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APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 iniciou marcado pela pandemia da COVID-19 [Coronavirus Disease 

2019], cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2.  Desde a gripe espanhola, em meados de 
1918, o mundo não vivia uma crise sanitária tão séria que impactasse profundamente todos 
os segmentos da sociedade. O SARS-CoV-2 trouxe múltiplos desafios, pois pouco se sabia 
sobre suas formas de propagação e ações no corpo humano, demandando intenso trabalho 
de Pesquisadores(as) na busca de alternativas para conter a propagação do vírus e de 
formas de tratamento dos casos. 

No Brasil, a doença tem se apresentado de forma desfavorável, com elevadas taxas 
de contaminação e de mortalidade, colocando o país entre os mais atingidos. Em todas 
as regiões, populações têm sido acometidas, repercutindo impactos sociais, sanitários, 
econômicos e políticos. Por se tratar de uma doença nova, as lacunas de informação e 
conhecimento ainda são grandes, sendo que as evidências que vão sendo atualizadas quase 
que diariamente, a partir dos resultados das pesquisas. Por isso, as produções científicas 
são cruciais para melhor compreender a doença e seus efeitos, permitindo que se pense 
em soluções e formas para enfrentamento da pandemia, pautando-se na cientificidade. 
Reconhece-se que a COVID-19 é um evento complexo e que soluções mágicas não 
surgirão com um simples “estalar de dedos”, contudo, mesmo diante desta complexidade 
e com os cortes de verbas e ataques de movimentos obscurantistas, os(as) Cientistas e as 
universidades brasileiras têm se destacado neste momento tão delicado ao desenvolverem 
desde pesquisas clínicas, epidemiológicas e teóricas, até ações humanitária à população. 

Reconhecendo que, para entender a pandemia e seus impactos reais e imaginários 
no Brasil, devemos partir de uma perspectiva realista e contextualizada, buscando 
referências conceituais, metodológicas e práticas, surge a proposta deste livro. A obra 
está dividida em diversos volumes, elencando-se resultados de investigações de diversas 
áreas, trazendo uma compreensão ampliada da doença a partir de dimensões que 
envolvem alterações moleculares e celulares de replicação do vírus; lesões metabólicas 
que afetam órgãos e sistemas corporais; quadros sintomáticos; alternativas terapêuticas; 
efeitos biopsicossociais nas populações afetadas; análise das relações das sociedades nas 
esferas culturais e simbólicas.

Destaca-se que esta obra não esgota a discussão da temática [e nem foi pensada 
com esta intenção], contudo, avança ao permitir que os conhecimentos aqui apresentados 
possam se somar às informações já existentes sobre a doença. Este material é uma rica 
produção, com dados produzidos por diversos(as) Pesquisadores(as) de regiões diferentes 
do Brasil.

Sabemos o quão importante é a divulgação científica e, por isso, é preciso evidenciar 
a qualidade da estrutura da Atena Editora, que oferece uma plataforma consolidada e 
confiável para os(as) Pesquisadores(as) divulgarem suas pesquisas e para que os(as) 



leitores(as) tenham acesso facilitado à obra, trazendo esclarecimentos de questões 
importantes para avançarmos no enfrentamento da COVID-19 no país.

Luís Paulo Souza e Souza
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RESUMO: Introdução: A pandemia da Covid 
- 19 representou um problema inesperado 
para o qual foi iniciada uma busca incessante 
por tecnologias remediadoras de ao menos 
parte do impacto gerado. Nesse escopo aplica-
se o veganismo, cunhado nas prerrogativas 
fundamentais da garantia do direito dos animais; 
bem-estar pessoal, outrossim a saúde e o 
meio ambiente, cuja dieta de seus adeptos se 
dá pela adoção de alimentação vegetariana 
estrita. Objetivo: Descrever o veganismo como 
uma filosofia recomendável de ser seguida em 
tempos de pandemia pela Covid-19. Material 
e Métodos: Foi feita uma revisão sistemática 
da literatura nas bases Google acadêmico e 
Scientific Eletronic Library Online; páginas oficiais 
de órgãos da Nutrição, além de livros, datados 
de 2016 a 2020, nos idiomas Português e/ou 
inglês. Resultados e Discussão: A Sociedade 
Vegetariana Brasileira indispõe da estimativa 
do número de veganos no Brasil, porém cerca 

de 30 milhões de brasileiros se declararam 
vegetarianos em 2019. Os vegetais são em sua 
maioria consideravelmente isentos de gorduras 
saturadas e colesterol, largamente encontrados 
na dieta animal. Apresentam-se como fontes de 
fibras, que reduzem os níveis séricos de colesterol, 
bem como da Lipoproteína de Baixa Densidade, 
atrelada a doenças do aparelho circulatório. Há 
ainda agentes imunomoduladores sob a forma de 
vitaminas e minerais, além da presença de ácidos 
graxos essenciais Ômegas 3 e 6 e metabólitos 
secundários antioxidantes, reduzindo as chances 
de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNTs). Conclusão: Logo, o veganismo é 
funcional, fortalece a imunidade, diminui a massa 
gorda, o estresse e a agressividade, contribuindo 
para o equilíbrio físico, orgânico, emocional e 
indiretamente, o social. Outras vantagens são 
a profilaxia contra outras zoonoses, o baixo 
custo e a responsabilidade ecológica. Portanto, 
recomenda-se o veganismo em tempos de 
pandemias virais, como a da Covid-19.
PALAVRAS - CHAVE: Covid-19; Economia; 
Estilo de vida; Pandemia; Veganismo.

VEGANISM IN COVID-19 TIMES: A 
RECOMMENDED PHILOSOPHICAL 

PRACTICE
ABSTRACT: Introduction:The Covid -19 pandemic 
represented an unexpected problem for which an 
incessant search for remedial technologies was 
initiated for at least part of the impact generated. 
Within this scope, veganism is applied, based on 
the fundamental prerogatives of guaranteeing 
animal rights; personal well-being, as well as 
health and the environment, whose diet of its 

http://lattes.cnpq.br/6895547032094321
http://lattes.cnpq.br/4427331961758121
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supporters is due to the adoption of strict vegetarian diet.Objective: To describe veganism as 
a recommended philosophy to be followed in times of pandemic by Covid-19. Material and 
Methods: A systematic review of the literature was carried out on the Google academic and 
Scientific Eletronic Library Online databases; official pages of Nutrition agencies, in addition 
to books, dated 2016 to 2020, in Portuguese and / or English. Results and Discussion: The 
Brazilian Vegetarian Society has no estimate of the number of vegans in Brazil, but about 30 
million Brazilians declared themselves vegetarian in 2019. The majority of the vegetables are 
considerably free of saturated fats and cholesterol, widely found in the animal diet.They are 
presented as sources of fibers, which reduce serum cholesterol levels, as well as Low Density 
Lipoprotein, linked to diseases of the circulatory system. There are also immunomodulating 
agents in the form of vitamins and minerals, in addition to the presence of Omega 3 and 6 
essential fatty acids and secondary antioxidant metabolites, reducing the chances of Chronic 
Non-Communicable Diseases (NCDs). Conclusion: Therefore, veganism is functional, 
strengthens immunity, reduces fat mass, stress and aggressiveness, contributing to physical, 
organic, emotional and indirect, social balance. Other advantages are prophylaxis against 
other zoonoses, low cost and ecological responsibility. Therefore, veganism is recommended 
in times of viral pandemics, such as Covid-19.
KEYWORLDS: Covid-19; Economy; Lifestyle; Pandemic; Veganism.

1 |  INTRODUÇÃO 
A Organização Mundial da Saúde, em 18 de março de 2020, constatou que casos 

confirmados da Covid-19 ultrapassavam 214 mil no mundo (FREITAS; NAPIMOGA; 
DONALISIO, 2020). A pandemia representou um problema inesperado para o qual foi 
iniciada uma busca incessante por tecnologias remediadoras de ao menos parte do impacto 
gerado. Nesse escopo aplica-se o veganismo, cunhado nas prerrogativas fundamentais 
da garantia do direito dos animais; bem-estar pessoal, outrossim a saúde e o meio 
ambiente, cuja dieta de seus adeptos se dá pela adoção de alimentação vegetariana estrita 
(MAGALHÃES, 2019). 

O veganismo consiste em um estilo filosófico de vida que visa eliminar de forma 
praticável, quaisquer perturbações aos animais, seja para fins de vestuário, lazer, estético, 
etc. A prática em questão é indicada para aqueles que buscam manter ou alcançar o 
equilíbrio físico, mental e respeitar o reino animal, principalmente em um período pandêmico 
de distanciamento social forçado como o da Covid-19, uma zoonose cujo agente etiológico 
é o coronavírus ou SARS-COV-2 (FROEHLICH, 2016; FERRAZ; MARCOLINO E HORIE, 
2020; FREITAS; NAPIMOGA; DONALISIO, 2020). O objetivo desse trabalho foi descrever 
o veganismo como uma filosofia recomendável de ser seguida em tempos de pandemia 
pela Covid-19. 

2 |  MATERIAL E MÉTODOS 
Foi feita uma revisão sistemática da literatura, utilizando as palavras-chave 
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Covid-19, Economia, Estilo de vida, Pandemia e Veganismo, nas bases Google acadêmico 
e Scientific Eletronic Library Online; páginas oficiais de órgãos da Nutrição, além de livros, 
datados de 2016 a 2020, nos idiomas Português e/ou inglês. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (2019), não há estimativa do número 

de veganos no país, porém cerca de 30 milhões de brasileiros se declararam vegetarianos 
em 2019. Os vegetais são, em sua maioria, isentos de gorduras saturadas e colesterol, 
largamente encontrados na dieta animal. O colesterol é um álcool superior precursor de 
hormônios sexuais, como a testosterona, propensor do instinto de agressividade humana; 
bem como o cortisol, o hormônio cujo pico atrelase ao estresse (MAHAN, 2018; SVB, 
2019). Inclusive, os vegetais são fontes de fibras, dos tipos solúveis, que formam gel na 
presença de água, sendo as principais pectina gomas mucilagens e algumas hemiceluloses 
(encontradas em frutas cítricas, como na laranja, por exemplo) e fibras insolúveis, que não 
se dissolvem em água, sendo as principais a celulose, hemicelulose e lignina (exemplos 
de fontes: grãos, como no feijão; cereais integrais, como arroz; vegetais e talos; cascas e 
bagaços de frutas). Elas  reduzem os níveis séricos de colesterol, bem como da Lipoproteína 
de Baixa Densidade - LDL, atrelada a doenças do aparelho circulatório (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NUTROLOGIA-ABRAN, 2020; MAHAN, 2018; SVB, 2019).

 Há ainda agentes imunomoduladores minerais, como Selênio e Magnésio, outrossim 
vitaminas, a exemplo da hidrossolúvel ácido ascórbico, e das lipossolúveis A e D. No mais, 
apenas a suplementação de B12 e Zinco para veganos é indicada (ABRAN, 2020; MAHAN, 
2018). Também, os ácidos graxos essenciais Ômegas 3 e 6 estão presentes em alimentos 
como a linhaça, além de metabólitos secundários com atividades variadas, dentre elas a 
antioxidante. Logo, a probabilidade de patologias como a ansiedade, câncer, obesidade e 
suas Doenças Crônicas associadas diminui no veganismo (ABRAN, 2020; SCHINAIDER, 
2020). 

O mercado vegano predispõe a segurança Alimentar e Nutricional, por garantir o 
acesso a insumos saudáveis a preços baixos, respeitando a cultura, a biodiversidade, 
outrossim o meio ambiente, perpassando a visão mecânica do comer (FROEHLICH,2016; 
SCHINAIDER, 2020; SVB, 2019). Sabendo que no começo da Covid-19, o Brasil tinha 
cerca de 12 milhões de desempregados e a estimativa é que exista mais 9 milhões de 
desempregados, totalizando 21 milhões até o fim de 2020 (CAMPINO, 2020; FERRAZ; 
MARCOLINO E HORIE, 2020), a adoção do veganismo se faz cabível nesse contexto. 

4 |  CONCLUSÃO 
Portanto, o veganismo é funcional, fortalece a imunidade, diminui a massa gorda, 

o estresse e a agressividade, contribuindo para o equilíbrio físico, orgânico, emocional 
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e indiretamente, o social. Outras vantagens são a profilaxia contra outras zoonoses, o 
baixo custo e a responsabilidade ecológica. Assim, recomenda-se a adesão do veganismo 
como estilo de vida, principalmente em épocas de pandemias virais, nas quais mudanças 
repentinas, o medo, o déficit de lazer, o sedentarismo e o colapso no mercado de trabalho, 
são reais. 
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