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RESUMO 

A COVID-19 é uma doença infecciosa ocasionada pelo coronavírus, detectada pela 

primeira vez em dezembro de 2019. Com o aumento dos números de casos em 2020 no 

mundo, o status de epidemia mudou para pandemia. A inexistência de imunização no 

início, aliada a alta propagação e o desconhecimento sobre o vírus colocaram a situação 

em estado de emergência na saúde pública internacional e para que não ocorresse a 

sobrecarga do sistema de saúde, um dos métodos utilizados foi o isolamento social 

horizontal. Entretanto, alguns fatores como o medo de ser infectado, falta de informação 

sobre a doença, escassez de suprimentos, situação social e econômica, podem afetar o 

bem-estar mental, podendo ocorrer o aparecimento de depressão, ansiedade e estresse na 

população em geral. OBJETIVO: Avaliar o comprometimento da saúde mental durante 

o isolamento social na pandemia da COVID-19. MÉTODOS: realizado um estudo do 

tipo observacional transversal, com aplicação de questionário via Google Forms. Para 

monitoramento das varáveis a partir de teste estatístico foi utilizado o programa SPSS 

versão 20. RESULTADOS: Participaram do estudo 268 indivíduos, obtendo a 

prevalência dos seguintes dados: gênero, “sexo feminino” (65,29%); faixa etária de “25- 

34 anos” (30,22%); Classe social “C” (33,20%); escolaridade, “Pós-graduação” 

(32,46%); situação empregatícia com prevalência da opção “empregado” (83,20%). 

Houve respeito em relação ao isolamento social horizontal (86,19) e a procura de 

profissionais de saúde mental durante/depois do isolamento social foi maior (23,13%). 

Referente as opções de sinais/sintomas associados a ansiedade foram obtidas os seguintes 

dados: ansiedade (72,76%); inquietação e irritação (54,47%); perturbação do sono (50%); 

dificuldade de concentração (38,80%); sensação de nervos à flor da pele (32,08%); tensão 

muscular (31,71%); e fatigabilidade (30,97%), e os de depressão, insônia (44,02%); 

humor triste (41,04%); sentimento de vazio ou irritável (38,43%); desinteresse (34,70%); 

sensação de inutilidade (30,97%). A opção de nenhuma das alternativas anteriores obteve 

(06,34%) e outros (09,70%). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante dos dados obtidos, 

não é possível associar o comprometimento da saúde mental com isolamento horizontal 

durante a pandemia de covid-19, respondendo, mas não confirmando a hipótese da 

pesquisa. Entretanto, houve exceção ao sintoma de "inquietação e irritação", onde a 

análise estatística identificou uma associação significativa entre o sintoma em questão e 

o não respeito ao isolamento social (x2= 4.506; p<0,034). 

 

Palavras-chave: Saúde mental. Pandemia. Isolamento social horizontal. 
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ABSTRACT 

COVID-19 is an infectious disease caused by the coronavirus, first detected in December 

2019. With the increase in the number of cases in 2020 in the world, the status of epidemic 

has changed to a pandemic. The lack of immunization at the beginning, combined with 

the high spread and lack of knowledge about the virus, put the situation in a state of 

emergency in international public health and in order to avoid overloading the health 

system, one of the methods used was horizontal social isolation. However, some factors 

such as fear of being infected, lack of information about the disease, scarcity of supplies, 

social and economic situation, can affect mental well-being, and depression, anxiety and 

stress can occur in the general population. OBJECTIVE: To assess mental health 

impairment during social isolation in the COVID-19 pandemic. METHODS: a cross- 

sectional observational study was carried out, with application of a questionnaire via 

Google Forms. To monitor the variables from a statistical test, the SPSS version 20 

program was used. RESULTS: A total of 268 individuals participated in the study, 

obtaining the prevalence of the following data: gender, “female” (65.29%); age group 

“25-34 years” (30.22%); Social class “C” (33.20%); education, “Graduate” (32.46%); 

employment situation with prevalence of the option “employee” (83.20%). There was 

respect for horizontal social isolation (86.19) and the demand for mental health 

professionals during/after social isolation was higher (23.13%). Regarding the options of 

signs/symptoms associated with anxiety, the following data were obtained: anxiety 

(72.76%); restlessness and irritation (54.47%); sleep disturbance (50%); difficulty 

concentrating (38.80%); sensation of nerves on the edge of the skin (32.08%); muscle 

tension (31.71%); and fatigability (30.97%), and depression, insomnia (44.02%); sad 

mood (41.04%); feeling of emptiness or irritability (38.43%); disinterest (34.70%); 

feeling of uselessness (30.97%). The option of none of the previous alternatives obtained 

(06.34%) and others (09.70%). FINAL CONSIDERATIONS: Given the data obtained, 

it is not possible to associate mental health behavior with horizontal social isolation 

during the COVID-19 pandemic, responding to, but not confirming the hypothesis of. 

However, there was an exception to the symptom of "restlessness and irritation", where 

the statistical analysis identified a significant association between the symptom in 

question and the lack of complying with social isolation (x2= 4,506; p<0,034). 
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1 INTRODUÇÃO 

 
2 METODOLOGIA 

 
3 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

A COVID-19 é uma doença infecciosa, detectada pela 

primeira vez em dezembro de 2019 com aumento dos 

números de casos em 2020 no mundo. A inexistência de 

imunização, a alta propagação e o desconhecimento sobre o 

vírus colocaram a situação em estado de emergência na saúde 

pública internacional e para que não ocorresse a sobrecarga 

do sistema de saúde, um dos métodos utilizados foi o 

isolamento social horizontal. Entretanto, frente a pandemia, a 

saúde física da população e o combate ao coronavírus ficou 

em primeiro plano, negligenciando a saúde mental. De 

acordo com a literatura, o isolamento social interfere na saúde 

mental da população e é tão importante quanto os cuidados 

primários. 

Estudo do tipo observacional transversal, com aplicação de 

questionário via Google Forms. Para o teste estatístico foi 

utilizado o programa SPSS versão 20, com valor-p: 0,05. 

Aprovado com número CAAE 43075321.0.0000.5515 pela 

Comissão de Ética em Pesquisa UNOESTE. 

Participaram do estudo 268 indivíduos, obtendo a prevalência 

dos seguintes dados: gênero, sexo feminino-65,29%; faixa 

etária de 25-34 anos-30,22%; Classe social C-33,20%; 

escolaridade, Pós-graduação-32,46%; situação empregatícia 

com prevalência da opção empregado-83,20%. Houve 

respeito em relação ao isolamento social horizontal-86,19 e a 

procura de profissionais de saúde mental durante/depois do 
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4 CONCLUSÃO 

 

isolamento social foi maior-23,13%. Referente as opções de 

sinais/sintomas associados a ansiedade foram obtidas os 

seguintes dados: ansiedade-72,76%); inquietação e irritação- 

54,47%; perturbação do sono-50%; dificuldade de 

concentração-38,80%; sensação de nervos à flor da pele - 

32,08%; tensão muscular-31,71%; e fatigabilidade-30,97%, 

e os de depressão, insônia-44,02%; humor triste-41,04%; 

sentimento de vazio ou irritável-38,43%; desinteresse- 

34,70%-; sensação de inutilidade-30,97%. A opção de 

nenhuma das alternativas anteriores obteve-06,34% e outros- 

09,70%. 

Diante dos dados obtidos, não é possível associar o 

comprometimento da saúde mental com isolamento 

horizontal durante a pandemia do covid-19, respondendo mas 

não confirmando a hipótese da pesquisa. Entretanto, houve 

exceção ao sintoma de inquietação e irritação, onde a análise 

estatística identificou uma associação significativa entre o 

sintoma em questão e o não respeito ao isolamento social 

(x2= 4.506;p<0,034). 
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