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APRESENTAÇÃO  

A coletânea Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 é 
composta por 16 (dezesseis) capítulos produtos de revisão integrativa, ensaio teórico, 
pesquisa bibliográfica, relato de experiências, dentre outros. 

A coletânea está distribuída em cinco grupos de trabalhos: os três primeiros 
capítulos resultaram de revisão integrativa e tratam dos desafios impostos à atenção 
primária à saúde no atual contexto da pandemia de Covid-19; os três capítulos seguintes 
trazem os impactos da Covid-19 para profissionais de saúde sob diferentes perspectivas; 
outros dois capítulos discutem os impactos do isolamento social e ensino remoto para 
discentes do ensino fundamental e universitário; quatro capítulos discutem experiências de 
educação permanente no contexto da pandemia de Covid-19; e os últimos quatro capítulos 
discutem os impactos da Covid-19 para o tratamento da tuberculose, a experiência do 
teleatendimento e a síndrome pós Covid-19.

Dessa forma, o primeiro capítulo, apresenta os desafios enfrentados pela atenção 
primária à saúde no período de 2020 e 2021. O segundo, discute a atenção ao pré-natal 
no contexto da pandemia de Covid-19. O terceiro, trata dos desafios ao atendimento das 
pessoas com deficiência na atenção primária no período pandêmico.

O quarto capítulo analisa os impactos nos trabalhadores da saúde que estiveram na 
primeira linha de cuidado na pandemia de Covid-19. O quinto apresenta a caracterização 
da Covid-19 dos trabalhadores de saúde no município de Borba em 2020. O sexto capítulo 
apresenta a experiência da equipe de saúde da Terapia Intensiva adulta no atendimento de 
pessoas com Covid-19. 

O sétimo capítulo discute a saúde mental de estudantes universitários na vivência 
acadêmica durante o ensino remoto emergencial em virtude da pandemia de Covid-19. 
O oitavo avalia os impactos do isolamento social em tempos de Covid-19 no processo de 
ensino e aprendizagem entre os discentes de escola do ensino fundamental no Acre.

O nono capítulo apresenta os resultados de curso de atualização sobre câncer de 
mama para estudantes e profissionais de saúde com vista à prevenção, rastreamento e 
detecção precoce. O décimo capítulo, resultado de revisão integrativa discute a educação 
permanente em enfermagem. O décimo primeiro apresenta os princípios e resultados das 
ações de educação em saúde para profissionais da rede municipal de ensino no contexto 
da retomada segura das aulas presenciais. O décimo segundo capítulo, apresenta os 
fundamentos e resultados da vivência de monitoria voluntária em cursos de extensão 
universitária no contexto de pandemia de Covid-19.

O décimo terceiro capítulo apresenta os impactos da Covid-19 na notificação de 
tuberculose no Brasil em 2020. O décimo quarto apresenta os desafios na continuidade 
do tratamento da tuberculose nessa conjuntura pandêmica. O décimo quinto apresenta 



a experiência do teleatendimento da Covid-19 em emergência de síndrome gripal. E 
finalmente, o décimo sexto capítulo apresenta os resultados de revisão integrativa acerca 
da síndrome pós Covid-19. 

Neste contexto, convidamos os leitores a acessar as produções em ritmo próprio, 
sem perder de vista as diversas implicações do contexto pandêmico nas diversas esferas 
dos espaços socio ocupacionais. 

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: Devido ao cenário da pandemia de 
Covid-19, desencadeada pelo novo coronavírus 
Sars-CoV-2, e as medidas de distanciamento 
social, recomendadas pela Organização Mundial 
de Saúde, a visar a contenção dos números 
de pessoas contagiadas pelo vírus, fez-se 
necessária a interrupção das aulas presencias 
nas escolas e nas instituições de ensino superior 
no início do ano de 2020. Desse modo, as 
instituições de ensino adotaram como alternativa, 
para a possibilidade de retorno e continuação 
das aulas, a implementação do Ensino 
Emergencial Remoto na modalidade online 
(MIRANDA; LIMA; OLIVEIRA; TELLES, 2020). 
A considerar estas adaptações à vida cotidiana 
aderidas no ano de 2020, este estudo possui 
como proposta central discutir, a partir de uma 

revisão da literatura de caráter descritivo, acerca 
da saúde mental de estudantes universitários 
e promover reflexão introdutória a respeito 
das implicações desencadeadas na vivência 
acadêmica destes indivíduos com a adoção 
do ensino remoto emergencial e a utilização 
de recursos tecnológicos para a manutenção 
de práticas pedagógicas pelas instituições 
de ensino superior brasileiras. A partir dessa 
constatação e diante do descrito, discute-se a 
necessidade de estabelecer diálogos e práticas 
articulatórias com saberes diversificados como 
uma iniciativa para possíveis intervenções que 
possam embasar e contribuir para ações de bem-
estar, enfrentamento do adoecimento mental 
dos universitários e na eficácia do estímulo de 
vivências mais saudáveis, humanas e solidárias 
no contexto acadêmico.  
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental. Vivência 
Acadêmica. Ensino Remoto. Covid-19.

MENTAL HEALTH AND ACADEMIC 
EXPERIENCE OF UNIVERSITY 

STUDENTS DURING EMERGENCY 
REMOTE EDUCATION IN THE COVID-19 

PANDEMIC
ABSTRACT: Due to the situation of the Covid-19 
pandemic, triggered by the new coronavirus 
Sars-CoV-2, and the social distancing measures 
recommended by the World Health Organization, 
aimed at containing the numbers of people 
infected by the virus, it was necessary the 
interruption of face-to-face classes in schools and 
higher education institutions at the beginning of 
2020. Thus, educational institutions adopted as 
an alternative, for the possibility of returning and 
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continuing classes, the implementation of Remote Emergency Teaching in the online modality 
(MIRANDA; LIMA; OLIVEIRA; TELLES, 2020). Considering these adaptations to everyday life 
in the year 2020, this study has as its central proposal to discuss, from a descriptive literature 
review, about the mental health of university students and to promote introductory reflection 
about the implications triggered in the experience of these individuals with the adoption of 
emergency remote teaching and the use of technological resources to maintain pedagogical 
practices by Brazilian higher education institutions. Based on this finding and in light of the 
above, the need to establish dialogues and articulation practices with diversified knowledge 
is discussed as an initiative for possible interventions that can support and contribute to well-
being actions, coping with the mental illness of university students and in the effectiveness 
encouraging healthier, humane and supportive experiences in the academic context. 
KEYWORDS: Mental Health. Academic Experience. Remote Teaching. Covid-19.

1 |  INTRODUÇÃO
A entrada na Universidade é percebida como um espaço de liberdade e 

autoconhecimento, a ser um dos principais pontos de transição entre a vida adolescente e 
o mundo adulto, oferecendo a oportunidade para o indivíduo descobrir-se e encontrar-se 
na vida, sendo considerado um dos principais eventos emancipatórios próprios dessa fase 
do desenvolvimento (SOUZA, 2017; TINTO, 1988). 

Estar na Universidade faz parte do projeto de vida de muitos brasileiros que 
depositam no ensino superior suas expectativas de formação profissional, ascensão 
social e desenvolvimento pessoal (BARROS, 2021). No entanto, apesar de esse ser um 
fluxo natural na vida de uma parcela da população, estudos descrevem frequentemente 
a vivência acadêmica como um período de sobrecarga de estresse (SANTOS, 2011), 
sofrimento psíquico (ANDRADE et al., 2014) e exaustão física e emocional (FOGAÇA et 
al., 2012).

Dessa maneira, a realidade nem sempre se parece com um filme “coming of age” 
americano. Ansiedade e depressão marcam a trajetória de muitos estudantes universitários 
e com a pandemia ocasionada em 2020, pelo novo coronavírus Sars-CoV-2, essa realidade 
parece ter piorado (NOVA; LIRIO, 2021).

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou estado de pandemia 
da Covid-19, uma doença infecciosa ocasionada pelo vírus Sars-CoV-2, que tem como 
sintomas mais conhecidos: febre, tosse e dificuldade para respirar, a acarretar em risco de 
óbito. Devido a elevada taxa de transmissão por meio de gotículas de saliva, contatos físicos 
ou em superfícies e objetos contaminados, as medidas protetivas incluem o distanciamento 
e/ou isolamento social, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes, isolamento 
de casos suspeitos da Covid-19 e quarentena para aqueles que estiveram em contato com 
os suspeitos, o que acarreta em mudanças e adaptações nas esferas laborais, acadêmicas 
e no lazer de parcela da população (BRASIL, 2021).
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A partir desta constatação e diante do descrito, o presente trabalho, realizado a 
partir de uma revisão da literatura, além de discutir acerca da saúde mental de estudantes 
universitários, tem como objetivo promover reflexão introdutória em relação às implicações 
desencadeadas na vivência acadêmica destes com a adoção do ensino remoto emergencial 
pelas instituições de ensino superior brasileiras durante a pandemia de Covid-19.

2 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Vivência acadêmica: Uma breve contextualização
A Vivência Acadêmica é um termo que tem-se empregado na literatura de Psicologia 

aplicada ao ensino superior. Usualmente refere-se a um conjunto geral de aspectos de 
experiências universitárias, os quais refletem-se no desempenho e sucesso dos discentes. 
Ao utilizar este termo, autores procuram extrapolar a tradicional perspectiva intrapsíquica e 
contemplar também características dos contextos universitários e do âmbito social, ou seja, 
fatores externos ao indivíduo (ANDRADE et al., 2016; ALMEIDA; FERREIRA; SOARES, 
2000).

3 |  METODOLOGIA
O método do presente estudo é proveniente de pesquisas bibliográficas de caráter 

descritivo, em que utilizaram-se documentos científicos de domínio público produzidos no 
âmbito das universidades e dos centros de pesquisa. De acordo com Rother (2007), tal 
método constitui da análise da literatura científica, na interpretação e análise crítica do 
autor, o que possibilita contribuir no debate de determinadas temáticas, a suscitar questões 
e a colaboração na aquisição e atualização do conhecimento em curto espaço de tempo. 

Na construção do mesmo, para o levantamento e critério de seleção de artigos 
brasileiros de Psicologia a focalizar o tema do ensino remoto emergencial, saúde mental e 
vivência acadêmica durante a pandemia de Covid-19, recorreu-se aos portais e às bases 
eletrônicas de dados SciELO e BVS-Psi que abrangem uma coleção selecionada de 
periódicos científicos. Optou-se por bases eletrônicas pelo fato de possibilitarem acesso a 
trabalhos recentes sobre o tema.

Para realização da busca de artigos, foi definido como recorte temporal o período 
de março de 2020 até a primeira quinzena de maio de 2021, a pesquisar nas bases, 
em qualquer parte dos artigos (resumo, corpo do texto, palavras-chave), os seguintes 
descritores: “ensino remoto”, “saúde mental”, “vivência acadêmica” e “covid-19”. Ao todo 
foram encontrados 53 artigos. Para refinamento e composição de uma amostra final de 
artigos, objeto de revisão sistemática, utilizou-se como critério de inclusão os trabalhos 
publicados em periódicos nacionais sobre as relações entre o ensino remoto adotado nas 
instituições de ensino superior brasileiras e os desafios da vivência acadêmica durante a 
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pandemia de covid-19.
A amostra final foi composta de 12 artigos que foram lidos integralmente, registrados, 

classificados em protocolos contendo as seguintes informações: título do artigo; periódico; 
filiação dos autores; identificação das principais áreas, temas de investigação, referenciais 
teóricos e ano de publicação; desenho do estudo; região onde se concentram os 
pesquisadores e a quantidade de estudos; natureza da investigação (qualitativa, quantitativa, 
teórica). Por fim, estes materiais e artigos selecionados foram categorizados em dois 
grupos: “A Covid-19 e os seus impactos na Saúde Mental de Estudantes Universitários” e 
“O Ensino Remoto Emergencial durante a pandemia de Covid-19 e as suas implicações na 
Vivência Acadêmica”.

4 |  A COVID-19 E OS SEUS IMPACTOS NA SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS

A Covid-19 é o nome atribuído à doença causada pelo novo coronavírus Sars-
CoV-2, que surgiu na província de Wuhan, na China, em 2019. Devido a sua disseminação, 
decretou-se uma pandemia. Os sintomas mais frequentes são febre, tosse e cansaço, e 
a sua transmissão se dá por meio do ar e de superfícies contaminadas (BRASIL, 2021). 
Essa doença é caracterizada por possuir elevado índice de contágio e de mortalidade e o 
risco de vir a óbito por Covid-19 está relacionado principalmente ao desenvolvimento da 
Síndrome Respiratória Aguda (DO BU, 2020).

O grupo de risco para o desenvolvimento de casos graves de Covid-19 é composto 
por pessoas idosas (com mais de 60 anos) e por indivíduos com problemas médicos, a 
exemplo das doenças cardiopulmonares, diabetes, doenças hepáticas, obesidade e 
câncer (DO BU, 2020). Desse modo, a recomendação é a de adotar medidas preventivas 
e sanitárias, como o/a distanciamento social, higienização das mãos, uso de máscaras e 
diagnóstico precoce (DO BU, 2020). 

Devido a este cenário de pandemia do Covid-19 e as medidas de distanciamento 
social, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde-OMS, a visar a contenção dos 
números de pessoas contagiadas pelo novo coronavírus, fez-se necessária a interrupção 
das aulas presencias nas escolas e nas instituições de ensino superior no início do 
ano de 2020. Desse modo, as instituições de ensino adotaram como alternativa, para a 
possibilidade de retorno e continuação das aulas, a implementação do Ensino Emergencial 
Remoto na modalidade online (MIRANDA; LIMA; OLIVEIRA; TELLES, 2020).

A considerar estas adaptações à vida cotidiana, encontra-se no cenário mundial 
e educacional a utilização de recursos tecnológicos para a manutenção de práticas 
pedagógicas, a ter em vista que as atividades presenciais nas escolas e instituições de 
ensino superior foram suspensas para evitar a disseminação do vírus. Tratando-se da 
realidade de estudantes universitários, o trabalho publicado por Maia; Dias (2020), analisou 
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os níveis de estresse, ansiedade e depressão de estudantes antes e durante o período 
pandêmico. 

No referido estudo, observou-se que “os estudantes que integraram o estudo no 
período pandêmico apresentaram níveis significativamente mais elevados de depressão, 
ansiedade e estresse comparativamente aos que integraram o estudo no período normal’’ 
(p.1), dessa forma, os resultados sugeriram grande impacto psicológico nos acadêmicos, 
destacando-se a ausência de contato presencial durante a situação pandêmica como uma 
situação potencializadora destas circunstâncias. Ademais, ressalta-se o estudo “Bem-
Estar Trabalhista, Felicidade e Pandemia” da Fundação Getúlio Vargas - FGV, divulgado 
em junho de 2021, no qual houve a piora do bem-estar social brasileiro entre o primeiro 
trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021.

Segundo dados da pesquisa realizada pelo Global Student Survey – GSV em 
2020, acerca da condição do estudante universitário durante a situação pandêmica e a 
modificação do ensino presencial para a modalidade remota, 7 em cada 10 estudantes 
brasileiros (76%) declararam ter sua saúde mental afetada; 87% relataram ter aumento 
do estresse e da ansiedade; 17% declararam ter pensamentos suicidas e apenas 21% 
buscaram algum tipo de orientação e/ou atendimento especializado em saúde. 

Ainda de acordo com os resultados da pesquisa GSV, outros países, como os 
Estados Unidos, Canadá e Argentina, também registraram altos índices: 75%, 73%, e 
70% respectivamente. Os resultados obtidos demonstram que parte disto está atrelado à 
sobrecarga de conteúdo, excesso de atividades, autocobrança por produtividade e aulas 
online por longas horas, o que torna-se por muitas vezes difícil de manter a atenção e 
concentração.

Salienta-se também os resultados encontrados na pesquisa “COVID Psiq” conduzida 
na Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, entre abril de 2020 e fevereiro de 2021, 
realizada online em quatro etapas com mais de 6 mil pessoas - universitários, profissionais 
da saúde e trabalhadores - acerca da incidência de sintomas psíquicos decorrentes da 
crise sanitária entre os brasileiros. Na primeira coleta, 65% declararam que a saúde 
mental piorou desde que a pandemia do coronavírus revirou a vida pelo avesso e impôs 
o distanciamento social. Vale destacar que esta pesquisa não abrangeu o mês de março 
de 2021, quando as Unidades de Terapia Intensiva - UTIs ficaram lotadas e o sistema de 
saúde brasileiro esteve à beira do colapso.

De acordo com a pesquisa “COVID Psiq”, observou-se um pico de sintomas de 
ansiedade (como preocupação excessiva) e depressivos (tristeza, choro fácil) nos meses 
iniciais. Houve também maior incidência de estresse pós-traumático, que manteve-se 
elevada diante do aumento do número de pessoas infectadas ou que perderam alguém 
próximo para a covid-19.
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5 |  O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 
E AS SUAS IMPLICAÇÕES NA VIVÊNCIA ACADÊMICA

Com o objetivo de conter a disseminação do Sars-CoV-2, vírus causador da 
Covid-19,  a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, como uma das medidas 
mais efetivas, o isolamento e o distanciamento social, já que o Sars-CoV-2 tem alta taxa 
de transmissibilidade e gravidade (com taxa de mortalidade superior a  gripes periódicas, 
a exemplo do grupo Influenza), assim  evitando a disseminação do novo coronavírus e 
o crescimento exponencial dos novos casos da doença (MATA et al., 2020; FARO et al., 
2020).

Toda essa nova dinâmica trouxe abruptas mudanças e rupturas com padrões já 
bem estabelecidos no estilo de vida dos indivíduos que vivem em países impactados pela 
Covid-19 e seus efeitos, sejam eles diretos ou indiretos da doença (como o isolamento 
social). Pode-se citar dentre esses efeitos: a suspensão das atividades de creches, escolas, 
universidades, restrição do comércio; alteração da jornada de trabalho e a utilização da 
modalidade de home office. Além disso, o isolamento social, leva a decaída da economia, o 
desemprego, a instabilidade econômica, o medo, a incerteza. Todos esses fatores, juntos, 
podem acarretar mudanças e prejuízos à saúde mental e ao comportamento psicossocial 
de crianças, jovens, adultos e idosos (MATA et al., 2020).

De acordo com Júnior e Silva (2020), cabe a reflexão acerca deste momento e 
seus impactos na vida de estudantes de diversos cursos de graduação. Sabendo que os 
estudantes de nível superior já lidam com todo o processo de adaptação ao cenário acadêmico 
e suas demandas, uma nova modalidade de ensino, o Ensino Emergencial Remoto, os 
fizeram encarar e vivenciar o desconhecido e enfrentar uma readaptação relacionada as 
atividades acadêmicas, o que pode atuar como um fator estressor associado ao processo 
de graduação. Segundo Alain Coulon (2017), os estudantes descobrem e aprendem a 
utilização dos numerosos códigos, institucionais e intelectuais, que são indispensáveis a 
seu ofício de estudante, o que está diretamente associado a sua permanência e sucesso 
no percurso formativo. 

De igual modo, Alain Coulon (2017) destaca que os estudantes, de nível superior, 
devem, em particular, descobrir as rotinas, as evidências, as regras, os novos códigos da 
universidade. Coulon nomeia todo esse processo de afiliação estudantil, e para que este 
ocorra de maneira bem sucedida é necessário que o estudante inteire-se e aproprie-se de 
tudo o que compõe o âmbito acadêmico, isto inclui desde a rotina e exigências acadêmicas, 
a construção da conduta social e intelectual relacionada a este espaço, permitindo uma 
identificação e familiaridade do estudante com o espaço acadêmico, a instituição de ensino.

Com a implementação e vivência acadêmica do Ensino Emergencial Remoto, a 
proximidade, familiaridade e convivência do estudante com o espaço acadêmico foi de 
certa forma rompida e alterada. Segundo Palú, Schütz e Mayer (2020), o novo formato 
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de ensino exigiu mudanças repentinas, tais como: aulas, provas e trabalhos acadêmicos 
realizados de forma online, a utilização de recursos e ferramentas tecnológicas, contato, 
com professores e colegas, por meios das tecnologias digitais, entre outras mudanças 
necessárias ao formato do Ensino Remoto. 

Ainda segundo os autores, algumas inquietações, inseguranças e medos permearam 
essa readaptação dos estudantes a nova modalidade de ensino, o Ensino Remoto, como 
aprender a utilizar os recursos e ferramentas tecnológicas, não habituais a todos, a utilização 
do ambiente privado com todas suas interferências, já que em lugar das instituições de 
ensino os estudantes passaram a assistir as aulas de suas casas, lidar com as demandas 
e exigências acadêmicas, do lar e do trabalho, que por vezes se embaralham nessa nova 
rotina, as preocupações relacionadas a aprendizagem e aquisição de conhecimento, 
efetividade do Ensino Remoto e possíveis impactos sobre a vida profissional, entre outras 
inquietações.

Mesmo que a maioria dos estudantes dos cursos de graduação estejam na fase da 
adultez, percebe-se que o modelo de Ensino Remoto Emergencial causou estranhamento 
e exigiu adequações no cotidiano acadêmico (JÚNIOR; SILVA, 2020). Assim, além do todo 
o processo de adaptação já pertinente a graduação, os estudantes precisaram, nesse 
momento e vivenciando esse processo, adequar-se ao novo, o Ensino Remoto, o que de 
certa forma pode ocasionar estresse e gerar impactos emocionais negativos.

6 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A vivência na Universidade é um momento distinto na vida do estudante que 

gera oportunidades e novas experiências de aprendizagem e de desenvolvimento 
psicossocial. Por outro lado, esse processo também pode ocasionar períodos estressantes 
e ansiogênicos para os estudantes que se encontram em processo de adaptação ao novo 
modelo acadêmico (FRIEDLANDER et al., 2007; MAZÉ; VERLHIAC, 2013). 

Com base nas discussões realizadas anteriormente, denota-se que o desconforto, o 
estranhamento referente à vivência acadêmica é bastante comum no início da graduação, 
quando o estudante está adaptando-se a rotina acadêmica, no entanto quando há um 
distanciamento causado por um estranhamento ou a falta de adaptação ao longo do 
processo formativo, isto pode interferir tanto na continuidade dos estudos como no sucesso 
acadêmico (OLIVEIRA; PIMENTEL, 2020).

Portanto, faz-se necessário o estabelecimento de ações preventivas durante o 
Ensino Remoto Emergencial pautadas, à luz dos achados, por perspectivas que valorizem 
a vinculação entre o estudante, a cultura da Universidade e a vivência acadêmica, para 
que a instituição de ensino superior, aliada aos discentes, adaptem-se às normas em 
concordância oriundas da situação pandêmica e gere benefícios para o conceito de modelo 
de educação democrática, inclusiva e social proposta por Freire (2018).
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