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Repercussões da pandemia de Covid-19 na saúde universitária: 
um protocolo de revisão de escopo

Repercussions of the Covid-19 pandemic on university health:  
A scoping review protocol

RESUMO
Objetivo: Objetivamos delinear um protocolo de revisão de mapeamento das 
repercussões da pandemia de covid-19 na saúde de docentes e discentes uni-
versitários. Método: Protocolo de revisão de escopo conduzido de acordo com 
os métodos propostos pelo Instituto Joanna Briggs. Definimos a questão de 
revisão baseada no mnemônico PCC (população, conceito, contexto), a citar: 
“Quais as repercussões da pandemia de covid-19 na saúde de docentes e 
discentes universitários?” Os critérios de elegibilidade estão associados às pu-
blicações disponíveis para consulta na íntegra, com abordagens metodológicas 
compreendidas entre: qualitativas, quantitativas, mistas, reflexões, editoriais, 
diretrizes, manuais, políticas publicadas entre 2020 e 2023. As buscas ocorre-
rão nas bases Embase, MEDLINE via PubMed, Web of Science, Scopus, Portal 
de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior e LILACS. Os dados serão apresentados de forma descritiva, por meio da 
utilização do fluxograma Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas 
e Meta-análises para Revisões de Escopo (PRISMA-ScR) e, posteriormente, 
apresentados o quadro sinóptico. 
Descritores: Universidades; Promoção da Saúde; Covid-19

ABSTRACT
Objective: We aim to outline a scoping review protocol on the repercussions 
of the Covid-19 pandemic on the health of university faculty and students. Me-
thod: This scoping review protocol will be conducted according to the methods 
proposed by the Joanna Briggs Institute. We defined the review question based 
on the PCC (Population, Concept, Context) mnemonic: “What are the reper-
cussions of the Covid-19 pandemic on the health of university faculty and stu-
dents?”. Eligibility criteria are associated with publications available in full text, 
covering methodological approaches including qualitative, quantitative, mixed 
methods, reflections, editorials, guidelines, manuals, and policies published 
between 2020 and 2023. The searches will be conducted in the databases 
Embase, MEDLINE via PubMed, Web of Science, Scopus, Portal de Periódicos 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, and LILA-
CS. The data will be presented descriptively using the PRISMA-ScR (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Sco-
ping Reviews) flowchart and subsequently presented in a synoptic table.
Keywords: Universities; Health Promotion; Covid-19

INTRODUÇÃO
No final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, foi identificado o pri-
meiro caso de um novo tipo de coronavírus, que causa a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2), também chamado de CO-
VID-19. A rápida disseminação do vírus a nível mundial fez com que 
a OMS decretasse a pandemia em março de 2020(1). Com a ausência 
inicial de uma vacina que pudesse combater a alta transmissibilidade, 
medidas alternativas foram instauradas, como as estratégias de bios-
segurança e o isolamento social(2).
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Nesse contexto, a formação universitária pre-
cisou sofrer adaptações para que pudesse ser 
ofertada de maneira continuada e o ensino re-
moto emergencial foi a estratégia utilizada para 
a manutenção das atividades(3). A retomada 
abrupta e a ausência de capacitações pedagógi-
cas e técnicas foram as principais marcas deste 
período, exigindo que docentes e discentes se 
adaptassem rapidamente ao uso de novas tec-
nologias, sem treinamentos ou equipamentos 
disponibilizados pelas instituições(4).
A modificação do processo do trabalho aca-
dêmico foi acompanhada por transformações 
no estilo de vida compartilhadas entre toda 
população nas quais cita-se a redução ou a 
inexistência da prática de exercícios físicos e 
até mesmo das atividades físicas, o aumento 
de horas na frente de telas, sejam elas o com-
putador, a televisão ou até mesmo o celular 
pessoal, o aumento na ingestão de alimen-
tos ultraprocessados como salgadinhos, fast-
-foods e alimentos açucarados e, a modifica-
ção do consumo de bebidas alcóolicas(5). Os 
danos causados à saúde devido aos compor-
tamentos deletérios catalisados pelas restri-
ções impostas pela pandemia ainda não foram 
totalmente quantificados.
Ressalta-se ainda a inexistência de políticas 
públicas que busquem minimizar ou repa-
rar as consequências geradas pelas medidas 
emergenciais na pandemia, contudo, é visível 
a vulnerabilidade da comunidade acadêmica, 
percebida em estudos sobre a temática. A pri-
meira questão relacionada a esta vulnerabi-
lidade é a perda do aprendizado, no qual já 
foi possível identificar no ensino fundamental 
o baixo progresso acadêmico na presença do 
ensino remoto emergencial, sendo esta perda 
mais visível entre estudantes oriundos de fa-
mílias de baixa renda(6). 
Não obstante, a segunda questão relacionada 
à vulnerabilidade da população acadêmica é a 
consequência na saúde, sobretudo mental(7). 
Observou-se que entre estudantes franceses 
foi observado o aumento dos sintomas ansio-
sos e depressivos mesmo em períodos cujo 
isolamento social foi suspenso(8). Nos Estados 
Unidos, quase 42% dos estudantes relataram 
sentir tristeza e desesperança desde o início da 
pandemia de Covid-19, enquanto que 9% dos 
participantes assumiram a prática suicida no 
mesmo período(9). 
Paralelo a isso, percebe-se que o corpo docen-
te universitário também sofre as consequências 
similares agravadas por fatores estressores que 

já foram observados no período pré-pandêmico 
como o produtivismo, no qual está associado 
intrinsecamente com a elevação dos níveis de 
estresse(10). Neste sentido, observou-se em um 
estudo realizado no Japão que 33% dos docen-
tes universitários estavam em risco de sofri-
mento emocional e desenvolvimento de trans-
tornos mentais(11), enquanto que em um estudo 
de revisão sistemática observou-se que o ado-
ecimento pode estar mais associado a transtor-
nos pré-existentes(12).
Observa-se que a saúde no cenário universitá-
rio foi extremamente abalada por um novo esti-
lo de vida e também pelo começo repentino de 
um novo processo de trabalho. Neste período 
pandêmico foi possível observar a publicação 
de inúmeros estudos primários sobre a temáti-
ca, contudo, observa-se a ausência de uma sis-
tematização de evidências científicas sobre as 
repercussões da pandemia de Covid-19 para a 
saúde de discentes e docentes universitários. 
Neste sentido, uma pesquisa preliminar na base 
de dados MEDLINE foi realizada para avaliar a 
pertinência temática, cujos resultados indica-
ram a viabilidade do prosseguimento com esta 
revisão de escopo. 
Frente a isto, o objetivo deste estudo é mapear 
as repercussões da pandemia de covid-19 na 
saúde de docentes e discentes universitários. 
É válido ressaltar que no ato de registro deste 
protocolo foi realizada a busca por protocolos 
similares na plataforma Open Science 
Framework®. Até meados de maio de 2023 
não haviam estudos similares registrados. É 
válido ressaltar que diversos protocolos de 
pesquisa sobre a temática estão registrados 
no portal PROSPERO®, entretanto, divergem 
da investigação apresentada por associarem a 
condição de saúde da comunidade acadêmica 
às variáveis como: vacinação e o uso de 
medicações e terapias alternativas para 
indivíduos contaminados por Covid-19. Neste 
sentido, observa-se o ineditismo da proposta 
em estudar o fenômeno da pandemia e as re-
percussões da pandemia de covid-19 na saúde 
de docentes e discentes universitários

MÉTODO
A revisão de escopo proposta será conduzi-
da de acordo com as premissas estabelecidas 
pelos métodos propostos pelo Instituto Joan-
na Briggs (JBI)(13) para revisões de escopo. Os 
dados serão apresentados de forma descritiva 
de modo a promover a visualização sistemática 
dos resultados, seguindo o fluxograma Princi-
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física ou mental.

Contexto
O contexto deste estudo é o período pandêmi-
co da Covid-19 desde o seu estabelecimento no 
ano de 2020 até o final da emergência sanitá-
ria internacional estabelecida pela Organização 
Mundial da Saúde em 2023.

Fonte de busca
Foi elaborado o mapeamento de conceitos uti-
lizando os vocabulários controlados da saú-
de, tesauro Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS), produzido pelo Centro Latino-Ame-
ricano e do Caribe de Informação em Ciên-
cias da Saúde/Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (BIRE-
ME/OPAS/OMS), e o Medical Subject Headings 
(MeSH), produzido pela Biblioteca Nacional de 
Medicina dos EUA (National Library of Medici-
ne, NLM).
Com o DeCS, foi elaborado o mapeamento uti-
lizando as 4 (quatro) línguas preconizadas pela 
BIREME, português, inglês, espanhol e francês. 
Já o MeSH, os termos encontram-se exclusiva-
mente em língua inglesa. Em ambos os casos, 
foram utilizados os descritores principais e os 
termos alternativos utilizando os operadores 
Booleanos AND (inclusão) e OR (alternativo) 
e truncagem * onde recupera todos os termos 
com o prefixo e/ou sufixo com o radical que o 
acompanha. 
Foram elencadas para esta pesquisa as bases: 
EMBASE; MEDLINE VIA PUBMED e Scopus; e 
os Portais: PERIODICOS CAPES e Regional da 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS REGIONAL).
Com o mapeamento de conceitos estruturado e 
as bases para busca escolhidas, no dia 06 de abril 
de 2023 foram elaborados os termos de busca 
utilizados para cada base pesquisada, sendo res-
peitadas as premissas de pesquisa e peculiarida-
des de cada base. O mapeamento de conceitos 
pode ser observado a seguir na Figura 1. 

pais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e 
Meta-análises para Revisões de Escopo (PRIS-
MA-ScR)(14). O referido protocolo foi elaborado 
e registrado previamente no Open Science Fra-
mework (OSF) em 23/05/2023 (DOI:10.17605/
OSF.IO/3RKBG).

Pergunta de pesquisa
Quais as repercussões da pandemia de covid-19 
na saúde de docentes e discentes universitários?

Critério de elegibilidade
Os critérios de elegibilidade estão associados 
às publicações com abordagens metodológicas 
compreendidas entre: qualitativas, quantitati-
vas, mistas, reflexões, editoriais, diretrizes, ma-
nuais, políticas publicadas entre 2020 e 2023. O 
recorte temporal ocorreu devido a inexistência 
do fenômeno da Covid-19 em tempo pretérito 
ao ano de 2020 e ao final da emergência sanitá-
ria internacional estabelecida pela Organização 
Mundial da Saúde em 2023(15).

População
Neste estudo serão reconhecidos como popula-
ção, os discentes e docentes universitários. Para 
melhor compreensão do leitor, estabeleceu-se 
a compreensão de “discentes universitários”, 
aqueles indivíduos com matrícula no ensino su-
perior, independente do curso de vinculação ou 
do tipo de instituição, seja ela pública, privada 
ou qualquer outro formato. Em relação aos do-
centes universitários, foram incluídos os profes-
sores e pesquisadores vinculados às instituições 
de nível superior independentemente do vínculo 
trabalhista (seja permanente ou temporário), 
do curso de vinculação e do tipo de instituição. 

Conceito
Serão consideradas todas e quaisquer reper-
cussão para a saúde, sejam eles fatores de pro-
teção à saúde ou processos de adoecimento de 
qualquer natureza, independente da evidência 

Figura 1 - Mapeamento de Conceitos. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2023

MAPEAMENTO DE CONCEITOS

Docentes e 
discentes 

universitários

Docentes OR Faculty OR “Corps enseignant” OR Estudantes OR 
Students OR Estudiantes OR Étudiants

Termos do vocabulário 
controlado MESH/DECS

University Professor* OR “School Enrollment” OR “School 
Enrollments” OR Student*

Termos alternativo em 
inglês

https://doi.org/10.17665/1676-4285.20246734
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Docentes e 
discentes 

universitários

“Corpo Docente” OR Docent* OR Educador* OR Professor* OR 
“Professor de Ensino Terciário” OR “Professor Universitário” OR 

“Professores de Ensino Superior” OR “Professores do Ensino Superior” 
OR “Professores Universitários” OR “Cuerpo Docente” OR Profesor* 

OR “Profesor Universitario” OR “Profesores Universitarios” OR “Corps 
enseignants” OR Alun* OR Estudant* OR Alumn* OR Estudiant* OR 

Élèves OR Étudiantes OR “Inscription à l’école” OR “Inscription scolaire”

Termos alternativos em 
português, espanhol e 

francês

Repercussões 
da saúde

“Avaliação do Impacto na Saúde” OR “Health Impact Assessment” OR 
“Evaluación del Impacto en la Salud” OR “Évaluation des impacts sur 

la santé”

Termo do vocabulário 
controlado MESH/DECS

“Health Impact Assessments” Termos alternativo em 
inglês

“EIS (Évaluation de l’Impact sur la Santé)” OR “Évaluation des effets 
sanitaires” OR “Évaluation des effets sur la santé” OR “Évaluation 

des impacts sanitaires” OR “Évaluation des incidences sanitaires” OR 
“Évaluation des incidences sur la santé”

Termos alternativos em 
português, espanhol e 

francês

Pandemia 
Covid-19

COVID-19 Termo do vocabulário 
controlado MESH/DECS

“COVID-19 Pandemic” OR “COVID-19 Pandemics” OR “2019 Novel 
Coronavirus Pandemic” OR “2019-nCoV Pandemic” OR “COVID 19 

Pandemic” OR “COVID-19 pandemic” OR “COVID-19 Pandemics” OR 
“Wuhan Coronavirus Pandemic”

Termos alternativo em 
inglês

“Pandemia COVID-19” OR “Pandemia por COVID-19” OR “Pandemias 
por COVID-19” OR “Pandemia de COVID-19” OR “Pandemia de 
la COVID-19” OR “Pandemia del Nuevo Coronavirus 2019” OR 

“Pandemia por el Coronavirus de Wuhan” OR “Pandemia por el Nuevo 
Coronavirus (2019-nCoV)” OR “Pandemia por el Nuevo Coronavirus 
2019” OR “Pandemias de COVID-19” OR “Pandémie de coronavirus 

de 2019-2020” OR “Pandémie de COVID-19” OR “Pandémies de 
COVID-19”

Termos alternativos em 
português, espanhol e 

francês

Estratégia de busca
Definiu-se uma estratégia de busca em três 
etapas, onde a primeira foi estabelecida pela 
busca específica na MEDLINE. A segunda eta-
pa da pesquisa será realizada nas seguintes 
bases de dados: Embase, Scopus, Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
e LILACS. A terceira etapa está relacionada à 
busca por literatura cinzenta que ocorrerá no 
Google Scholar e na Biblioteca Digital Brasilei-
ra de Teses e Dissertações (BDTD). A primeira 
etapa da estratégia de busca está descrita na 
Figura 2.

Figura 2 – Primeira etapa da estratégia de busca — MEDLINE via PubMed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2023

Combinações utilizadas Resultados

#1 (Faculty[MeSH Terms]) OR (Faculty[Title/Abstract] OR University Professor*[Title/
Abstract]) 81,958

#2 (Students[MeSH Terms]) OR (Students[Title/Abstract] OR “School Enrollment”[Title/
Abstract]) OR (“School Enrollments”[Title/Abstract] OR Student*[Title/Abstract]) 393,745

#3 (“Health Impact Assessment”[MeSH Terms]) OR (“Health Impact Assessment”[Title/
Abstract] OR “Health Impact Assessments”[Title/Abstract]) 1,831

#4

(COVID-19[MeSH Terms]) OR (COVID-19[Title/Abstract] OR “COVID-19 Pandemic”[Title/
Abstract] OR “COVID-19 Pandemics”[Title/Abstract] OR “2019 Novel Coronavirus 

Pandemic”[Title/Abstract] OR “2019-nCoV Pandemic”[Title/Abstract] OR “COVID 19 
Pandemic”[Title/Abstract] OR “COVID-19 pandemic”[Title/Abstract] OR “COVID-19 

Pandemics”[Title/Abstract] OR “Wuhan Coronavirus Pandemic”[Title/Abstract])

341,094
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Seleção dos estudos
Os resultados obtidos após a busca serão impor-
tados para o gerenciador de Revisões Rayyan(16), 
um aplicativo da web, de acesso aberto, desen-
volvido pelo Qatar Computing Research Institu-
te (QCRI). Com o Rayyan será realizada, inicial-
mente, a leitura de título e resumo às cegas por 
três pesquisadores independentes, onde serão 
eleitos para leitura de texto completo, aqueles 
que responderem à pergunta de pesquisa. A lei-
tura completa dos textos selecionados também 
será realizada pelos mesmos três pesquisado-
res independentes e, a inclusão da obra ava-
liada no estudo ocorrerá após sua inclusão por 
pelo menos dois pesquisadores. A representa-
ção da inclusão de obras nesta revisão ocorrerá 
por meio da utilização do fluxograma Principais 
Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Me-
ta-análises (PRISMA-Scr)(14).

Estratégias de extração de dados
Os dados serão extraídos serão dispostos em 
um quadro único composto das seguintes infor-
mações: Identificação (título, ano, autor, país, 
ano), base de dados, periódico, classificação 
qualis e fator de impacto (quando houver), ob-
jetivo, método, população estudada, repercus-
sões da pandemia na saúde. 

Síntese e apresentação dos achados
Os dados serão apresentados de forma des-
critiva de modo a promover a visualiza-
ção sistemática dos resultados. As repre-
sentações ocorrerão por meio de tabelas e 
quadros sinópticos nos quais ilustraremos 
as principais características dos estudos, 
como: As fontes de evidência, a metodologia 
utilizada, população, amostra, objetivos dos 
estudos, localização da coleta de dados e seus 
principais achados. Na eventualidade de haver 
características similares entre os achados dos 
estudos, os dados poderão ser apresentados 
de forma agrupada por afinidade categorial 
interpretativa.
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