 
descriptivo, con un método de revisión narrativa realizado en la base de datos de la BVS 
Regional con los siguientes descriptores: “alumno, docencia, salud y COVID-19”, con 
operadores booleanos (AND). Se encontraron 56 artículos y se excluyeron 40 por no abordar 
el perfil de la educación superior en estudiantes de salud Se realizó una revisión narrativa con 
16 artículos. Como resultado, se observó que el perfil de los estudiantes de educación superior 
en salud incluye preferencia por actividades gamificadas, adaptación parcial a tecnologías de 
educación a distancia, deseo de un currículo flexible, temor a la caída en el desempeño de 
habilidades clínicas y juzgar su desempeño como inferior esperado en educación en línea. La 
mayoría de los estudiantes desean realizar actividades prácticas y espacios virtuales para el 
intercambio entre pares y desean estrategias de investigación orientadas a grupos pequeños. 
La mayoría de ellos presentan un cuadro importante de ansiedad y depresión referido a la 
sobrecarga de trabajo académico y las dificultades ocasionadas por el aislamiento social, 
además, existía la necesidad de que las universidades crearan estrategias tecnológicas para 
reducir este impacto psicológico y académico del aislamiento social. El estudio concluyó 
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que el perfil de los estudiantes sigue las demandas tecnológicas en algunos aspectos, sin 
embargo, muestran problemas de salud mental y adaptación a la nueva modalidad virtual, 
con una preocupación por la estructura curricular y las habilidades clínico-prácticas. Estos 
datos son importantes para comprender los nuevos rumbos de la educación para la salud en 
el contexto de la pandemia y las repercusiones de este momento en las características del 
aprendizaje de los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Perfil, alumno, educación, salud, COVID-19.

1 |  INTRODUÇÃO 
A COVID-19 é uma doença de origem chinesa, da cidade de Wuhan, Hubei, que 

surgiu a partir da mutação de um tipo de corona vírus denominado SARS-CoV-2.  Os 
primeiros casos foram detectados em dezembro de 2019 e em pouco tempo a doença 
tomou dimensão de pandemia de acordo com a OMS, acometendo milhares de pessoas e 
causando muitos óbitos em todo o mundo. Portanto, gerando um impacto socioeconômico 
e de saúde pública em todos os aspectos na vida dos cidadãos globalmente (LANA et al., 
2020).  

Segundo a UNESCO, 87% dos estudantes do mundo sofreram consequências 
negativas em suas rotinas de estudo em decorrência da pandemia da COVID-19. Assim 
como em todas as áreas da educação, o ensino em saúde também foi uma área que 
sofreu grandes mudanças que impactaram diretamente na forma de aprender dos alunos 
(ARAÚJO; DE LIMA; CIDADE; NOBRE; NETO, 2020).

 De acordo com as diretrizes 061 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 2020) 
os discentes tiveram que continuar suas atividades por um longo período de forma virtual 
obedecendo as medidas de distanciamento social nacionais e internacionais. Diante desse 
cenário, objetivou-se traçar um perfil desse aluno de saúde do ensino superior em meio 
essa situação de pandemia. 

2 |  METODOLOGIA 
 Este estudo objetiva traçar um perfil do aluno do ensino superior em saúde em 

meio à situação de pandemia causada pelo vírus da COVID-19. É um estudo qualitativo 
do tipo narrativo-descritivo com um método de revisão narrativa. Boaventura (2004) refere 
que a revisão de literatura é tarefa indispensável para responder questionamentos sobre 
determinado tema. 

 A pesquisa foi realizada na base de dados da Regional da BVS com os seguintes 
descritores: “aluno, ensino, saúde e COVID- 19”, com os operadores booleanos (AND), 
foram encontrados 56 artigos, dos quais foram excluídos 40 por não abordarem o tema 
proposto perfil do discente do ensino em saúde ou por não apresentarem características 
específicas de aprendizagem do aluno do ensino superior, sendo realizada a revisão 
narrativa com 16 artigos. 
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 Para Rother (2007) a revisão narrativa da literatura não utiliza critérios complexos 
para a busca e análise crítica da literatura. A busca pelos estudos não precisa ser tão 
rígida. A seleção dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à 
subjetividade dos autores. É adequada para a fundamentação teórica de artigos. 

 Para seu desenvolvimento da revisão foram realizadas nove etapas: 1) escolha do 
tema; 2) levantamento bibliográfico preliminar; 3) formulação do problema; 4) elaboração 
do plano provisório de assunto; 5) busca das fontes; 6) leitura do material; 7) fichamento; 8) 
organização lógica do assunto e tabelamento de dados e 9) redação do texto (GIL, 2008).

3 |  RESULTADOS 
 A reunião dos dados obtidos pelo levantamento bibliográfico está descrita e 

representada através do Quadro 1, que após a sistematização, foi divididas em categorias 
de discussão para a redação da discussão.

NOME DO ARTIGO OBJETIVO DO ARTIGO CARACTERISTICAS DISCENTES 
OBSERVADAS

1. Data-Driven Reopening of 
Urban Public 
Education Through Chicago’s 
Tracking of COVID-19 School 
Transmission.
(FICHIONE et al, 2021)

Abordar a reabertura do 
ensino presencial em 
Chicago (EUA).

- O discente seria capaz de seguir as 
medidas de segurança. 
- O processo de manutenção da 
aprendizagem seria mantido, pois o 
discente teria maior facilidade com a 
tecnologia após retorno as aulas. 

2. Student Perspectives 
From a COVID-19 Epicenter: 
Bridging Educational Training 
and Public Health Practice.
(OCAMPO et al., 2021) 

Identificar a mudança 
de comportamento dos 
discentes de saúde 
frente às dificuldades na 
realização de atividades 
práticas durante a 
pandemia.

- Os discentes estão mais ágeis e 
adaptados a situações de habilidades 
com ambiente virtual.
- Aumento da insegurança sobre suas 
habilidades práticas. 
- Aumento da capacidade de adaptar-se 
a mudança repentina.  

3. Impact of an e-learning 
module on personal protective 
equipment knowledge in 
student paramedics: a 
randomized controlled trial.
(SUPPAN et al., 2020)

Avaliar o aproveitamento 
de discentes paramédicos 
em um curso online 
utilizando a gamificação. 

- Os discentes com maior 
aproveitamento foram os que puderam 
aliar os jogos ao menos uma atividade 
prática. 
- Os alunos do grupo controle relataram 
menor empolgação com o processo de 
ensino.  

4. Student mental health 
matters - the heightened need 
for school-based mental health 
in the era of COVID-19.
(WEISBROT; RYST, 2020) 

Observar o aumento 
da demanda por saúde 
mental de estudantes 
em saúde no contexto 
pandêmico. 

- Presença marcante de quadros de 
ansiedade e dificuldades de adequação 
de rotina de saúde mental.
- Aparente dificuldade dos professores 
em lidar com essa situação. 

5.  Ensino Superior em 
Tempos de Pandemia: 
Diretrizes à Gestão 
Universitária.
(GUSSO, 2020). 

Avaliar as preocupações 
de estudantes do ensino 
superior em saúde no 
Brasil em relação ao 
ensino a distância durante 
a pandemia de corona 
vírus.

- Discente temeroso acreditando em um 
baixo desempenho durante o ensino 
online. 
- Ansiosos durante as atividades online. 
- Temeroso com relação ao 
aprendizado de matérias clínicas. 
- Preocupação com a queda de 
rendimento no ensino online.

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33168097
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33168097
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33168097
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33168097
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33168097
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6. Barriers and facilitators 
to online medical and 
nursing education during 
the COVID-19 pandemic: 
perspectives from international 
students from low- and middle-
income countries and their 
teaching staff. 
(LI et al., 2021). 

Avaliar os fatores e 
características de 
satisfação do discente 
e docente com o ensino 
online. 

- Os discentes sentem-se satisfeitos 
com o ensino online por estar 
estudando em seus países e locais de 
origem. 
- A gravidade da pandemia causa 
insatisfação e concomitante e 
dificuldades emocionais que dificultam 
retenção de conhecimento. 
- Os alunos descrevem como facilitador 
a oportunidade de cursos e disciplinas 
optativas, pois podem planejar seus 
horários em uma grade flexível.

7. The Covid-19 pandemic 
and mental health of first-year 
college students: Examining 
the effect of Covid-19 
stressors using longitudinal 
data.
(FRUEHWIRTH; BISWAS; 
PEREIRA, 2021)

Estimar o efeito da 
Pandemia na saúde 
mental dos acadêmicos 
de Universidade da 
Carolina do Norte. 

- 25% dos estudantes sofrendo de 
ansiedade de moderada a grave. 
- 21% dos estudantes sofrendo de 
depressão moderada a grave.
- Dificuldades gerais referentes à 
aprendizagem. 
- Maior queixa de vulnerabilidade entre 
as minorias. 
- Acreditam que as faculdades devem 
criar estratégias para reduzir as 
dificuldades com o aprendizado a 
distancia e o isolamento social durante 
a pandemia.  

8.  College students’ 
stress and health in the 
COVID-19 pandemic: The 
role of academic workload, 
separation from school, and 
fears of contagion.
(YANG; CHEN; CHEN, 2021)

Entender como a 
pandemia de COVID-19 
afetou a vida acadêmica 
de 30 mil estudantes 
universitários chineses. 

- Os alunos apontam o aumento da 
carga de trabalhos acadêmicos. 
- Sensação de separação e ruptura do 
vinculo de apego com seus colegas de 
campus.
- Medo de ter ou contrair COVID-19 
pode causar estresse e problemas de 
saúde mental 
- Alguns estudantes buscaram formas 
de enfrentamento 

9.  Boosting research without 
supporting universities is 
wrong-headed.
 (_____, 2020).
Revista Nature

Observar os impactos 
da pandemia sobre 
alunos em condição de 
vulnerabilidade social. 

 - Vulnerabilidade social do discente 
aumentada pela pandemia. 
- Dificuldades de acesso à tecnologia e 
internet rápida. 
- Aumento das desigualdades e corte 
de bolsas que afetam a produtividade 
acadêmica.
- Os discentes se queixaram de 
dificuldade e projetos do poder público 
para o enfrentamento da pandemia e 
continuidades das pesquisas. 

10.  Coping with COVID-19 
Perspectives of Student 
Radiographers.
(TEO et al., 2020)

Abordar os impactos 
do COVID-19 nas 
modificações e medidas 
de precaução na prática 
clínica e os desafios sobre 
os métodos de ensino 
online no ensino de 
radiologia em Cingapura.  

- Os alunos referem às dificuldades 
práticas e baixo rendimento em 
habilidades clínicas.
- Tornaram-se adaptáveis a tecnologia.
- Os discentes que vivenciam as 
atividades práticas em ambiente 
hospitalar referem a oportunidade 
de aprender sobre um pressão e 
vem um momento de ser proativo e 
mesmo ainda em formação ajudar a 
comunidade. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yang+C&cauthor_id=33566824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+A&cauthor_id=33566824
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+Y&cauthor_id=33566824
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11.   Impact of Sars-Cov-2 And 
Its Reverberation in Global 
Higher Education and Mental 
Health.
(ARAÚJO et al, 2020)

Avaliar o impacto global 
da pandemia sobre as 
características de saúde 
mental dos discentes 
universitários. 

- 87% da população estudantil sofreram 
mudanças dos métodos de ensino em 
função da pandemia. 
- Alto impacto psicológico sobre os 
alunos estudados. 
- 75% dos alunos estudados têm 
incertezas sobre os rumos pós-
pandêmicos de sua aquisição de 
conhecimento. 

12.  Using COVID-19 as a 
teaching tool in a time of 
remote learning: A workflow 
for bioinformatic approaches 
to identifying candidates 
for therapeutic and vaccine 
development.
(BRYCE et al., 2020).

Promover o reforço 
acadêmico dos conceitos 
fundamentais da biologia 
usando abordagens 
de bioinformática entre 
os discentes para a 
identificação e produção 
de vacinas. 

- Gostam da oportunidade de participar 
de pesquisas orientadas. 
- Os discentes aceitaram bem a 
utilização da bioinformática em um 
software gratuito, buscando por 
similares para outras disciplinas. 
- Referem aumento do fluxo de trabalho 
com o uso do software favorecimento 
do pensamento crítico. 

13.  Labor preventiva e 
implementación de estrategias 
docentes durante la COVID-19 
en la Universidad de Ciencias 
Médicas de Santiago de 
Cuba: Preventive work and 
implementation of teaching 
strategies during Covid-19 
in the University of Medical 
Sciences from Santiago de 
Cuba. (DOMÍNGUEZ, 2020) 

Comentar as estratégias 
docentes utilizadas 
em Cuba através 
da perspectiva dos 
acadêmicos de medicina 
durante a pandemia de 
COVID-19.

- Os alunos demonstraram 
habilidades nas abordagens de risco 
e em estratégias de prevenção nas 
atividades práticas. 
- Os discentes preferem por espaços 
virtuais de trocas entre os alunos e 
seus professores por redes sociais. 

14.  Estrategia de 
enfrentamiento a la COVID-19 
en la Universidad de Ciencias 
Médicas Guantánamo.
(TERRADO-QUEVEDO et al.  
2020). 
 

Observar a aplicação 
da estratégia de 
enfrentamento ao 
COVID-19 no processo de 
formação de graduação 
na Universidade de 
Ciências Médicas de 
Guantánamo.
 

- Os discentes observaram que 
estratégia para o enfrentamento dessa 
pandemia determinou modificações no 
processo de formação da graduação. 
- Os acadêmicos acreditam na 
manutenção das demandas de ensino 
e aprendizagem apesar da pandemia.
 - Incorporação de Alunos e 
Professores à Pesquisa Ativa através 
das plataformas virtuais em pequenos 
grupos. 

15.  Análise dos Perfis de 
Alunos do Ensino Superior 
sobre a Realização de Aulas 
na Modalidade a Distância 
Durante Pandemia da 
Covid-19 Usando Algoritmos 
de Aprendizagem de Máquina. 
(JUNIOR; MATOS; BORGES, 
2020)

Avaliar os perfis de 
discente do ensino 
superior sobre o ensino 
na a distância durante a 
pandemia da Covid-19 
usando mineração de 
dados. 
 

- Presença de dois grupos um com um 
perfil adaptado ao EAD e outro que tem 
um desempenho melhor no presencial. 
- Entre os adeptos do EAD, existe 
um perfil de fácil adaptação para as 
ferramentas digitais.  
- Entre os indivíduos não adaptados ao 
EAD, observou-se respostas negativas 
de estresse, média adaptação às 
ferramentas digitais, relataram dúvidas 
quanto à aplicação de softwares para 
auxílio das atividades, mostraram-
se mais dependentes da interação 
presencial com os professores. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33463080
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33463080
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33463080
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33463080
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33463080
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33463080
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-33463080
https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=pt&q=au:%22Bryce,%20Samantha%22
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16.  Capacidade de 
Resposta das Instituições 
Educacionais no Processo de 
Ensino-aprendizagem Face 
à pandemia de Covid-19: 
Impasses e Desafios.
(NHANTUMBO, 2020)

Refletir sobre a 
capacidade de resposta 
das Instituições 
Educacionais no processo 
de ensino frente à atual 
crise de COVID-19 sobre 
o olhar discente. 

- Dificuldades de parte dos alunos em 
lidar com as plataformas digitais.
- Apesar das Instituições Educativas 
terem reorganizado e planificado as 
atividades para contornar a pandemia 
de COVID-19 os estudantes se sentem 
sobrecarregados.

Quadro 1. Categorização dos artigos selecionados na revisão da literatura, de acordo com o título, 
objetivo e características dos discentes. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

4 |  DISCUSSÃO
Através dos resultados compilados no Quadro 1 foram elencadas três categorias 

para a análise: 1) Relação de adaptação com a tecnologia e busca por inovação que trata 
da relação dos alunos com a tecnologia e busca por inovação nesse modelo de ensino 
a distância; 2) Flexibilidade Curricular e Atividades Práticas no Ensino Remoto que trata 
do processo virtual de ensino, suas práticas e flexibilização curricular e 3) Impactos 
Psicológicos da Pandemia, relacionadas aos saúde mental discente. 

4.1 Relação de adaptação com a tecnologia e busca por inovação. 
De acordo com Li (2021), 36,5% de estudantes internacionais dos cursos de 

medicina e enfermagem de uma universidade chinesa ficaram satisfeitos com o ensino 
online, ou seja, se adaptaram bem a esta modalidade de ensino, amplamente utilizado 
durante a pandemia, porém, estes alunos relataram satisfação por estarem inseguros 
quanto ao contato com os demais colegas provenientes de vários países.

Em contrapartida, Fichione e colaboradores (2021) referem que os alunos afirmam 
ser capazes de seguir protocolos de segurança contra o COVID-19 no modelo presencial 
na pandemia, todavia, foi observado em atividades práticas que as medidas de prevenção 
e controle da COVID-19, nas poucas aulas presenciais, levaram a diferentes níveis de 
estresse e agravos a saúde desses universitários (YANG; CHEN; CHEN, 2021). 

Sobre a adaptação a tecnologia Domínguez (2020) afirma que houve maximização 
da comunicação com a ocorrência de trocas mais intensas com auxílio da tecnologia, por 
meio de redes de internet. De acordo com Junior, Matos e Borges (2020), existem dois 
grandes grupos de alunos, aqueles que têm o perfil de ensino a distância - EAD e os 
que não têm perfil EAD. Isso se afirma na colocação de Nhantumbo (2020) que aponta 
dificuldades de alguns alunos em lidar com as plataformas digitais e a dificuldade de acesso 
à tecnologia e internet rápida em determinados países subdesenvolvidos. Além disso, outro 
fator importante foi o aumento das desigualdades sociais e corte de bolsas de estudo que 
comprometeram a produtividade acadêmica conforme relato na Revista Nature (__, 2020). 

A aquisição de habilidades tecnológicas é apontada como um ganho com relação ao 
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perfil do aluno. Em um estudo americano em Chicago, Fichione et al. (2021) observaram 
um ponto positivo com a volta ao estudo presencial, que os alunos teriam maior facilidade 
no uso da tecnologia. 

4.2 Flexibilidade Curricular e Atividades Práticas no Ensino Remoto
O ensino a distância favoreceu a flexibilidade curricular das disciplinas optativas, 

ampliando o nível de conhecimento tecnológico dos alunos em sincronia com suas rotinas 
domésticas.  Porém, os discentes temem a queda de rendimento em habilidades clínicas 
e seu desempenho como inferior ao esperado na modalidade de ensino online (TEO et al., 
2020; LI, 2021). 

Os alunos desejam a realização de atividades práticas e espaços virtuais de troca 
entre pares e para estar envoltos em estratégias de pesquisa orientada, aceitaram bem 
a utilização de softwares gratuitos, visto esse fato que favoreceu seu pensamento crítico 
(BRYCE et al., 2020).

Para Suppan et al. (2020), os discentes estão abertos às inovações curriculares 
como o uso de jogos em algumas disciplinas para favorecer o aprendizado dos alunos 
na modalidade à distância, portanto, demonstram a preferência pelo uso da gamificação. 
Ademais, os alunos se sentem mais dinâmicos e adaptados a situações que necessitem de 
habilidades em utilizar o ambiente virtual e o uso de tecnologias. 

4.3 Impactos Psicológicos da Pandemia 
Os artigos apontam que grande parte dos estudantes apresentam alterações de 

saúde mental e com incertezas sobre os rumos pós-pandêmicos de sua aquisição de 
conhecimento, além disso, apresentam queixa de vulnerabilidade entre as minorias de 
gênero e população negra, com cerca de 30% dos estudantes sofrendo de ansiedade 
de grau moderado a grave, demonstrando estafa mental dos alunos pela sobrecarga 
de trabalhos acadêmicos decorrentes da modalidade online (FRUEHWIRTH; BISWAS; 
PEREIRA, 2021). 

Para Yang, Chen e Chen (2021) os discentes apresentam quadros moderados e 
graves de depressão e ansiedade como consequência das dificuldades de adequação de 
rotina criadas pelo isolamento social associada ao aumento da demanda de atividades 
online. 

A ruptura com o ambiente universitário também é evidenciada, o que pode reforçar 
sentimentos de desmotivação e evasão. Os discentes referem que a ausência do ambiente 
universitário resulta em um baixo desempenho acadêmico e isso piora de acordo com a 
gravidade da situação pandêmica da sua região geográfica, além disso, relataram medo de 
ter ou contrair COVID-19, o que gerou mais estresse e problemas de saúde em estudantes 
universitários (YANG; CHEN; CHEN, 2021; GUILLES, 2021).

Parte dos discentes faz reflexões sobre a necessidade de estratégias que reduzam 
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os impactos psicológicos do isolamento social e referem a necessidade de maior preparação 
dos docentes e criação de grupos de atividades online que fomentem processos reforço 
motivacional. Os acadêmicos observam a necessidade de as universidades criarem 
estratégias tecnológicas para reduzir esse impacto psicológico e acadêmico criado pela 
pandemia (SUPAN, 2020; ARAÚJO et al, 2020; GUSSO, 2020).  

A obrigatoriedade em lidar com inovações tecnológicas também foi apontado com 
estressor entre os discentes da área da saúde. Para Junior, Matos e Borges (2020), aqueles 
que mais sofreram abalos na saúde mental foram alunos que tinham dificuldades em lidar 
com as tecnologias. (YANG; CHEN; CHEN, 2021). 

5 |  CONCLUSÃO
Desse modo, foi observado que o estudo de estudantes universitários na pandemia 

de COVID-19 tornou-se relevante para melhor conhecimento e acompanhamento desses 
alunos, que demonstraram ter um perfil de discente que acompanha as demandas 
tecnológicas, em sua grande maioria e domina parcialmente as ferramentas didáticas, 
todavia, evidenciam problemas de saúde mental e estão em um processo de adaptação à 
nova modalidade virtual, com uma preocupação sobre a estrutura curricular e habilidades 
clínico-práticas. Estes dados são importantes para a compreensão dos novos rumos 
do ensino em saúde no contexto da pandemia e as repercussões deste momento nas 
características de ensino e aprendizado discente.
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