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PREFÁCIO

A incidência do novo coronavírus no Brasil é preocupante. No entanto, a saúde pública do 
país e o sistema de atendimento visa abranger a diversidade que o Brasil apresenta, o sistema único 
de saúde (SUS) tem como base a integralidade, a universalidade e a equidade de todos os pacientes e 
trabalhadores. Instituído assim, para democratizar toda a saúde brasileira, tem o interesse de ofertar 
serviços de qualidade a população. Portanto, ao longo da história de sua consolidação a saúde pública 
foi deixado de lado e passou a gerar grandes problemas aos profissionais atuantes.

De fato, os estudos desenvolvidos no âmbito da saúde pública se propõem a articular 
conhecimentos de diferentes saberes e fazeres fornecendo subsídios teóricos, práticos e metodológicos 
que contribuem positivamente para a construção de estratégias e políticas públicas que visam o 
desenvolvimento de informações e ações em prol de uma saúde de qualidade para toda comunidade.

O presente livro é composto por 24 capítulos elaborados por autores pertencentes às ciências 
da saúde e suas áreas afins com o objetivo de proporcionar conhecimentos e compartilhar experiências 
e resultados de estudos desenvolvidos em várias localidades brasileiras e que visam à elucidação de 
diferentes situações de saúde.

Em nossos livros selecionamos um dos capítulos para premiação como forma de incentivo 
para os autores, e entre os excelentes trabalhos selecionados para compor este livro, o premiado foi o 
capítulo 02, intitulado “VACINAS CONTRA COVID-19:  UMA BREVE DESCRIÇÃO POR MEIO 
DE REVISÃO INTEGRATIVA¨.
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CAPÍTULO 7
OS EFEITOS DA PANDEMIA NA COMPULSÃO ALIMENTAR: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA

Lais Pontes de Miranda Cerqueira1;

Centro Universitario Cesmac, Maceió, Alagoas. 

http://lattes.cnpq.br/0961379772375855

Tarcio Goncalves sobral2;

Centro Universitario Cesmac, Maceió, Alagoas. 

http://lattes.cnpq.br/1467048286609188

Isadora Bianco Cardoso de Menezes3.

Centro Universitario Cesmac, Maceió, Alagoas. 

http://lattes.cnpq.br/3284848999812706

RESUMO: A pandemia por COVID-19 trouxe grandes repercussões no cotidiano da população 
mundial, devido à necessidade de quarentena, isolamento e distanciamento social. O isolamento 
social imposto pela necessidade de restringir a transmissão do vírus conduziu as populações a 
conseguiram fazer adaptações negativas nos hábitos alimentares. O objetivo do estudo foi abordar a 
compulsão alimentar relacionada à restrição social e as mudanças nos estilos de vida, consequente da 
pandemia da COVID-19. A metodologia aplicada foi uma revisão de literatura de artigos publicados 
nos idiomas português, inglês e espanhol no período entre 2020 a 2021. A pandemia ocasionada 
pelo COVID-19 tem correlação direta com modificações nos hábitos alimentares dos indivíduos. 
Durante este período introduziu-se diversos estressores, incluindo solidão decorrente do isolamento 
social, medo de contrair a doença, tensão econômica e incerteza sobre o futuro. Observa-se que os 
sintomas apontados acerca da questão pandêmica atual, podem tornar-se maiores e mais relevantes, 
o que leva aos indivíduos uma atenção especial nos cuidados de saúde mental, visto que sua situação 
de vulnerabilidade se torna ainda mais complexa. Considerações: Esta pesquisa consistiu em uma 
revisão da literatura, de modo que pesquisas adicionais sobre a temática são essenciais. Nesse sentido, 
sugerem-se levantamentos sobre implicações na saúde mental diante da pandemia e sobre possíveis 
intervenções.

PALAVRAS-CHAVE: COVID 19. Compulsão alimentar. Ansiedade.
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THE EFFECTS OF PANDEMIC IN BINGE EATING DISORDER

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic brought great repercussions on the daily lives of the 
world population, due to the need of quarantine, isolation and social distance. The social isolation 
imposed by the need for to decrease the transmission of the virus led populations to make positive 
changes in eating habits. The objective of this study was to address binge eating disorder related 
to social restriction and changes in lifestyles resulting from the COVID-19 pandemic. The applied 
methodology was a literature review of articles published in Portuguese, English and Spanish in the 
period between 2020 and 2021. The pandemic caused by COVID-19 has a direct correlation with 
changes in the eating habits of individuals. During this period, several stressors were introduced, 
including loneliness due to social isolation, fear of contracting the disease, economic tension and 
uncertainty about the future Conclusion: It is observed that the symptoms pointed out about the 
current pandemic issue, may become greater and more relevant, which gives individuals a special 
attention in mental health care, since their situation of vulnerability becomes even more complex. 
This research consisted of a literature review, so that further research on the subject is essential. In 
this sense, surveys on implications for mental health in the face of the pandemic and on possible 
interventions are suggested.

KEY-WORDS: COVID-19. Eating compulsion. Anxiety.

INTRODUÇÃO 

Classificada como pandemia em março de 2020 pela Organização Mundial de saúde A COVID 
19, até o momento conta com 15.282.705 casos na população do Brasil, sendo considerado o segundo 
pais com maior número de casos confirmados. Como formas protetivas diversas foram às medidas 
tomadas, visando controlar sua disseminação tendo em vista que seu mecanismo de transmissão se dá 
pelo ar e aglomeração (MALTA et al., 2020).

Como inicialmente o isolamento enfatizava a população idosa, grandes perdas vivenciadas 
e inúmeros casos de depressão surgiram com a população em questão e também o cancelamento 
das aulas, o que levou a um grande problema de socialização entre os jovens e adolescentes. 
Consequentemente, a busca por satisfação de outras formas para compensar toda a ansiedade tem 
resultado em graves problemas de saúde, refletindo diretamente nas condições de segurança alimentar 
(AQUINO et al., 2020).

Vale destacar que o ato de comer está ligado, para muitas pessoas, a uma forma de aliviar os 
sentimentos ruins como raiva ou até mesmo frustrações e sofrimentos. Porém este ato alimentar vai 
além, já que o corpo precisa de todas as necessidades nutricionais, que são fundamentais para o bom 
funcionamento do nosso organismo, para que assim também possamos prevenir doenças. A síndrome 
conhecida como Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP/DSM IV-TR) é a perda de 
controle sobre o quê e quanto se come, pelo menos dois dias por semana e não acompanhada de 
comportamentos compensatórios (WHO, 2021).
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O isolamento social imposto pela necessidade de restringir a transmissão do vírus conduziu 
as populações a conseguiram fazer adaptações positivas nos hábitos alimentares. Entretanto, o longo 
período de distanciamento levou alguns indivíduos pela ociosidade a beliscar entre as refeições, como 
uma maneira de suplantar a ansiedade vivenciada, hábito este, que é fator de risco para patologias 
como obesidade (WHO, 2021).

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), quase 5% da população 
do globo (aproximadamente 330 milhões de indivíduos) convivem com a depressão e as suas 
repercussões no cotidiano.  Vale ressaltar que cada indivíduo reage ao isolamento e sente a situação 
de forma diferenciada.

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais (DSM-V, 2014), os 
transtornos alimentares são caracterizados por severas alterações no comportamento alimentar, 
podendo causar tanto a perda extrema, quanto o ganho excessivo de peso. A falta de controle que o 
paciente possui nas suas refeições, fazendo de forma rápida e exagerada, mesmo já estando saciado. A 
pandemia de COVID-19 introduziu diversos estressores, incluindo solidão decorrente do isolamento 
social, medo de contrair a doença, tensão econômica e incerteza sobre o futuro. 

O presente estudo objetiva abordar a compulsão alimentar relacionada à restrição social e as 
mudanças nos estilos de vida consequente da pandemiada COVID-19.

MATERIAS E METODOS

A metodologia aplicada foi uma revisão literatura de artigos publicados nos idiomas português, 
inglês e espanhol, no período entre 2020 a 2021, obtidas nas plataformas: ScientificElectronic Library 
Online (SciELO), National Library of Medicine (PubMED) e o Google Acadêmico, tendo como as 
palavras chaves: COVID 19, Compulsão Alimentar, Ansiedade.

A amostra inicial com o uso dos descritores e qualificador na busca avançada foi de 190 
estudos, que após a utilização dos filtros presentes nas bases (texto completo, idioma, ano, e tipo de 
arquivo), resultaram em 18 artigos para análise do título, sendo incluídos na revisão 07 artigos.

Não foram incluídos nesta revisão: livros, capítulos de livros, cartas aos editores, resenhas de 
livros e revistas não científicas (greyliterature). Também foram excluídos artigos não publicados no 
recorte temporal especificado (2020 a 2021) e que não estivessem disponíveis para download gratuito. 
Outros critérios de exclusão foram ausência dos descritores de busca no título ou nas palavras-chave 
do artigo e a publicação em periódicos com estrato B3, B4, B5 e C do Qualis CAPES.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na pesquisa inicial nas bases de dados eletrônicas, foi realizado as combinações: compulsão 
alimentar e transtorno de compulsão alimentar; e ansiedade; identificando 125 artigos, sendo 88 
publicados no período de 2020 a 2021 e nos idiomas descritos no método. Deste número, 18 estavam 
disponíveis na íntegra para download. Neste número parcial, identificamos que alguns artigos se 
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repetiam uma ou mais vezes na mesma ou em diferentes bases de dados. Totalizando ao termino 7 
artigos pertinentes ao tema publicados no ano de 2020.

Quadro 1: Resultados dos artigos da revisão.

Ano Título Autor Método Objetivo Resultados

2020 A pandemia da 
COVID-19 e as 
mudanças no 
estilo de vida 
dos brasileiros 
adultos: 

MALTA, Deborah 

Carvalho 
GRACIE, Renata

E s t u d o 
transversal

Descrever as 
mudanças nos 
estilos de vida, 
quanto ao consumo 
de tabaco, bebidas 
a l c o ó l i c a s , 
alimentação e 
atividade física, no 
período de restrição 
social consequente 
à pandemia da 
COVID-19.

Durante o período de 
restrição social, foi relatada 
diminuição da prática de 
atividade física e aumento 
do tempo em frente a 
telas, da ingestão de 
alimentos ultraprocessados, 
do número de cigarros 
fumados e do consumo de 
bebidas alcóolicas. Foram 
observadas diferenças 
segundo sexo e faixa etária.

2020 Lazer e Saúde 
Mental em 
tempos de 
Covid-19

MENEZES, Suzy Revisão de 
literatura

Analisar como  
saúde  mental  
e  lazer foram  
impactados  durante  
a  pandemia  por  
COVID-19.

A busca por estratégias 
que atenuem os impactos 
sobre a saúde mental e 
sobreo lazer são essenciais 
para lidar com a atual crise 
devido à pandemia.

2020 T r a n s t o r n o 
de compulsão 
a l i m e n t a r 
periódica: uma 
p e r s p e c t i v a 
neurobiológica

OLIVEIRA, Maria 

Eduarda 

CAVALCANTI, 
Camilla 

Revisão de 
literatura

Sintetizar os dados 
existentes sobre 
os mecanismos 
neu rob io lóg icos 
que caracterizam 
o transtorno 
de compulsão 
alimentar periódica.

Onão estabelecimento das 
bases neurais características 
do transtorno de compulsão 
alimentar periódica 
demonstra uma lacuna no 
âmbito clínico, ressaltando 
a necessidade de uma 
investigação neurobiológica 
detalhada a fim da obtenção 
de um diagnóstico mais 
preciso.
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2020 Risco de possível 
a g r a v a m e n t o 
do transtorno 
o b s e s s i v o 
c o m p u l s i v o 
devido a 
pandemia – 
covid-19

GOBBO, Ingrid; 
SILVIA, Veridiana; 
BARSZCZ,  Marcos

Revisão de 
literatura

Contribuir para 
análise e discussão 
acerca do risco 
de possível 
agravamento do 
transtorno obsessivo 
c o m p u l s i v o 
devido à pandemia 
covid-19, bem 
como os aspectos 
p s i c o l ó g i c o s 
envolvidos neste 
contexto e suas 
representações no 
cotidiano.

Modos de enfrentamento, 
bem como a maneira que 
a sociedade vem lidando 
com o isolamento. O 
autoconhecimento, a 
solidariedade, os olhares 
empáticos do outro 
despontam como práticas 
importantes para a 
promoção de saúde mental 
nesse contexto.

Em estudos realizados por Malta et al (2020) apontam que os sintomas psicológicos mais 
comuns ressaltados foram principalmente, o estresse, medo, pânico, ansiedade, culpa e tristeza que 
geram sofrimento psíquico e podem ocasionar o surgimento de transtornos de pânico, transtornos de 
ansiedade, TEPT e depressão. Logo, estes indivíduos devem receber atenção especial nos cuidados de 
SM, pois se encontram em situação de vulnerabilidade, no qual esses sintomas e transtornos podem 
ser aumentados ou estabelecidos através da vivência do isolamento social.

Ao analisar dados anteriores à pandemia referentes à prática de exercícios físicos, Menezes 
(2020) observou que durante a pandemia a tendência foi o aumento da inatividade física de modo a 
prevalecer atividades virtuais favorecendo ao sedentarismo.

O transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP), caracteriza-se por grande sensação 
subjetiva de perda de controle sobre a alimentação, junto a episódios recorrentes de compulsão alimentar 
sem comportamentos regulares para neutralizar o ganho de peso, conduta que é acompanhada por 
sentimentos de vergonha e culpa Geliebter et al., (2016). Está associado a alterações na flexibilidade 
cognitiva de auto-regulação nas áreas cerebrais pré-frontais, particularmente no córtex pré-frontal 
ventromedial, região envolvida no controle de impulsos e processos de tomada de decisão (OLIVEIRA 
2020).

A pandemia ocasionada pelo COVID-19 tem correlação direta com modificações nos hábitos 
alimentares dos indivíduos, estudos realizados por Brown et al., (2020) constatou que o isolamento 
contribuiu para o aumento da alimentação desordenada, bem como aumentou a frequência dos casos 
de comportamentos restritivos e de compulsão alimentar. Logo, os sintomas psicológicos mais 
comuns ressaltados por este estudo foram a ansiedade, o estresse, medo, pânico, culpa e tristeza, que 
geram sofrimento psíquico e podem ocasionar o surgimento de transtornos de pânico, transtornos 
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de ansiedade e depressão. Estes indivíduos devem receber atenção especial nos cuidados de saúde 
mental, pois se encontram em situação de vulnerabilidade.

Ainda observando a relação entre fatores emocionais e os hábitos alimentares, em um estudo 
brasileiro, analisando dois grupos de indivíduos (um sem depressão, e o outro com diagnóstico 
prévio dessa patologia), pôde-se concluir: maior consumo de ultraprocessados (17,6% e 24,6%, 
respectivamente) e diminuição da ingesta de frutas e vegetais (78,1% e 81,6%, respectivamente) 
(CHOPRA 2020).

No que concerne a fatores pré-existentes como ativadores durante a pandemia, observou-se 
que indivíduos que apresentavam maiores preocupações com o corpo, também se mostraram com 
mais dificuldade na hora da aquisição alimentar (28% da amostra), bem como maior insegurança 
pessoal (42,8% da amostra) e maior prática de atividade física (58,9% da amostra). Esses dados 
convergem para a conclusão de que o medo pelo COVID-19 influencia em aspectos psicológicos 
como a ansiedade e restrição alimentar, principalmente em indivíduos que já são propensos a essas 
características (HADDAD et al., 2020).

CONCLUSÃO

Observa-se que os sintomas apontados acerca da questão pandêmica atual, podem tornar-se 
maiores e mais relevantes, o que leva aos indivíduos uma atenção especial nos cuidados de saúde 
mental e a compulsão alimentar, visto que sua situação de vulnerabilidade se torna ainda mais 
complexa.

O presente estudo mostra, então, a necessidade de buscar melhorias para os costumes 
alimentares existentes na população, uma vez que muitos estão relacionados com o desenvolvimento 
de várias doenças (como obesidade, hipertensão, diabetes e entre outras). 
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