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No início do ano de 2020, mais dia 30 de janeiro, a Organização Mundial 
da Saúde declarou um novo surto viral como uma emergência de saúde pública 
global, tratava-se da pandemia de COVID-19 causada pelo novo Coronavírus. 
Proveniente de um surto em Wuhan na China rapidamente o vírus se espalhou 
pelo mundo, chegando à Seattle, no Estado de Washington, e confirmado pelo 
Centro de Controle de Doenças dos EUA. O vírus surgido em Wuhan, também 
denominado SARS-CoV-2, é transmitido entre humanos causando super-
inflamação no sistema respiratório devido à tempestade de citocinas.

A pandemia causada pelo novo Coronavírus demonstrou a importância e 
a necessidade de novas ferramentas para mecanismos de saúde pública, busca 
por novas drogas, criação de vacinas, reposicionamento de medicamentos 
farmacêuticos com ação efetiva contra o vírus, políticas de higiene, e controle 
de enfermidades causadas por outros microrganismos que porventura 
venham gerar processos de co-infecção. No Brasil, que teve o primeiro caso 
de Coronavírus diagnosticado por técnicas moleculares pela equipe do Adolfo 
Lutz, os pesquisadores e profissionais da saúde se tornaram protagonistas nesse 
período com o desenvolvimento de estudos e estratégias para o entendimento 
dos mecanismos de replicação viral e consequentemente para o diagnóstico/ 
tratamento da COVID-19.

Portanto, no terceiro e novo volume desta obra, pretendemos levar 
até o nosso leitor os conceitos e dados mais atuais e relevantes possíveis 
relacionados à COVID-19. À medida que novos estudos e ensaios tem sido 
concluídos, a divulgação e publicação destes se torna tão importante quanto, 
assim, nesse contexto, divulgação científica é muito relevante, e por isso mais 
uma vez parabenizamos todos os autores assim como a Atena Editora por todo 
o processo de divulgação e publicação. 

Desejo a todos uma ótima leitura!
 

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: O presente estudo trata-se 
de uma revisão integrativa da literatura 
com o objetivo de reconhecer as sequelas 
fisiológicas e psicológicas pós-pandemia 
por COVID-19. O levantamento de dados 
foi realizado de forma eletrônica, através 
de quatro grandes plataformas de ensino 
- Scielo, MEDLINE, Lilacs e Pubmed - 
elegendo para a pesquisa estudos de 2020 
e 2021, com os descritores: “Covid-19”, 
“saúde mental”, “estatísticas e Sequelas e 
Incapacidade”, “Quarentena” e “Estresse 
psicológico”. A análise desses artigos 
demonstrou o abalo emocional decorrente, 
principalmente, do isolamento social. 
Apesar de ainda ser um assunto que 
necessita de aprofundamento científico, 
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conseguimos constatar que houve aumento na demanda de tratamento psicológico, 
mostrando a necessidade de preparo e acessibilidade das equipes multidisciplinares a fim de 
oferecer suporte e desenvolver estratégias para reduzir os danos psicológicos e emocionais 
causados pela pandemia de Covid-19. 
PALAVRAS-CHAVE: “Covid-19”, “saúde mental”, “estatísticas e Sequelas e Incapacidade”, 
“Quarentena” e “Estresse psicológico”.

PHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SEQUELAE AFTER COVID: AN 
INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT: The present study is an integrative literature review aimed at recognizing the 
physiological and psychological sequelae post-pandemic by COVID-19. The data survey was 
conducted electronically, through four major learning platforms - Scielo, MEDLINE, Lilacs 
and Pubmed - electing for the research studies from 2020 and 2021, with the descriptors: 
“Covid-19”, “mental health”, “statistics and Sequelae and Disability”, “Quarantine” and 
“Psychological stress”. The analysis of these articles demonstrated the emotional distress 
resulting mainly from social isolation. Although it is still a subject that needs further scientific 
study, we found that there was an increase in the demand for psychological treatment, 
showing the need for preparation and accessibility of multidisciplinary teams in order to offer 
support and develop strategies to reduce the psychological and emotional damage caused by 
the Covid-19 pandemic. 
KEYWORDS: “Covid-19”, “mental health”, “statistics and Sequelae and Disability”, 
“Quarantine” and “Psychological stress”.

INTRODUÇÃO
A doença provocada pelo SARS-CoV-2 (COVID-19) foi identificada pela primeira 

vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e em janeiro de 2020 a World 
Health Organization (WHO, 2020) declarou-a como uma emergência em saúde pública de 
interesse internacional¹. Vale ressaltar ainda que essa doença pôs à prova a saúde mental 
e física da população mundial².

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o seu surgimento, foram 
registrados 33.964.494 casos no Brasil com 679.536 óbitos, com uma Atualmente, letalidade 
de 2%. a transmissibilidade da COVID-19 tem se apresentado de forma decrescente 
devido às medidas de proteção e à implementação das vacinas para pessoas a partir de 3 
anos de idade. Apesar dessas medidas, nota-se que há uma alta prevalência de pessoas 
diagnosticadas com sequelas após o COVID 19³.

Quanto à patogenia, cerca de 70% a 80% dos infectados são assintomáticos 
ou apresentam sintomas leves da doença⁴. Estima-se que 20% dos pacientes serão 
hospitalizados devido complicações como insuficiência respiratória, síndrome do 
desconforto respiratório agudo (SDRA), choque, delirium e disfunção de múltiplos órgãos e 
que 5%-10% necessitarão de cuidados intensivos⁵. 
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Nesse contexto, devido à alta transmissibilidade e aos quadros graves, os países 
tomaram medidas drásticas de distanciamento e quarentena para tentar impedir o avanço 
da doença. Como resultado desse isolamento social, do medo constante de adoecimento 
e do longo período de quarentena que a população foi exposta, o número de doenças 
psicológicas como ansiedade, depressão, síndrome de burnout e estresse pós-traumático, 
aumentou consideravelmente⁶. 

Dessa forma, atentando para os dados apresentados quanto a relevância desse 
problema de saúde pública, objetivou-se relatar, na literatura científica, as sequelas 
fisiológicas e psicológicas pós-COVID e analisar se estas estão relacionadas à fisiopatologia 
da doença em questão ou à experiência de viver a pandemia, o distanciamento social e o 
adoecimento de milhões de pessoas. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Impactos mentais gerados pela pandemia

A noção de crise no contexto de pandemia e IMPACTOS MENTAIS
Todas as pandemias são geradoras de forte impacto social, econômico e político. 

Basta lembrar, por exemplo, no contexto português, da pandemia de gripe de 1918-1919, 
conhecida em Portugal por “Pneumônica”. Esta revelou ser uma das mais mortíferas, 
tendo afetado uma em cada três pessoas em nível mundial, o que corresponde a cerca 
de 500 milhões de pessoas; em Portugal terá sido responsável pela morte de cerca de 
2% da população (Sobral & Lima, 2018). Se em 1918-1919 a prioridade não assentava 
em conhecer os efeitos psicológicos da pandemia, em 2020, além de todos os esforços 
da comunidade científica para se chegar à etiologia e ao tratamento da COVID-19, as 
respostas à questão têm sido várias e têm implicado áreas muito diversas do conhecimento.

Estudos de revisão publicados recentemente permitem perceber os efeitos da 
quarentena (Brooks et al., 2020). Tomando-se 24 estudos que envolveram mais de 11 mil 
residentes ou pessoal médico de áreas afetadas por Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio), Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave), Gripe Suína (H1N1) ou Ébola, observa-se 
que a maioria deles aponta para efeitos psicológicos negativos, principalmente em termos 
de confusão, raiva e até estresse pós-traumático. Alguns desses efeitos mantiveram-se 
num período de tempo mais alargado. Dentre os principais fatores de estresse identificados, 
sobressaem o efeito da duração do período de quarentena, os receios em relação ao vírus 
ou à infeção, a frustração, a diminuição de rendimentos, a informação inadequada e o 
estigma.

Os resultados deste estudo ( Maia, B. R., & Dias, P. C, 2020)  que esta pandemia 
provoca efeitos deletérios na saúde mental dos estudantes universitários, reforçando que 
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importa continuar a investigar o tema, para que se possam perceber os mecanismos e 
reações psicológicas subjacentes a um período de vida tão atípico e desafiante.

VULNERABILIDADE
Poucos estudos exploraram os impactos da COVID-19 e da quarentena sobre a 

saúde mental de estudantes universitários, principalmente quanto aos níveis de depressão, 
ansiedade e estresse. No estudo (Wang et al., 2020), realizado com 1.210 participantes de 21 
a 30 anos, em 194 cidades na China, 53,8% da amostra classificaram o impacto psicológico 
como moderado ou severo, relatando sintomas moderados ou severos de ansiedade 
(28,8%), depressão (16,5%) e estresse (8,1%), com diferenças significativas para o sexo 
feminino. Se é verdade que em outras condições é difícil perceber tais diferenças, estudos 
anteriores sugerem, consistentemente, maiores indicadores de depressão, ansiedade e 
estresse entre as mulheres (van de Velde, Bracke, & Levecque, 2010; Wenjuan, Siqing, 
& Xinqiao, 2020). Porém, estudos realizados no período de crise econômica mostraram 
aumento mais significativo dessa sintomatologia entre os homens (Gili et al., 2016).

Além do medo de contrair a doença, a COVID-19 tem provocado sensação 
de insegurança em todos aspectos da vida, da perspectiva coletiva à individual, do 
funcionamento diário da sociedade às modificações nas relações interpessoais (Lima et al., 
2020; Ozili & Arun, 2020). Quanto à saúde mental, é importante dizer que as sequelas de 
uma pandemia são maiores do que o número de mortes. Os sistemas de saúde dos países 
entram em colapso, os profissionais de saúde ficam exaustos com as longas horas de 
trabalho e, além disso, o método de controle mais efetivo da doença, que é o distanciamento 
social, impacta consideravelmente a saúde mental da população (Brooks et al., 2020).

REPERCUSSÕES EM SAÚDE MENTAL
Recentemente, diferentes organizações internacionais se manifestaram quanto 

à premência dos cuidados em saúde mental na pandemia da COVID-19 (WHO, 2020a; 
European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC], 2020), cabendo ressaltar 
o Ministério de Saúde brasileiro, que também enfatizou a relevância dessa questão no 
país (Ministério da Saúde, 2020a). Portanto, fica patente a importância de profissionais da 
Psicologia estarem capacitados a auxiliar no desenvolvimento de modos mais saudáveis 
de lidar com a atual crise em saúde, colaborando em seus diferentes níveis de atuação, 
gestão política, avaliação epidemiológica e cuidados primários (C. Wang et al., 2020).

Frente às repercussões psicológicas que o distanciamento social pode promover, 
algumas medidas podem ser tomadas para que ele se torne o menos danoso possível. 
O tempo mínimo indicado para a quarentena tem sido de duas semanas, que é o período 
de incubação do vírus da COVID-19. Ainda que esse período seja estendido, é importante 
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que ele dure, dentro do necessário, o mínimo possível para ser menos nocivo à saúde 
mental (Brooks et al., 2020). Outra estratégia para que a quarentena seja menos prejudicial 
é a informação. Deve-se comunicar às pessoas o que está acontecendo e os motivos, 
explicando por quanto tempo isso pode durar, mantendo-as informadas sobre a importância 
de ficar em casa (Pancani et al., 2020). Por fim, a manutenção das redes de apoio social 
durante a quarentena também é essencial para a saúde mental, já que a ruptura das 
conexões sociais e físicas é um importante facilitador de impactos psicológicos negativos 
(CDC, 2020a; ECDC, 2020).

Usualmente, boa parte dos esforços das autoridades de saúde pública e dos veículos 
de comunicação durante as epidemias tem envolvido a compreensão dos efeitos físicos e 
biológicos da doença, revelando pouca, ou quase nenhuma, atenção às questões da saúde 
mental (Ho et al., 2020). Assim como trabalhado ao longo deste texto, não se pode minimizar 
as repercussões psicológicas que o cenário geral da pandemia causa sobre indivíduos em 
particular, grupos com características de vulnerabilidade específicas e a sociedade como 
um todo, visto que o impacto na saúde mental, muitas vezes, se torna um fator notavelmente 
limitante para que o próprio país supere uma crise como a da COVID-19 (Cullen, Gulati, & 
Kelly, 2020; Ho et al., 2020; WHO, 2020a). Além das múltiplas implicações que envolvem 
o processo de enfrentamento e contenção de um surto pandêmico, é importante garantir 
à população uma assistência apropriada em saúde mental, englobando ações voltadas à 
minoração do sofrimento mental ao longo da crise (Cullen et al., 2020; Duan & Zhu, 2020).

Tratamento 
Considerando o contexto social ocasionado pelo período pandêmico do novo 

coronavírus e as medidas de proteção adotadas contra a propagação do vírus, como o 
isolamento social, gerou-se uma alta tensão psicológica pela incerteza de um tratamento 
eficaz e das informações que ainda eram muito escassas. Além do estresse traumático dos 
pacientes que precisaram ser internados durante a crise do sistema de saúde, assim como 
a equipe de saúde da linha de frente pelo excesso de trabalho e risco e seus respectivos 
familiares pelo medo e dúvida. Embora os efeitos psicológicos do COVID-19 ainda não 
sejam bem esclarecidos, é nítido os impactos que estão sendo refletidos no comportamento 
social pós- pandêmico.

Os aspectos psicológicos se instalaram de maneira ampla na sociedade, como a 
ansiedade, depressão e estresse. Segundo Rosa RG et al., estudos observacionais com 
sobreviventes a doenças críticas em geral têm demonstrado ocorrência mais elevada de 
incapacidades, como dependência para atividades da vida diária, disfunções cognitivas, 
ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), assim como menor 
qualidade de vida e sobrevivência em longo prazo quando comparados à população em 
geral.

Em pesquisa realizada na crise da COVID-19, verificou-se que, dentre 1.210 
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participantes, 53,0% apresentaram sequelas psicológicas moderadas ou severas, incluindo 
sintomas depressivos (16,5%), ansiedade (28,8%) e estresse de moderado a grave (8,1%) 
(C. Wang et al., 2020).

Dentre os principais fatores de estresse, estão o efeito da duração do período de 
quarentena – uma vez que a ruptura das conexões sociais e físicas é um facilitador de 
impactos psicológicos negativos - os receios em relação ao vírus ou à infeção, a frustração, 
a diminuição de rendimentos, a informação inadequada e o estigma da doença. Um dos 
grupos mais atingidos foi a equipe de saúde devido ao trabalho em meio à crise do sistema 
de saúde, gerando sentimento de impotência, ansiedade, medo, angústia e sobrecarga 
tanto física, quanto psicológica. De acordo com Zhang, Yang et al. (2020) mais de um terço 
da equipe médica sofreu sintomas de insônia durante o surto de COVID-19, portanto, seu 
desgaste emocional e físico potencializa, nesse sentido, a interferência nos aspectos da 
sua saúde mental.

Tendo em vista que os impactos negativos causados podem reverberar durante 
meses e até anos, dadas as transições de cognitivas, emocionais, com destaque para a 
labilidade emocional característica de doenças como a depressão, e comportamentais que 
se somam e ganham destaque nesse momento, percebe-se a necessidade de investigar 
e agir, urgentemente, em questões relativas à saúde mental, visto que a capacidade de 
alcançar um estado de ajustamento psicológico saudável é desafiada, dia após dia (Brooks 
et al., 2020).

Para abranger esse grande aumento na demanda de tratamento psicológico, fazem-
se necessárias algumas ações governamentais para que o sistema de saúde esteja apto 
para receber e lidar com essas demandas de forma qualificada e efetiva: implementar a 
participação de equipes multidisciplinares de saúde mental, no âmbito nacional, estadual 
e municipal; realizar treinamento em protocolos de gerenciamento de estresse, trauma, 
depressão e comportamento de risco; desenvolver materiais psicoeducacionais facilmente 
acessíveis à população; estabelecer um plano de contingência e estratégias para lidar com 
sintomas psiquiátricos mais graves; assim como padronizar medicamentos psicotrópicos e 
disponibilizá-los e, principalmente, garantir que os cuidados de saúde clínicos e mentais 
estejam acessíveis a toda a população.

A psicologia aliada ao uso de remédios psiquiátricos - como antidepressivos 
e ansiolíticos - através de terapias cognitivo-comportamentais oferece contribuições 
importantíssimas no período posterior à crise do COVID-19, quando as pessoas estão se 
readaptando e lidando com as perdas e transformações vividas, por isso, é necessário que 
os serviços de saúde mental desenvolvam estratégias para responder essas demandas 
com habilidade e suporte, a fim de reduzir o desenvolvimento de impactos e sintomas 
psiquiátricos.

Além disso, no tratamento dos transtornos mentais, por serem doenças multifatoriais, 
que envolvem questões biológicas, psicológicas e socioculturais do indivíduo, é de extrema 
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importância a presença de uma equipe multidisciplinar com nutricionista, educador físico, 
psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, entre outros, para que o paciente, além do 
acompanhamento psiquiátrico, tenha hábitos de vida saudáveis, desenvolva sua capacidade 
de sociabilização e sua autonomia. Manter uma rotina de atividades e praticar exercícios 
regularmente pode trazer resultados extremamente positivos ao tratamento psiquiátrico.

Deve-se também pensar no fortalecimento de dispositivos existentes no SUS que 
prestam assistência em lógica comunitária e territorial, a exemplo da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), visto que estes são potenciais 
aliados no acolhimento das pessoas que necessitam de suporte psicossocial no período 
pós- pandêmico, tanto os profissionais de saúde, como toda a população afetada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo constatou-se que ainda é uma incógnita os impactos fisiológicos e 

psicológicos ocasionados pela COVID-19. Ainda que as repercussões de sequelas 
fisiológicas estejam parcialmente esclarecidas, a origem de patologias mentais como: 
ansiedade, depressão, síndrome de burnout e estresse pós-traumático indicam ter como 
procedência o isolamento social, sentimentos de frustração, incerteza e perdas.  Entretanto, 
a ciência segue buscando comprovações dos impactos ocasionados pelo vírus SARS CoV2 
nas emoções, visto que a doença é sistêmica.

Constata-se a necessidade da atenção e estudo no âmbito da saúde mental, 
especialmente no contexto do COVID-19, englobando o preparo e a acessibilidade de 
equipes multiprofissionais a fim de oferecer suporte e desenvolver estratégias para suprir 
a crescente demanda e diminuir as repercussões ocasionadas por sintomas de caráter 
mental.
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