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RESUMO 

O sono é um agente regulador de diversos sistemas do corpo humano. Assim, alterações 

no ciclo do sono, como as presentes nos distúrbios do sono, afetam gravemente a saúde 

dos indivíduos. Nesse contexto, é necessário destacar as consequências dos distúrbios na 

saúde mental dos indivíduos. Os distúrbios de sono podem ocasionar depressão, 

ansiedade, défict de atenção, problemas de conduta. Evoluindo, assim, para o 

esgotamento mental. 

 

Palavras-chave: saúde mental, sono, distúrbios. 

 

ABSTRACT 

Sleep is a regulatory agent for several systems in the human body. Thus, alterations in the 

sleep cycle, such as those present in sleep disorders, seriously affect the health of 

individuals. In this context, it is necessary to highlight the consequences of sleep disorders 

on the mental health of individuals. Sleep disorders can cause depression, anxiety, 

attention deficit, and conduct problems. Thus, evolving to mental exhaustion. 
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1 INTRODUÇÃO  

É notável o aumento da importância dada à saúde mental da população nas últimas 

décadas. Assim, diversas patologias prejudiciais à saúde mental obtiveram maior 

reconhecimento nas sociedades, dentre essas é necessário evidenciar os distúrbios de 

sono.  O sono é um comportamento de saúde humana com papel em vários sistemas, 

principalmente o imunológico, bem como no metabolismo, cognição e regulação 

emocional (AMARAL; GALDINO; MARTINS, 2021). 

Durante o sono ocorrem importantes atividades neurológicas e fisiológicas do 

organismo, com destaque para a maturação do sistema nervoso central, consolidação da 

memória, manutenção energética, termorregulação, imunidade, além da produção de 
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proteínas e síntese endócrina, com destaque para os hormônios de crescimento, 

tireoestimulante, melatonina, renina e cortisol (LIMA; DIAS; BARBOSA, 2021). 

O sono é um fenômeno vital, durante o qual se “desligam” ou atenuam-se 

mecanismos e sistemas orgânicos, com vistas á prevenção da exaustão, e são executados 

processos de recuperação e compensação de gastos energéticos e bioquímicos ocorridos 

no período de atividade (CARONE et al., 2020). Desse modo, distúrbios de sono afetam 

os processos fisiológicos do organismo, podendo ocasionar, então, o esgotamento mental 

dos indivíduos portadores dessas patologias. 

Os distúrbios de sono incluem distúrbios respiratórios relacionados ao sono, como 

apneia do sono central, obstrutiva ou mista, insônia, parassonias, narcolepsia, distúrbio 

comportamental do sono REM, sonolência excessiva, distúrbios do ritmo circadiano e 

síndrome das pernas inquietas, entre mais de 80 distúrbios do sono (SANTANA et al., 

2021).  

Os distúrbios de sono têm alta prevalência e sérios impactos negativos; no entanto, 

poucos pacientes com distúrbios do sono recebem tratamento, que geralmente é apenas 

farmacológico e está associado ao risco de complicações relacionadas à tolerância e 

dependência (KINTSCHEV et al., 2021). Portanto, devido às altas taxas de prevalências 

e aos baixos índices de sucesso terapêutico, os distúrbios de sono são importantes fatores 

maléficos à saúde mental. 

 

2 OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo é discorrer sobre o esgotamento mental ocasionado 

por distúrbios de sono. 

 

3 METODOLOGIA 

A revisão sistemática foi realizada por meio da consulta às bibliotecas virtuais 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e PubMed. Os termos de busca utilizados 

foram: “Saúde Mental” e “Distúrbios de Sono”. 

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados a partir de 2017; idiomas de 

publicação em inglês, português ou espanhol; estudos clínicos e revisões sistemáticas. Os 

critérios de exclusão foram: artigos que não apresentaram consequências dos distúrbios 

de sono na saúde mental. Além disso, foram excluídos, também, os artigos duplicados. 

Os dados foram analisados em fevereiro de 2022. A busca nas bases de dados a 

partir dos termos de busca produziu 77 artigos. Contudo, apenas 62 artigos satisfizeram 
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aos critérios e foram selecionados. Os artigos selecionados para análise foram então 

copiados das bibliotecas virtuais e salvos em formato digital em PDF. Depois disso, todos 

os artigos foram lidos na íntegra para que fossem registrados os efeitos dos distúrbios de 

sono na saúde mental. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sono está intrinsecamente relacionado à restauração das funções 

neurocomportamentais e da homeostase do sistema imunológico (MELO et al., 2020). A 

boa qualidade do sono pode promover uma rápida recuperação da função corporal, ativar 

a fadiga do trabalho e manter energia suficiente, força física e um estado mental saudável 

(SOUZA et al., 2021). Assim, alterações do sono podem produzir importantes 

consequências para a saúde, de modo geral, dos indivíduos.  

A partir do desenvolvimento das comunidades, houve a necessidade de acelerar a 

vida e ações dos indivíduos com o intuito de acompanhar a evolução do meio social. 

Desse modo, comportamentos básicos e fundamentais para o ser humano perderam a 

importância, por exemplo, um sono de alta qualidade. A quantidade e/ou qualidade do 

sono estão envolvidos com uma manifestação de alterações cognitivas, psicológicas, 

imunológicas e metabólicas e são influenciadas por aspectos sociais, clínicos e culturais 

(SANTOS et al., 2020). 

Pesquisas na última década validaram cada vez mais a afirmação de que os 

distúrbios do sono têm forte influência no risco de doenças infecciosas, na ocorrência e 

progressão de uma série de doenças e na incidência de depressão (SLIVA; ONO; 

SOUZA, 2020). Duração insuficiente do sono, má qualidade do sono e distúrbios do sono 

(por exemplo, insônia e apneia do sono) estão relacionados a maior risco de mortalidade 

por todas as causas, saúde mental prejudicada, obesidade, problemas de aprendizado e 

memória, e doenças crônicas (WENDT et al., 2019). 

Adolescentes com duração insuficiente do sono apresentam maior freqüência de 

obesidade, doença vascular e mortalidade por todas as causas, bem como maior 

prevalência de depressão, ansiedade, défict de atenção, problemas de conduta, uso de 

drogas e álcool, baixo desempenho escolar e pensamentos suicidas, além de sintomas 

como cefaléia, dores ligadas ao aparelho digestivo e lombalgia (CARONE et al., 2020). 

Desse modo, evidencia-se o impacto negativo dos distúrbios de sono na saúde dos 

indivíduos. Além disso, é possível destacar os diversos prejuízos ocasionados por esses à 

saúde mental e, posteriormente, desenvolvendo o esgotamento mental.   
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5 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo evidenciam que os distúrbios de sono impactam, 

negativamente e gravemente, a saúde mental dos indivíduos, levando a um estado de 

esgotamento mental. 
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