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APRESENTAÇÃO 
A pandemia causada pelo novo coronavírus tornou-se um dos grandes desafios 

do século XXI, pelo desconhecimento com exatidão do padrão de transmissibilidade, 
infectividade, letalidade e mortalidade, portanto diante do impacto vivido no enfrentamento 
da pandemia da COVID-19, é importante levar em consideração as informações e os 
agravos para o planejamento e enfrentamento da doença no Brasil. 

Diante de toda essa problemática esse livro objetiva divulgar conhecimentos, 
informações e experiências, levando em consideração que algumas reflexões estão 
presentes e outras estão a caminho, no contexto em eu vivemos.

Nesse sentido essa obra apresenta no capítulo 1 - Comparativo evolutivo da 
Covid-19 no Brasil no primeiro quadrimestre de 2020, apresentando um estudo descritivo 
retrospectivo, com base nos registros dos casos de COVID-19 divulgados nos Boletins 
Epidemiológicos, publicados pelo Ministério da Saúde em 2020. O capítulo 2, explana sobre 
Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, trazendo uma análise descritiva dos indicadores 
epidemiológicos, no sentido de analisar epidemiologicamente a evolução da pandemia do 
novo coronavírus, SARS-CoV-2, no período de fevereiro a novembro de 2020. 

O Capitulo 3 – apresenta a realidade do trabalho feminino nos tempos da pandemia 
da Covid-19 no Brasil, partindo de um estudo advindo do Projeto de pesquisa intitulado 
“Coletivo Feminino: o abuso nas relações de trabalho no Brasil”, realizado na Universidade 
do Rio de Janeiro (UNIRIO) e teve como objetivo traçar os parâmetros de diferenciação 
entre o mercado de trabalho no Brasil, entre homens e mulheres, durante a pandemia até 
os dias atuais. 

O capítulo 4 – reflete sobre os fatores de risco associados a complicações da 
Covid-19 em gestantes, no formato de uma revisão narrativa de literatura, dentre dos 
fatores de risco associados às complicações da COVID-19 com desfecho desfavorável em 
gestantes, destacam-se a idade maior que 35 anos, obesidade, existência de comorbidades 
prévias, adquirir a doença no terceiro trimestre e aumento de trabalho de parto prematuro.

Não podendo deixar de informar a atuação muito importante do enfermeiro, teremos 
dois capítulos dedicados a esse tema, sendo o Capítulo 5: sobre os estudos do Contributo 
do enfermeiro especialista no âmbito do desenvolvimento infantil no impacto da Covid-19 na 
infância, tendo como objetivo: analisar a evidência científica disponível sobre os contributos 
da intervenção do enfermeiro especialista no âmbito do desenvolvimento infantil tendo em 
conta o impacto da COVID-19, na infância. E o Capítulo 6 – Assistência de enfermagem ao 
idoso com covid-19: um relato de experiência, pois a população idosa tem sido a de mais 
vulnerabilidade à doença e evolução para óbitos, sobretudo portadores de comorbidades. 

A seguir o Capítulo 7: aborda um Estudo caso: a Artrite Reumatoide e Covid, a 
pandemia do SARS-CoV-2 pode gerar em algumas pessoas infectados pelo coronavírus, 
uma predisposição para artrite reumatoide, desse modo, o relato do caso apresenta um 



quadro de artrite reumatoide desenvolvida 10 dias após a infecção pelo SARS-CoV-2, em 
paciente previamente sem doenças autoimunes.

O Capítulo 8 apresenta - os desafios de uma Empresa de Transporte de Petróleo 
no período da pandemia da Covid-19, a pesquisa investigou o índice da SARS-CoV-2 
(COVID-19) em trabalhadores da empresa de transporte de petróleo da região nordeste 
(Brasil), através de testes rápidos, os fatores sociodemográficos e os fatores econômicos. 

O Capitulo 9 – apresnta uma análise das séries temporais aplicadas na previsão de 
lucros de uma empresa de transporte no período pré e pós-pandemia Covid-19, propõe uma 
série temporal de análise dos dados do período de pandemia, reflete sobre os resultados 
de uma análise financeira com dados históricos reais de uma empresa de transporte de 
cargas. 

A seguir no Capítulo 10, temos uma investigação teórica/prática da eficácia e 
durabilidade dos materiais têxteis antivirais no combate à pandemia da COVID-19, os 
leitores terão a oportunidade de fazer uma leitura rica em informações sobre a matéria 
prima para o fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI), principalmente 
máscaras, item que se tornou indispensável para a população no período atual, tendo 
em vista que além de produções industriais, máscaras começaram a ser produzidas de 
modo caseiro. Com o agravamento da pandemia e o surgimento de novas variantes do 
vírus, conhecer a eficácia dos tecidos antivirais usados na confecção de EPIs é de suma 
relevância.

O Capítulo 11, tem como título: Compliance como ferramenta para enfrentamento 
da pandemia (COVID-19). Com origem no verbo inglês “to comply”, que pode ser traduzido 
como: cumprir, obedecer, estar de acordo, define-se Compliance como seguir as leis, 
normas e procedimentos internos das organizações, além de parcerias éticas, seja com o 
setor público ou privado e seus fornecedores. Esse capítulo apresenta através de pesquisa 
bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, as boas praticas com uso de bibliográfica e 
estudo documental, no intuito de analisar os impactos da decretação de calamidade pública 
no país, em razão da pandemia decorrente da doença causada pelo novo coronavírus 
(COVID-19), avaliando as consequências de possível flexibilização de procedimentos 
e regras, extremamente necessárias ao controle da gestão pública, como no caso das 
normas que tratam da transparência e do acesso à informação. 

Diante da grande importância de contribuir para os avanços da saúde da população, 
a Atena Editora através deste E-book proporciona a divulgação de conhecimentos, estudos 
e pesquisas, numa ampla contextualização da problemática da pandemia causada pelo 
Coronavirus, e portanto esse compartilhamento transcendem a comunidade acadêmica 
e científica, pois permite que a sociedade também possa usufruir desse ativo intelectual.

Isabelle Cerqueira Sousa
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INVESTIGAÇÃO TEÓRICA/PRÁTICA DA EFICÁCIA 
E DURABILIDADE DOS MATERIAIS TÊXTEIS 
ANTIVIRAIS NO COMBATE À PANDEMIA DA 

COVID-19
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RESUMO: Os têxteis se tornaram essenciais 
no combate à pandemia mundial da COVID-19 
como matéria prima para o fornecimento de 
equipamento de proteção individual (EPI), o que 
causou uma alta demanda e produção desses 
produtos. É necessário considerar os aspectos 
de produção no desenvolvimento de EPIs, 
principalmente máscaras, item que se tornou 
indispensável para a população no período atual, 
tendo em vista que além de produções industriais, 

mascaras começaram a ser produzidas de modo 
caseiro. A transmissão do vírus acontece de 
maneira rápida, deste modo se faz extremamente 
necessário o uso de máscara, entre outros 
cuidados para a prevenção. Pesquisadores 
brasileiros desenvolveram tecidos antivirais 
que já vem sendo usados para a confecção de 
EPIs e os materiais conhecidos até o momento 
são apresentados possuindo eficiência contra o 
vírus, porém alguns destes com duração limitada, 
o desempenho destes materiais ainda são 
incertos, considerando o uso, lavagens, atrito, 
torções, e o contato com outros químicos. Neste 
primeiro momento, tem-se como objetivo realizar 
um mapeamento dos tecidos, malhas e não-
tecidos antivirais existentes na atualidade, com 
o intuito de identificar sua durabilidade e eficácia, 
considerando os materiais têxteis. Para esse 
estudo, a metodologia é composta por pesquisa 
bibliográfica e experimental (GIL, 2017). A coleta 
de dados do referencial teórico será realizada por 
intermédio da Revisão Sistemática de Literatura 
(RSL) e ISO internacional, normas ABNT, não 
tecidos, entre outros. Deve-se considerar que os 
têxteis possuem uma formação diferente quando 
se trata de tecidos, não tecidos e malharias, 
devido a esses fatores, cada um destes tem 
um desempenho particular em relação ao 
vírus, como nas camadas de barreira. Com o 
agravamento da pandemia e o surgimento de 
novas variantes do vírus, conhecer a eficácia dos 
tecidos antivirais usados na confecção de EPIs é 
de suma relevância.
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Pandemia; 
Têxtil antiviral.

http://lattes.cnpq.br/7159248225674871
http://lattes.cnpq.br/1570172393019011
http://lattes.cnpq.br/6707435689950700


 
Aspectos gerais da pandemia de COVID-19 Reflexões a meio caminho Capítulo 10 101

THEORETICAL/PRACTICAL RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS AND 
DURABILITY OF ANTIVIRAL TEXTILE MATERIALS IN FIGHTING THE COVID-19 

PANDEMIC
ABSTRACT: Textiles have become essential in the fight against the COVID-19 worldwide 
pandemic as a raw material for the supply of personal protective equipment (PPE) and, 
mainly, in the manufacture of masks, an item that has become paramount in the daily lives of 
the population, which caused a high demand and production of this product. It is necessary 
to consider the aspects of production in the development of PPE, especially masks, an item 
that has become indispensable for the population in the current period, considering that, in 
addition to industrial production, masks started to be produced in a homemade way. The 
transmission of the virus happens quickly, so it is extremely necessary to use a mask, among 
other precautions for prevention. Brazilian researchers have developed antiviral fabrics that 
are already being used for the manufacture of EPIs and the materials known so far are shown 
to be effective against the virus, but some of these have a limited duration. The performance 
of these materials is not known for sure, considering their use, washing, friction, twisting, 
and contact with other chemicals. In this first moment, so that it is possible to deepen the 
research, the objective is to carry out a mapping of the fabrics, meshes and non-woven 
antivirals existing today, in order to identify their durability and effectiveness, considering 
textile materials. For this study, the methodology consists of bibliographic and experimental 
research (GIL, 2017). The collection of data from the theoretical framework will be carried 
out through the Systematic Literature Review (SLR) and international ISO, ABNT standards, 
nonwovens, among others. It should be considered that textiles have a different formation 
when it comes to fabrics, non-wovens and knitwear, due to these factors, each of these has 
a particular performance in relation to the virus, as in the barrier layers. With the worsening 
of the pandemic and the emergence of new variants of the virus, based on this, knowing 
the effectiveness of the antiviral tissues used in the manufacture of EPIs is of paramount 
importance.
KEYWORDS: COVID-19; Pandemic; Textile antiviral.

1 |  INTRODUÇÃO
A produção de materiais têxteis antivirais brasileiras vem sendo desenvolvida por 

pesquisadores em universidades como a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
e Universidade de São Paulo (USP) em parceria com empresas de tecidos tecnológicos e 
produtos têxteis como a Nanox e Rhodia, os têxteis antivirais estão sendo comercializado, 
o avanço no desenvolvimento destes materiais são consideráveis para a premissa de 
estarmos preparados para o futuro, logo, realizar o mapeamento dos produtos a fim de 
analisá-los quanto ao desenvolvimento e desempenho, é primordial para o uso adequado 
e seguro. A fim de aprofundar a pesquisa, após o mapear os materiais disponíveis, serão 
então realizados testes químicos e lavagens nos mesmos em laboratórios têxteis com o 
intuito de identificar respectivas durabilidade e eficácia.

O uso de EPIs relacionado à rotina dos profissionais de saúde tem desempenho 
primordial para a segurança dos mesmos e pacientes, segundo estudos feitos pela 
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plataforma Fibrenamics (FANGUEIRO et al. 2020), grupo que atua em laboratórios na 
Universidade do Minho, equipamentos de proteção devem atender a requisitos muito 
específicos definidos na normalização europeia, e reforçam que o uso adequado protege 
não somente os profissionais de saúde como pacientes e visitantes dos hospitais. Fangueiro 
et al. (2020), indica ser necessário criar barreiras que eliminem ou reduzam a transferência 
de microrganismos entre profissionais da saúde e pacientes, assim, a escolha de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser avaliada considerando a transmissão e 
risco de contaminação, bem como os tipos de tecidos, malhas e não-tecidos. Considerando 
a evolução de têxteis antivirais no mercado, é relevante que produções futuras de EPIs 
venham a ser fabricados a partir deles, assim os equipamentos poderão ser capazes de 
conter e prevenir a disseminação do vírus SARS-CoV2, e suas respectivas mutações.

Ao compreender os conteúdos apresentados, o desenvolvimento inicial da pesquisa 
realizada por meio de um Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e 
contemplada através da Fundação Araucária no curso de Moda da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) - Campus Regional de Cianorte (CRC) tem como objetivo geral analisar 
e mapear os têxteis antivirais presentes no mercado brasileiro, realizar a identificação e 
especificações de cada têxtil coletado, por meio de testes e ensaios químicos e lavagens, 
observando na prática o desempenho e durabilidade dos materiais, e sua eficácia contra 
a COVID-19.

2 |  TECIDOS/TECELAGEM
Os tecidos são constituídos a partir do entrelaçamento de fios de urdume e fios 

de trama, que formam um ângulo de 90°, onde os fios de urdume ficam em uma posição 
longitudinal, sendo o comprimento do tecido e os fios de trama no sentido transversal, 
representando a largura do tecido (PEREIRA, 2009).

O tecimento é uma das artes mais antigas, como muitas outras artes, passaram-se 
séculos sendo realizadas de uma mesma maneira e suas melhorias eram lentas. Tão lentas 
que uma mesma geração não conseguia notar qualquer modificação (RODRIGUES, 1996). 
Porém, atualmente as inovações e tecnologias na área de tecelagem é uma das mais 
avançadas, ou seja, possuem mais rotações por minuto (RPM).

Os tecidos podem, basicamente, ser classificados em planos, maquinetados, de 
laçada, especiais e não-tecidos. Os tecidos planos são caracterizados pelo entrelaçamento 
dos fios de trama e do urdume. Dentro desta categoria (planos), existem os tecidos lisos, 
que têm aspecto uniforme, os maquinetados (cujo aspecto, com alguma decoração, pode 
ser obtido pela trama dos fios – por exemplo, xadrez, listrado) e os jacquard, que tem efeito 
decorativo produzido pela tecelagem (os fios de trama percorrem uma trajetória determinada 
para formar os desenhos). Exemplos de jacquard são os tecidos damasco e brocatel. Cabe 
comentar, que “com o crescimento da indústria, as pesquisas tornaram-se primordiais para 
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o desenvolvimento fabril. Nesse momento, a indústria implementava misturas de diversas 
nos laboratórios de tecnologia têxtil, sobretudo no que tange às fibras naturais e às fibras 
não- naturais” (VASQUES, 2018). Desse modo, como esses cruzamentos de fibras e fios 
surgem diversos tipos de padronagens e possibilidades de tecidos e malhas. 

Nos tecidos de malha, não há entrelaçamento de trama e urdume, portanto possuem 
maior elasticidade. Nos tecidos de laçada o processo consiste numa associação de 
entrelaçamento da malha e da tecelagem comum. A renda é um exemplo. Ou seja, em 
muitos têxteis, a decoração do tecido provém da própria construção do material, que forma 
a padronagem (EDWARDS, 2012, p. 12). Depois de fiado, é realizada a construção do 
tecido (tecelagem) no tear, que tem três ligações fundamentais: tela, sarja e cetim.

3 |  MALHAS/MALHARIA
As malhas possuem o diferencial que é a laçada, fundamental na produção das 

malharias, onde a carreira da malha é a sucessão de laçadas consecutivas no sentido da 
largura do tecido, logo a coluna passa pelo mesmo processo e representa o comprimento.

A tecnologia do tecido de malharia que é obtido por laçadas, formando uma malha 
no formato tubular. Constituem-se tecidos com agulhas entrelaçando os fios em diversas 
séries de laçadas (malhas) que se interligam umas com as outras. Existem duas formas 
distintas de laçadas, malharia de trama e urdume.

E, por último, são realizados os beneficiamentos (acabamentos), que são 
estamparias, tingimentos, lavanderias e bordados, entre outros. Portanto, são constituídos 
por diversos processos, tem por intuito aprimorar/melhorar/modificar as características 
físico-químicas das fibras, fios, malhas, tecidos e não-tecidos. Depois de conhecermos 
toda trajetória do processo da cadeia têxtil, temos o produto têxtil mais utilizado para a 
prevenção da COVID-19, os popularmente conhecidos como tecido-não-tecido (TNT) e, 
cientificamente, não tecidos (NT).

4 |  NÃO-TECIDOS
Pereira (2009) explica que os não-tecidos constam na norma NBR–13370, sendo 

não-tecido uma estrutura plana, flexível, porosa, constituída de véu, manta de fibras ou 
filamentos, orientados em uma direção ou ao acaso, consolidados por processos: mecânico 
(fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão), podendo ser uma combinação 
destes.

É conhecido como não-texturizados, são obtidos sem o uso do tear. Provêm de 
elementos fibrosos compactados por meio mecânico, físico ou químico, formando uma 
folha contínua. Podem ser obtidos pelo entrelaçamento de fibras ou pela ação de adesivos 
na fusão de fibras.  
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Os não-tecidos podem ser classificados quanto a sua gramatura em: leve, médio, 
pesado e muito pesado; quanto à formação da manta: via seca, via úmida e via fundida; 
quanto a consolidação da manta: mecânico (fricção), química (adesão) e térmico (coesão); 
quanto a transformação, acabamento e/ou conversão do não-tecido; quanto às matérias 
primas utilizadas: artificiais, naturais e sintéticas e quanto as propriedades das fibras/
filamentos. E podem também variar em relação ao método de construção entre: agulhado, 
resinado, termoligado (calandrado), costurado, spunlaced. (PEZZOLO, 2013)

Segundo Pezzolo (2013, p. 157) “A indústria dos não-tecidos nasceu por volta de 
1935, e seu desenvolvimento se deu após a Segunda Guerra Mundial, graças à inovação 
trazida pelas fibras químicas”. Na década de 1950, começam a ser abertas as primeiras 
grandes fábricas de não-texturizados. A ABINT define que as circunstâncias da criação 
dos não-tecidos foi a de simplificar os processos têxteis, desenvolver novos produtos de 
forma que pudessem ser aplicadas em diversas áreas industriais. Além disso, houve a 
necessidade de encontrar novos fins para os resíduos e fibras.

Exemplos de resultados técnicos têxteis (Ficha Técnica) do produto de não-tecido 
do Projeto de Extensão Tecidoteca (acervo de bandeiras têxteis) da Universidade Estadual 
de Maringá – Campus Regional de Cianorte, curso Bacharel em Moda:

Figura 1 – Cabeçalho da bandeira têxtil de não-tecido

Fonte: Tecidoteca (2021).
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Fonte: Tecidoteca (2021).

Figura 3 – Aplicação e uso do não-tecido.
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Fonte: Tecidoteca (2021).

5 |  TÊXTEIS TECNOLÓGICOS E TÉCNICOS
Após um ano neste cenário de pandemia, as indústrias têxteis se mantem 

indispensáveis, assim, faz por se reinventar e aliar-se à tecnologia para criação de materiais 
têxteis capazes de auxiliar ao combate da COVID-19. Atualmente é possível se deparar no 
mercado com tecidos antivirais capazes de eliminar o vírus (SARS-CoV-2) levando em 
consideração a possibilidade desta função durar algumas lavagens apenas, ou de um 
material onde essa qualidade não se perca com as lavagens. Cabe ressaltar que esse 
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estudo irá investigar os procedimentos de confecção e usos desses tecidos.
O conhecimento da tecnologia, novas fibras, estruturas e processos foram 

desenvolvidos, sendo que as novas tendências na produção de têxteis buscam compreender 
o quadro de crise sanitária e humanitária, promovendo novas relações entre tecnologia, 
químicos, têxteis e necessidades humanas. 

Os pesquisadores Lima, Buss e Paes-Sousa (2020), apontam, a COVID-19 como 
fator de mudança entre espaço, tempo e doenças infecciosas, sendo uma consequência do 
uso indevido dos recursos naturais existentes, acentuou mudanças favoráveis ao contágio 
de doenças infeciosas e adensamento populacional urbano. Assim, pessoas mais pobres 
ocupando áreas mais precárias com defasagem em saneamento básico, causaram o que 
os autores se referiram como a “globalização” da doença, e que, aliados à tecnologia, 
universalização do saneamento básico e com o desenvolvimento de antibióticos e vacinas, 
estes cenários poderiam ser contidos. 

A junção de tecnologia aplicada aos têxteis direcionados à medicina já é uma 
realidade. A nanotecnologia se encontra presente na confecção de têxteis, a ciência destes 
materiais indica a presença de propriedades químicas, físico-químicas e comportamentais 
diferentes das convencionais usadas em escalas maiores. Este tipo de tecnologia pode ser 
utilizado, por exemplo, na confecção de malhas poliméricas com a aplicação de células 
nervosas crescidas para reparo de medula espinhal. A nanociência tem apresentado muitas 
aplicações na medicina em conjunto com a engenharia de tecidos (ROSSI-BERGMANN, 
2008).

Pesquisadores vêm utilizando nano partículas de prata como um dos agentes 
químicos contra a COVID-19. É o caso de cientistas da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), que desenvolveram um líquido composto a partir destas partículas e tiveram 
resultados laboratoriais positivos (MENEZES, 2020).

Ljubica Tassic, pesquisadora e professora de Química na Unicamp, foi uma das 
responsáveis por esse desenvolvimento, aponta que essas nano partículas são agentes 
antimicrobianos com potencial antibactericida. A pesquisa ainda está em desenvolvimento, 
mas os resultados apontam que foi possível obter uma inibição na atividade vírus tática 
(MENEZES, 2020).

De acordo com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq, 2020) a Startup Nanox, que é especializada em nanotecnologia, em parceria 
com pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Jaume I, 
desenvolveram um tecido antiviral capaz de eliminar o vírus da COVID-19 com eficácia de 
99,9%. Os pesquisadores também utilizaram micropartículas de sílica e prata metálica e 
o tecido está sendo utilizado para o desenvolvimento de roupas e, primordialmente, EPIs.
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6 |  METODOLOGIA
As pesquisas têxteis tornam-se essenciais para a análise de materiais disponíveis 

na indústria de tecidos, malhas e não-tecidos. Para essa investigação teórico/prática, a 
metodologia adotada é composta por pesquisa bibliográfica e experimental. De acordo com 
Gil (2017, p. 28), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em materiais já publicados 
por outros pesquisadores e “é elaborada com o propósito de fornecer fundamentação 
teórica ao trabalho, bem como a identificação do estágio atual do conhecimento referente 
ao tema”. No todo, o projeto irá conter o uso de referências bibliográficas disponíveis em 
bancos de dados científicos, principalmente também de documentos e artigos recentes 
sobre o vírus covid-19.

A pesquisa experimental “consiste essencialmente em determinar um objeto de 
estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de 
observação dos efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 2017, p. 30). Para os estudos 
laboratoriais e têxteis serão usados como base os manuais da plataforma Fibrenamics, 
ISO internacional, normas ABNT, não tecidos, entre outros. Nesse sentido, este projeto se 
baseará nas metodologias publicadas em normas, manuais e testes laboratoriais. Na parte 
prática, serão realizados os testes em laboratórios têxteis.

A coleta de dados do referencial teórico será realizada por intermédio da Revisão 
Sistemática de Literatura (RSL) Roadmap proposta por Conforto, Amaral e Silva (2011). 
A RSL Roadmap objetiva mapear as publicações acadêmicas, envolvendo livros, artigos, 
dissertações e teses, sobre uma temática específica para dar suporte ao pesquisador para 
observar e compreender de forma geral o objeto de estudo.

7 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao considerar o conteúdo abordado, a respeito dos materiais têxteis antivirais 

existentes no mercado brasileiro para combate a pandemia mundial que se iniciou em 2019 
a partir do o vírus SARS-CoV-2, dessa forma, houve a necessidade do uso de equipamento 
de proteção individual (EPI) pela população e, principalmente, de profissionais da área da 
saúde. Este vírus resiste em superfícies orgânicas, têxteis e metalizadas, por conta desde 
fator o uso de tecidos antivirais protege e forma uma barreira contra a sua propagação. 
A tecnologia associada ao desenvolvimento têxtil, tende a ser um grande aliado da área 
da saúde no combate a doenças infecciosas e outras enfermidades. Compreender as 
tecnologias existentes na fabricação de tecidos antivirais, como apontado por Lima, Buss e 
Paes-Sousa (2020) é contribuir para refrear o contágio e consequentemente novas crises 
sanitárias. É possível considerar que o uso indevido de máscaras caseiras e de EPI de 
baixa qualidade, ou fora de validade, contribuem com o contágio da COVID-19 visto que as 
partículas perpassam camadas de materiais têxteis comuns, como algodão, sarja, cetim, 
entre outros, considerando o processo de fabricação destes têxteis a partir de suas ligações 
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de tramada e urdume. E quanto aos EPI desenvolvidos a nível industrial, o uso incorreto 
ou equipamentos suplantados de sua validade possibilitam a vulnerabilidade do usuário ao 
vírus, como alertado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2020).

Desse modo, a presente pesquisa se faz relevante, visto que a análise dos materiais 
têxteis usados na confecção de EPI máscaras, batas, toucas, entre outras e a identificação 
dos têxteis conhecidos na atualidade como tecidos antivirais, permite observar sua 
eficácia e durabilidade em relação ao combate do vírus compreendendo os químicos 
presentes, levando em consideração o desempenho das fibras e as absorções com base 
no entrelaçamento e cruzamento, laçada e compactação dos materiais têxteis.
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