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APRESENTAÇÃO

Desde os primeiros reportes epidemiológicos na China em dezembro de 2019 que 
sinalizavam o alerta de uma pneumonia de rápido contágio até então desconhecida, os 
números gerais de infecção e mortalidade pelo novo coronavírus tem sido alarmantes. 
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e conforme dados 
do Ministério da Saúde, até o fechamento da organização deste e-book, o país totalizava 
213.817.90 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 595.446 óbitos por COVID-19. 
Também até o fechamento da organização deste e-book, o Brasil já havia imunizado 
totalmente 87.436.784 indivíduos – o que representa 40,99% da população brasileira – 
segundo o consórcio nacional de veículos de imprensa.

A comunidade científica nacional rapidamente se voltou ao estudo da pandemia do 
novo coronavírus: Mota e colaboradores no artigo “Produção científica sobre a COVID-19 no 
Brasil: uma revisão de escopo” encontraram, apenas até maio de 2020, 69 publicações em 
revistas nacionais sobre assuntos relacionados à COVID-19; no entanto, além de algumas 
lacunas investigativas como a realização de ensaios clínicos randomizados e revisões 
sistemáticas, os autores atestam que “(...) a produção científica nacional sobre a COVID-19 
tem papel imediato na formulação de políticas públicas de enfrentamento da doença e na 
orientação de decisões clínicas no que tange as ações de prevenção e tratamento (…) 
cabendo às universidades brasileiras o papel de protagonistas nessa produção”.

Pensando neste cenário, a Atena Editora convida seus leitores a estudar a obra 
“COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais”. Para este e-book foram 
revisados e selecionados 44 artigos técnicos e científicos que aqui estão dispostos em 
dois volumes: o primeiro aborda os aspectos patológicos, clínicos e epidemiológicos da 
COVID-19 e, no segundo volume, encontram-se os trabalhos que investigaram os impactos 
socioambientais da pandemia em diversos grupos e/ou comunidades brasileiras.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: Introdução: O ano de 2020 foi 
marcado por uma infecção respiratória aguda 
ocasionada pelo novo coronavírus SARS-Cov-2. 
O isolamento social desencadeou o aumento 
da violência doméstica infantil e teve um 
agravamento considerável. Objetivo: Avaliar a 
situação da violência doméstica em crianças no 
contexto da pandemia da Covid-19, buscando 
identificar quais fatores estão relacionados a 
essa alta decorrência. Metodologia: Trata-
se de uma revisão integrativa da literatura, 
no qual foi realizada a análise de materiais 
bibliográficos disponíveis em bases de dados 
eletrônicas. A busca dos trabalhos foi realizada 
por meio da base de dados Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS). Resultados: A amostra final 
desta revisão foi constituída por dois artigos 
científicos, selecionados pelos critérios de 
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inclusão previamente estabelecidos, ambos encontrados na base de dados BVS. Discussão: 
Levando em conta que a violência doméstica contra crianças já era algo existente no Brasil, o 
agravamento por conta da pandemia da covid 19 só ressalta a importância do debate acerca 
de tal calamidade. Observa-se que o problema é multifacetado e demanda de soluções 
complexas e discussões ativas, em todos os âmbitos sociais, capazes de fornecer a ênfase 
necessária ao tema. Considerações Finais: Com base nos artigos analisados, pôde-se 
perceber que, de fato, houve e há um aumento da violência praticada contra crianças em 
meio à pandemia da SARS-Cov-2. Estudos com essa temática são de extrema importância 
para que políticas públicas tanto de conscientização popular quanto de empoderamento de 
crianças e adolescentes potenciais vítimas de violência sejam implementadas. 
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Violência Doméstica; Violência Infantil; Maus-Tratos 
Infantis.

SITUATION OF DOMESTIC VIOLENCE IN CHILDREN FACING THE COVID-19 
PANDEMIC

ABSTRACT: Introduction: The year 2020 was marked by an acute respiratory infection 
caused by the new SARS-Cov-2 coronavirus. Social isolation triggered an increase in 
domestic violence among children and was considerably aggravated. Objective: To assess 
the situation of domestic violence in children in the context of the Covid-19 pandemic, 
seeking to identify which factors are related to this high occurrence. Methodology: This is an 
integrative literature review, in which bibliographic materials available in electronic databases 
were analyzed. The search for works was carried out through the Virtual Health Library (VHL) 
database. Results: The final sample of this review consisted of two scientific articles, selected 
by the previously established inclusion criteria, both found in the VHL database. Discussion: 
Taking into account that domestic violence against children was already something in Brazil, 
the worsening due to the covid 19 pandemic only highlights the importance of the debate 
about this calamity. It is observed that the problem is multifaceted and demands complex 
solutions and active discussions, in all social spheres, capable of providing the necessary 
emphasis to the theme. Final Considerations: Based on the articles analyzed, it could be 
seen that, in fact, there was and is an increase in violence against children in the midst of 
the SARS-Cov-2 pandemic. Studies with this theme are extremely important so that public 
policies for both popular awareness and the empowerment of children and adolescents who 
are potential victims of violence are implemented.
KEYWORDS: COVID-19; Domestic Violence; Child Violence; Child Abuse.

INTRODUÇÃO 
O ano de 2020 foi marcado por uma infecção respiratória aguda ocasionada pelo 

novo coronavírus SARS-Cov-2, potencialmente grave e que se alastra rapidamente com 
uma transmissibilidade e distribuição mundial (BRASIL, 2020). Com o alastramento da 
doença pelo planeta, em Março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou 
o estado de contaminação à pandemia (FOLINO, et al 2021). Após as ocorrências de 
catástrofe mundial, teve início uma corrida contra o tempo em busca de combater o vírus 
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que foi nomeado como Covid-19, por meio de ações que têm em vista conter o avanço da 
pandemia, por meio de restrição física, controle e rastreio da população, controle do tráfego 
aéreo e ampla divulgação de medidas sanitária, como uso de máscara e higiene das mãos 
(DUARTE, et al 2020).

O Brasil alcançou a marca de mais de 500 mil óbitos desde a confirmação do 
primeiro brasileiro infectado, em Fevereiro de 2020, segundo dados do Ministério da Saúde, 
publicados pela (DANTAS, 2020). Os resultados gerados pela pandemia, no entanto, têm 
desencadeado grande preocupação na decorrência exacerbada na violência doméstica 
na criança. Os impactos gerados pela crise econômica, acúmulo de funções, atividades 
domésticas duplicadas e restrição física, proporcionaram efeitos negativos nos menos 
desfavorecimento, impedidos de responder adequadamente a essa crise sanitária. 

O isolamento social desencadeou o aumento da violência doméstica infantil e teve 
um agravamento considerável. A rede de proteção a crianças no Brasil chama atenção 
desse aumento de casos e denunciam o descaso pela falta de visibilidade devido a 
recomendação de ficar em casa e o fechamento e/ou redução da jornada de trabalho de 
conselhos tutelares e serviços de proteção a criança (MARQUES, et al 2020). 

Em dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), aproximadamente 1,5 bilhões de crianças e adolescentes ficaram reclusas 
em casa devido o fechamento de creches, escolas e universidades como uma forma de 
conter o alastramento das variantes da Covid-19. Dentre as medidas de contenção também 
houve o fechamento do  comércio não essencial, o que ocasionou o trabalho remoto de 
grande parte dos trabalhadores. Essa nova realidade obrigou as famílias a mudarem sua 
dinâmica de convivência com crianças e adolescentes demandando maior esforço dos pais 
e/ou responsáveis e cuidadores que precisaram se adequar ao novo normal da rotina de 
trabalho remoto, cuidado com os filhos e trabalho doméstico (MARQUES, et al 2020).

Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sob a  Lei nº 8.069, de 
Julho de 1990, assegura os direitos e deveres, como respeito, dignidade e liberdade. 
Foi construído durante a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas os 
direitos e garantias a crianças e adolescentes (BRASIL, 2019).  O Ministério de Estado de 
Direitos Humanos sob a Lei nº 11.771, de Setembro de 2008, e o art. 227 da Constituição 
Federal, garantem à criança segurança e proteção absoluta, direito à vida e ao respeito, 
e os deixam salvos de toda e qualquer forma de discriminação, negligência, violência, 
opressão, exploração e crueldade (BRASIL, 2018).  

Diante do exposto, essa revisão integrativa objetivou-se avaliar a situação da 
violência doméstica em crianças no contexto da pandemia da Covid-19, buscando identificar 
quais fatores estão relacionados a essa alta decorrência. Mostrar os impactos gerados pela 
crise econômica e o desemprego, o acúmulo de funções e trabalho, rotina de atividades 
domésticas duplicadas, e as consequência do isolamento social recomendado pela OMS 
como medida de combater o alastramento do novo coronavírus que desencadeou o 
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aumento da violência doméstica em crianças.

METODOLOGIA 
O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, no qual foi realizada a 

análise de materiais bibliográficos disponíveis em bases de dados eletrônicas. A revisão 
integrativa da literatura é um método de pesquisa científica que possui como objetivo 
sintetizar os resultados adquiridos em relação a um determinado tema, proporcionando 
uma diversidade de informações sobre um assunto e, dessa forma, produzindo um corpo 
de conhecimento (ERCOLE, 2014).

Desse modo, para a construção do presente estudo foram cumpridas as etapas a 
seguir: definição do tema e elaboração da questão norteadora; determinação dos critérios 
de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos; seleção prévia dos artigos; identificação 
dos artigos selecionados; leitura e interpretação dos resultados obtidos. Como forma de 
direcionamento para fazer a revisão integrativa formulou-se a seguinte questão: “Quais as 
situações de violência doméstica e infantil vivenciadas pelas crianças durante a pandemia 
da COVID-19”?

A busca dos trabalhos foi realizada por meio da base de dados Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS). Utilizou-se os descritores “COVID-19” OR “Violência doméstica” OR 
“Violência infantil” OR “Maus-tratos infantis”. 

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos disponíveis no idioma Português, 
datados entre 2017 a 2021 e que se relacionassem com o tema proposto. Por outro lado, 
os artigos que não abordaram sobre a violência doméstica ou infantil durante a pandemia 
foram excluídos. 

O total de artigos encontrados na BVS foi 926 e, depois da aplicação dos critérios de 
inclusão e exclusão estabelecidos, sobraram 2. Após a realização da leitura e interpretação 
dos artigos previamente selecionados, constatou-se que os 2 contemplavam os critérios 
de inclusão.

RESULTADOS 
A amostra final desta revisão foi constituída por dois artigos científicos, selecionados 

pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos, ambos encontrados na base de 
dados BVS.

Dessa forma, pôde-se perceber a incidência de artigos científicos publicados sobre 
a situação da violência doméstica na criança frente a pandemia da covid 19, uma vez que 
trata-se de um problema já enraizado na sociedade brasileira, agravado pela pandemia da 
covid 19.

Nesse contexto, faz-se necessária uma maior atenção e discussão acerca da 
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temática, objetivando nesta revisão integrativa identificar fatores relacionados à alta 
decorrência da violência doméstica em crianças, demonstrar impactos gerados pela crise 
econômica e desemprego, acúmulo de funções e trabalho, rotina de atividades domésticas 
duplicadas e as consequência do isolamento social recomendado pela OMS.

DISCUSSÃO 
Levando em conta que a violência doméstica contra crianças já era algo existente 

no Brasil, o agravamento por conta da pandemia da covid 19 só ressalta a importância do 
debate acerca de tal calamidade, pois pouco vem se discutindo não só no meio científico, 
como também nas mídias sociais. O engajamento das autoridades está mais pautado na 
contenção da doença, o que corrobora com que as consequências de tais problemas sejam 
deixadas em segundo plano, facilitando a manutenção do panorama atual.

Trazendo grande impacto, o isolamento social ao ser implantado, provocou a 
desestruturação de várias famílias pois, tendo em vista o fechamento do comércio, o 
índice de desemprego só cresceu e fez com que itens básicos como alimentação e higiene 
tornarem-se grandes desafios diários. Além disso, dificuldades de convívio entre as 
famílias também podem ser colocadas em pauta, afinal o estresse causado pelo acúmulo 
de funções domésticas duplicadas é bastante evidente, principalmente nas mulheres, mas 
sem deixar de causar impacto também nas crianças que estão em casa integralmente.

Especialmente em classes menos favorecidas, as quais muitas sobrevivem do 
trabalho informal, tal sobrecarga generalizada nos membros da família geram estopins 
para o agravo da violência. A iminência de redução de renda, a incerteza sobre o futuro 
atrelada ao temor em ser contaminado pelo vírus, impossibilitam dessa forma o convívio 
social. Atividades antes realizadas fora do ambiente familiar, como o consumo de bebidas 
alcoólicas e substâncias psicoativas, passam a ser praticadas em âmbito domiciliar, muitas 
vezes na presença de crianças.

Além disso, o prejuízo devido a interrupção ou diminuição das atividades em 
creches, escolas, igrejas e serviços de proteção social, configura a retirada das redes de 
apoio, o que dificulta a busca por ajuda, proteção e alternativas que auxiliem na percepção 
dos casos, impossibilitando uma provável resolução do problema. Outro fator contribuinte 
para esse cenário está relacionado com a transferência das prioridades governamentais 
ligadas aos serviços de saúde, para com ações voltadas à assistência aos casos suspeitos 
e confirmados de covid 19. 

Dado o exposto, observa-se que o problema é multifacetado e demanda de soluções 
complexas e discussões ativas, em todos os âmbitos sociais, capazes de fornecer a ênfase 
necessária ao tema.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base nos artigos analisados, pôde-se perceber que, de fato, houve e há um 

aumento da violência praticada contra crianças em meio à pandemia da SARS-Cov-2, 
principalmente em detrimento do isolamento social, prática adotada em todo o mundo para 
evitar ou diminuir a transmissão do vírus.

É importante ressaltar que, com o fechamento do comércio e de serviços não 
essenciais, boa parte dos brasileiros passou a realizar suas atividades laborais dentro de 
casa ou perdeu seu emprego. O estresse e a ansiedade gerados por essa nova rotina, 
associada à situação sanitária, foram fatores fundamentais para a desestruturação de 
muitos núcleos familiares. Essa situação, aliada ao aumento do consumo de substâncias 
psicoativas e alcoólicas, dentro do ambiente familiar, observada em pesquisa analisada no 
estudo, conclui que existe relação com o aumento dos índices de violência doméstica na 
criança.

“A pandemia também traz repercussão no nível comunitário do modelo ecológico, 
na medida em que diminui a coesão social e o acesso aos serviços públicos e instituições 
que compõem a rede social dos indivíduos.” (MARQUES, et al, 2020). De acordo com o 
Artigo 245 da Lei 8.069 de 13 de 1990, é papel fundamental do profissional de educação 
identificar e notificar os casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos contra criança 
ou adolescente, sob pena de processo administrativo, porém, em decorrência das 
medidas restritivas que ocasionaram o fechamento temporário de escolas e creches, foi 
possível observar que a importante função mencionada foi prejudicada, ocorrendo uma 
subnotificação dos casos.  

Durante a pesquisa, foi notável a carência de estudos atuais relacionados ao tema, 
ademais, os poucos que foram encontrados não tinham como objeto de estudo exclusivo 
a violência doméstica contra crianças e adolescentes, esses fazendo relação de violência 
contra a mulher. Considerando o cenário atual, estudos com essa temática são de extrema 
importância para que políticas públicas sejam desenvolvidas e implementadas com certa 
urgência, tanto de conscientização popular quanto de empoderamento de crianças e 
adolescentes potenciais vítimas de violência. 
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