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APRESENTAÇÃO

No dia 31 de dezembro de 2019, foi confirmado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), um surto de pneumonia SARS-COV-2 na cidade Wuhan, China de etiologia 
ainda desconhecida até então. Posteriormente, teve-se como agente causal da doença 
o vírus SARS-CoV-2, nome oficial que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave de 
Coronavírus 2, e, devido ao alto índice de casos confirmados até final de janeiro, na 
China, a situação foi declarada pela OMS como caso de Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. 

A partir disso, a OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional, o mais alto nível de alerta da Organização, conforme 
previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 
caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia (BRASIL, 2020). 

Conhecida como COVID-19, a doença é causada por um vírus que tem grande 
rapidez de disseminação e, assim sendo, a população precisou se adaptar para tomar os 
devidos cuidados, bem como os profissionais das diversas áreas precisaram passar por 
cuidados relacionados à saúde e seguir os protocolos adotados pelo sistema de saúde 
(ALMEIDA, 2020).

Conforme Silva et al. (2021), a COVID-19 provocou impactos globais que se 
manifestaram na economia, na sociedade, no aspecto acadêmico, fazendo com que todos 
tivesse que se “reinventar” para atender ao novo cenário. 

Nesse sentido, a presente coletânea, apresenta estudos que investigaram os 
impactos da pandemia nos diferentes setores da sociedade. É composta por trabalhos de 
grande relevância, apresentando estudos sobre experimentos e vivências de seus autores, 
o que pode vir a proporcionar aos leitores uma oportunidade significativa de análises e 
discussões científicas. 

Que o entusiasmo acompanhe a leitura de vocês!

Jhonas Geraldo Peixoto Flauzino
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RESUMO: Introdução: Dentre as medidas 
adotadas frente a pandemia da COVID-19 destaca-
se o isolamento social. Apesar da efetividade 
desta medida, ela pode ter trazido à tona um 
outro importante agravo para a saúde pública, a 
violência. Objetivo: Comparar os casos e fatores 
relativos à violência antes e durante o período de 
isolamento social ocasionado pela pandemia de 
COVID-19 no estado do Amazonas, 2019 e 2020. 
Métodos: Os dados foram coletados a partir dos 
registros do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação de março a junho de 2019 e de 
2020. Foram consideradas as variáveis sexo, 
idade, raça/cor, entre outras. As variáveis foram 
previamente tratadas em relação a duplicidades 
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e inconsistências. Após isso, os dados foram tabulados e posteriormente analisados por 
estatística descritiva e comparados às suas proporções pelo teste Qui-quadrado ou Teste 
G. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com parecer nº 4.181.784. 
Resultados: Foram notificados 2.147 casos de violência no período de março a junho de 
2019 e 1.122 casos em 2020, uma redução de 47,7%. Os indivíduos da raça/cor parda 
(71,62%/70,00%) e adultos jovens de 20 a 29 anos foram os mais acometidos (496 casos 
em 2019 e 279 em 2020). O sexo mais incidente foi o feminino com (63,25%/61,76%). A 
maioria das vítimas eram solteiras com (72,11%/73,03%), as pessoas conhecidas/amigos 
continuaram sendo os principais agressores com (22,73%/20,87%). A violência física foi a 
mais frequente (63,7%/62,5%), seguido da violência sexual (19,6%/18,6%). Conclusão: 
Este estudo mostrou os efeitos do isolamento social e a violência na população amazonense, 
ressaltando a necessidade de planejamento e ações rápidas de saúde, proteção e segurança 
pública para as vítimas.
PALAVRAS-CHAVE: Violência, Amazonas, Pandemia.

VIOLENCE IN THE CONTEXT OF THE SOCIAL ISOLATION OF THE COVID-19 
PANDEMIC IN THE STATE OF AMAZONAS

ABSTRACT: Introduction: Among the measures due to the COVID-19 pandemic, social 
isolation stands out. Despite the effectiveness of this measure, it may have brought to light 
another important public health problem, violence. Objective: To compare cases and factors 
related to violence before and during the period of social isolation caused by the COVID-19 
pandemic in the state of Amazonas, 2019 and 2020. Methods: Data were collected from the 
records of the Notifiable Diseases Information System, from March to June 2019 and 2020. 
The variables gender, age, ethnicity/skin color, and others were considered. The variables 
were previously verified for duplication and inconsistencies. After that, data were tabulated 
and later analyzed by descriptive statistics and compared their proportions by the Chi-square 
test or G Test. The research was approved by the Research Ethics Committee, nº 4.181.784. 
Results: 2,147 cases of violence were reported from March to June 2019 and 1,122 cases 
in 2020, a reduction of 47.7%. Individuals of brown skin color (71.62%/70.00%) and young 
adults aged 20 to 29 years were the most affected (496 cases in 2019 and 279 in 2020). The 
most incident sex was female (63.25%/61.76%). Most victims were single (72.11%/73.03%), 
close people/friends continued to be the main aggressors with (22.73%/20.87%). Physical 
aggression was the most frequent violence (63,7%/62,5%), followed by sexual violence 
(19,6%/18,6%). Conclusion: This study showed the effects of social isolation and violence 
on the Amazonian population, highlighting the need for planning, health protection and public 
safety actions for victims.
KEYWORDS: Violence, Amazon, Pandemic.

1 |  INTRODUÇÃO
A COVID-19 foi identificada em dezembro de 2019, depois de surto de pneumonia 

de causa desconhecida, envolvendo casos de pessoas que tinham em comum o Mercado 
Atacadista de Frutos do Mar de Wuhan, e definida, até então, como uma epidemia 
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(SIFUENTES-RODRÍGUEZ; PALACIOS-REYES, 2020).
Em decorrência da disseminação do vírus SARS-Cov-2 em todo o mundo, e seguindo 

ações adotadas em outros países que tiveram sucesso no controle da pandemia, diversos 
estados e municípios brasileiros adotaram medidas de distanciamento social com o objetivo 
de diminuir o contato entre as pessoas e, consequentemente, controlar a velocidade da 
transmissão do vírus. Dentre estas medidas estão o cancelamento de eventos públicos, 
fechamento de escolas e empresas, recomendações para que as pessoas permaneçam 
em suas casas, dentre outras (AQUINO et al., 2020). Apesar da efetividade das medidas 
de isolamento social, estas podem ter trazido à tona um outro importante agravo para a 
saúde pública: a violência. 

Para a Organização Mundial de Saúde, a violência caracteriza-se pelo uso intencional 
da força física ou do poder, real ou sob forma de ameaça, contra si próprio, contra outra 
pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de 
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação 
(KRUG et al., 2002).

Algumas instituições responsáveis pela proteção das pessoas contra a violência, 
enfatizam o aumento no número de casos deste agravo e constatam a possibilidade de se 
ter menor visibilidade à violência devido a atenção voltada à COVID-19, principalmente em 
função da recomendação do isolamento social e reduções na carga horária de trabalho de 
órgãos notificadores (MARQUES et al., 2020).

Nesse sentido, a violência é um fenômeno que pode ser desencadeado por vários 
fatores que variam de acordo com o contexto atual da sociedade (VELOSO et al., 2013), 
sendo necessário um maior destaque para estas questões que afligem a população e que 
podem prejudicar a qualidade de vida individual dos indivíduos acometidos pela violência. 

2 |  OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Comparar os casos e fatores relativos a violência antes e durante o período de 

isolamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19 no estado do Amazonas, 2019 
e 2020.

2.2 Objetivos específicos

I. Descrever os tipos de violência nos meses de março a junho de 2019 e 2020;

II. Identificar os autores envolvidos e a relação com a vítima da violência nos meses 
de março a junho de 2019 e 2020;

III. Verificar e analisar diferenças nos casos e fatores relativos à violência nos meses 
de março a junho de 2019 e 2020;
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IV. Analisar o perfil sociodemográfico e epidemiológico da violência encontrados no 
estado do Amazonas nos meses de março a junho de 2019 e 2020.

3 |  METODOLOGIA

3.1 Área de estudo e população alvo
A área de estudo foi o estado do Amazonas, situado na região Norte do Brasil com área 

geográfica abrangendo 1.559.167.889 km² distribuído em 62 municípios. Sua população é 
estimada em 4.144.597 pessoas em 2019 com densidade populacional de 2,23 hab/km2 
(IBGE, 2020). A população alvo para a realização deste estudo epidemiológico do tipo 
ecológico e retrospectivo foram indivíduos residentes no estado do Amazonas. Para isso, 
foi realizado levantamento de informações sobre a violência com o objetivo de comparar os 
casos notificados antes (março a junho de 2019) e durante o período de isolamento social 
em decorrência do novo coronavírus (março a junho de 2020).

3.2 Coleta e análise dos dados
Os dados foram coletados a partir dos registros do banco de dados do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) disponibilizados pela Fundação de 
Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). 

Para efeito de organização, foram consideradas as variáveis constantes na ficha 
de notificação: sexo (masculino, feminino, ignorado); idade, raça/cor (amarela, branca, 
indígena, parda, preta, ignorada), situação conjugal (casado/união consensual, separado, 
solteira, viúvo); escolaridade (analfabeto, fundamental completo, fundamental incompleto, 
médio completo, médio incompleto, superior completo, superior incompleto), local de 
ocorrência da violência (bar ou similar, comércio/ serviços, escola, habitação coletiva, 
indústrias/ construção, local de prática esportiva, residência, via pública, outro), relação 
do provável agressor com a vítima (amigos/ conhecidos, autoagressão, cônjuge, cuidador, 
desconhecido, ex-cônjuge, ex-namorado (a), filho (a), irmão (a), madrasta, mãe, namorado 
(a), outros, outros, padrasto, patrão, policial/ agente da lei, relação institucional, relacionada 
ao trabalho) e tipo de violência (financeira, física, psicológica, sexual, negligência/ 
abandono, intervenção legal, infantil, outros).

As variáveis provenientes dos sistemas de informação foram previamente tratadas 
em relação a duplicidades e inconsistências. Após isso, os dados foram tabulados no 
software Tableau Desktop versão 2021.2 (Mountain View, Califórnia, EUA), e posteriormente 
analisados por estatística descritiva. Para identificar associações entre as variáveis nos 
meses de março a junho antes da pandemia (2019) e durante o período de isolamento 
social (2020) foi aplicado o teste do Qui-Quadrado de Aderência e/ou Teste G, conforme 
o caso. O intervalo de confiança foi de 95%, sendo toda a inferência estatística calculada 
nos softwares BioEstat 5.3 (AYRES et al., 2007), considerando o p-valor significativo como 
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≤0.05.
 A pesquisa seguiu os preceitos éticos da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e foi aprovada pelo CEP da Fundação 
Alfredo da Mata (FUAM) com parecer nº 4.181.784.

4 |  RESULTADOS
Foram notificados 2.147 casos de violência no período de março a junho de 2019 

e 1.122 casos em 2020, uma redução de 47,7%. Os indivíduos da raça/cor parda foram 
os mais acometidos com 70,00% (1.496) em 2019 e 71,62% (800) dos casos em 2020 
(p<0.0001). As crianças e adolescentes, bem como os adultos jovens foram os mais 
acometidos, correspondendo a: 10 a 14 anos (384 casos em 2019 e 184 em 2020), 15 a 
19 anos (399 casos em 2019 e 210 em 2020) e 20 a 29 anos (496 casos em 2019 e 279 
em 2020). 

O sexo mais incidente foi o feminino com 63,25% (1358) dos casos em 2019 e 
61,76% (693) em 2020. A maioria das vítimas eram solteiras, com 72,11% (1156) em 2019 
e 73,03% (593) em 2020 com ensino médio incompleto (23,24% em 2019 e 16,50% em 
2020) (p<0.0001) (Tabela 1). 

Variável     2019     2020 P-valor

Sexo N % N %

Feminino 1358 63,2 693 61,7

Masculino 789 36,7 429 38,2 0.4258

Total 2147 100,0 1122 100,0

Faixa etária

<5 anos 173 8,0 101 9,0

5 a 9 anos 128 5,9 59 5,2 0.6047

10 a 14 anos 384 17,8 184 16,4

15 a 19 anos 399 18,5 210 18,7

20 a 29 anos 496 23,1 279 24,8

30 a 39 anos 289 13,4 132 11,7

40 a 49 anos 139 6,4 81 7,2

50 a 59 anos 63 2,9 30 2,6

>59 anos 76 3,5 46 4,1

Total 2147 100,0 1.122 100,0

Situação conjugal
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Casado/união consensual 398 24,8 206 25,3

Separado 35 2,1 8 0,9 0.1773

Solteiro 1156 72,1 593 73,0

Viúvo 14 0,8 5 0,6

Total 1603 100,0 812 100,0

Escolaridade

Analfabeto 46 3,0 48 6,6

Fundamental completo 105 7,0 61 8,4 <0.0001

Fundamental incompleto 635 42,5 332 46,0

Médio completo 309 20,7 133 18,4

Médio incompleto 347 23,2 119 16,5

Superior completo 33 2,2 10 1,3

Superior incompleto 18 1,2 18 2,5

Total 1.493 100,0 721 100,0

Raça/Cor

Amarela 5 0,2 1 0,09

Branca 130 6,0 50 4,4 <0.0001

Indígena 386 18,0 211 18,8

Parda 1496 70,0 800 71,6

Preta 37 1,7 20 1,7

Ignorado 83 3,8 35 3,1

Total 2.137 100,0 395 100,0

Relação

Amigos/Conhecido 404 22,7 196 20,8

Autoagressão 240 13,5 126 13,4

Cônjuge 167 9,4 104 11,0 0.0008

Cuidador 5 0,2 0 0,0

Desconhecido 354 19,9 173 18,4

Ex-cônjuge 58 3,2 22 2,3

Ex-namorado(a) 34 1,9 5 0,5

Filho(a) 38 2,1 27 2,8

Irmão(a) 44 2,4 26 2,7

Madrasta 4 0,2 0 0,0

Mãe 123 6,9 98 10,4
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Namorado(a) 122 6,8 58 6,1

Outros 91 5,1 56 5,9

Padrasto 64 3,6 31 3,3

Patrão 3 0,1 2 0,2

Policial/agente da lei 14 0,7 14 1,4

Relação institucional 9 0,5 1 0,1

Relacionada ao trabalho 3 0,1 0 0,0

Total 1777 100,0 939 100,0

Local Ocorrência

Bar ou similar 54 2,9 9 0,8

Comércio/Serviços 20 1,0 6 0,5

Escola 27 1,4 5 0,4 <0.0001

Habitação coletiva 22 1,1 17 1,6

Indústrias/ Construção 3 0,1 0 0,0

Local de prática esportiva 12 0,6 2 0,1

Residência 1163 62,5 622 59,3

Via pública 430 23,1 272 25,9

Outro 129 6,9 115 10,9

Total 1860 100,00 1048 100,0

Tipos de Violência

Financeira 28 1,3 10 0,9

Física 1315 63,7 682 62,5

Psicológica 95 4,6 38 3,4 0.0257

Sexual 406 19,6 203 18,6

Negligência/ abandono 135 6,5 111 10,1

Intervenção legal 1 0,05 1 0,09

Infantil 1 0,05 2 0,1

Outros 83 4,0 44 4,0

Total 2064 100,00 1091 100,0

Tabela 1. Distribuição das notificações de violência no estado do Amazonas, nos meses de março a 
junho de 2019 e de 2020.

 Fonte: SINAN (2021)

As pessoas conhecidas/amigos continuaram sendo os principais agressores 
com 22,73% (404) em 2019 e 20,87% (196) em 2020 (p=0.0008) cujos resultados estão 
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exemplificados na Figura 1.

Figura 1. Relação do agressor com a vítima nos casos de violência no estado do Amazonas, nos 
meses de março a junho de 2019 e de 2020.

Fonte: SINAN (2021)

A violência ocorreu principalmente nas residências com 62,53% (1163) em 2019 e 
59,35% (622) em 2020 e, em vias públicas com 23,12% (430) em 2019 e 25,95% (272) em 
2020 (p<0.0001). Os tipos de violência que obtiveram destaque foram a física (1315 em 
2019 e 682 em 2020), sexual (406 em 2019 e 203 em 2020) e negligência/abandono (135 
em 2019 e 111 em 2020) (p=0.0257). Apesar da violência física ser a mais frequente, o 
percentual de violência por negligência/ abandono foi considerável com 6,54% no ano 2019 
e 10,17% em 2020 (Figura 2).
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Figura 2. Tipos de violência no estado do Amazonas, nos meses de março a junho de 2019 e de 2020.

Fonte: SINAN (2021)

5 |  DISCUSSÃO
A violência no Brasil sempre apresentou números alarmantes mesmo antes da 

pandemia. O problema gerado por isso impacta diretamente a estrutura socioeconômica 
do país e a qualidade de vida de milhares de cidadãos, sendo considerada desta forma um 
problema de saúde. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) informam 
que no ano de 2016 o Brasil superou o marco de 30 mortes por 100.000 habitantes, sendo 
contabilizados 62.517 homicídios naquele ano, indicando uma certa naturalização da 
situação de violência no país por parte da população e do poder público (CERQUEIRA et 
al., 2018). Este problema gera diversas discussões em relação ao processo saúde-doença 
causados pela permanência da violência em nossa sociedade, dentre eles o transtorno do 
estresse pós-traumático, a ansiedade e a depressão como os transtornos mais discutidos 
(MELLO, 2017). 

Em nosso estudo, os casos de violência nos meses de março a junho de 2020 
foram menores do que neste mesmo período em 2019, o que pode ser justificado pela 
subnotificação a partir da necessidade imposta pelo isolamento social de conviver com o 
agressor já que em nossos resultados o principal local de ocorrência era a residência da 
vítima (682 casos em 2020) (SILVA et al., 2016).

Dentre as variáveis analisadas destaca-se o sexo e a cor da vítima em que pessoas 
do sexo feminino e pardas foram as mais acometidas. Isso exemplifica a desigualdade 
racial presente no país em que nos casos de violência, a redução abrupta foi apenas em 
mulheres não negras, não pardas e não indígenas. Em consonância com isso, o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) relatou também a redução de feminicídio e violência 
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contra a mulher no ano de 2017 e 2018 de 8,4%, mas os números de casos de mulheres 
não brancas continuaram prevalecendo. 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirma que “Os jovens representam 
um quarto da população brasileira e estão entre as maiores vítimas de homicídios”. Os 
resultados evidenciados por este estudo mostraram que a faixa etária mais acometida 
em casos de violência em 2019 e 2020 foram jovens de 20 a 29 anos. Apesar disso, é 
importante também observar os números de violência contra a criança e o adolescente 
que atingiu um número de casos bem próximos aos da faixa etária de 20 a 29 anos, 
exemplificando como a situação de vulnerabilidade de crianças e adolescentes durante 
o período de isolamento foi presente. Por diversos fatores os profissionais de saúde da 
APS têm em mãos as tecnologias necessárias para o enfrentamento da violência contra 
a criança e adolescente, esta ainda se apresenta como um desafio devido aos modelos 
reducionistas e fragmentados de trabalho (CARLOS et al., 2017). 

Quanto ao praticante do ato de violência, prevaleceu amigo/conhecido e 
autoagressão, o que pode estar relacionado com o elevado índice em indivíduos solteiros 
durante esse período, mostrando que a mesma, principalmente contra a mulher, ocorre 
sem que haja necessariamente uma relação conjugal envolvida, diferente do encontrado 
na literatura (LEITE et al., 2017). Os resultados quanto à escolaridade indicaram que as 
vítimas com ensino fundamental incompleto foram as mais afetadas, expondo a situação 
de vulnerabilidade de pessoas com nível acadêmico mais baixo. O principal local de 
ocorrência foi a residência da vítima. No isolamento com a coexistência forçada, com maior 
frequência, as mulheres são vigiadas e impedidas de conversar com familiares e amigos, o 
que amplia a margem de ação para a manipulação e controle, especialmente o financeiro 
(VIEIRA et al., 2020).

De acordo com o Instituto Maria da Penha a violência é um assunto complexo que 
na maioria das vezes não inclui só um tipo de agressão. Mesmo assim, o uso da força física 
para cometer o ato de violência ainda é o mais frequente, seguido da violência sexual. 
A violência sexual intrafamiliar ocorre em um ambiente restrito e, aliada ao contexto de 
isolamento social, tornando a identificação e notificação cada vez mais difícil, pois o contato 
fora das relações familiares é inibido em razão das restrições impostas pela COVID-19, o 
que dificulta a constatação da violação de direitos sofrida pelas vítimas (BARROS et al., 
2020). 

6 |  CONCLUSÃO
No período de pandemia pelo novo coronavírus no estado do Amazonas, os resultados 

quanto à escolaridade indicaram que pessoas com ensino fundamental incompleto foram 
as mais afetadas, expondo a situação de vulnerabilidade de pessoas com nível acadêmico 
mais baixo e da raça cor preta/parda, dado diretamente ligado à situação socioeconômica 
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do indivíduo. 
Além disso, a violência em pessoas do sexo feminino continua sendo predominante, 

fato que pode ter sido agravado durante o isolamento social. Embora a residência configure 
um lugar de cuidado e proteção, evidenciou-se fortemente que também é o antro de grande 
parte das violências consumadas, principalmente nas regiões menos abastadas. É nessa 
situação que a violência provocada por conhecidos/amigos e familiares reflete a realidade 
de muitas famílias, principalmente em tempos em que os pequenos conglomerados sociais 
se tornaram ainda mais frequentes em virtude do isolamento. 

Portanto, este estudo fornece importantes resultados sobre os efeitos do isolamento 
social e a violência na população amazonense, ressaltando assim, a necessidade de 
planejamento e ações rápidas de saúde, proteção e segurança pública para as vítimas pelos 
gestores públicos, além do preparo para o cuidado às novas vítimas nesse novo contexto 
de pandemia. Ou seja, aquelas que além de lidarem com o medo de uma doença grave, 
foram expostas à violência, deixando marcas não só físicas, mas também psicológicas.
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