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APRESENTAÇÃO

A Atena Editora no intuito de possibilitar leituras atualizadas sobre Promoção da 
saúde e qualidade de vida, presenteia os leitores com dois volumes recheados com temas 
que vão além de aprofundamentos na saúde, abrangem também a educação, musicoterapia, 
a contextualização das pessoas com idade avançada, pessoas com Alzheimer, mulheres, 
reflexões sobre a cultura de famílias ciganas, treinamentos para goleiros de futsal e muitos 
temas ricos de conhecimentos teóricos e práticos.  

Inicialmente os capítulos versam sobre a Pandemia da Covid-19 apresentando 
as seguintes temáticas: 1. Gestão em saúde no Brasil frente à pandemia da Covid-19; 
2. Capacitação do uso de equipamentos de proteção individual em tempos de Covid-19; 
3. Fatores associados à violência contra a mulher durante a pandemia de Covid-19; 4. 
Monitoria de métodos e técnicas de avaliação em Fisioterapia através de um serviço de 
comunicação por vídeo no contexto da pandemia do Covid-19, e 5. Os desafios do brincar 
heurístico no contexto da pandemia.

Acrescentando às questões da saúde teremos temáticas educacionais, com 
os capítulos: 6. Ensino-aprendizagem de crianças com dislexia e a importância do 
Fonoaudiólogo no âmbito escolar; 7. Atuação Fonoaudiológica no processo de aprendizagem 
para crianças com TDAH; 8. Perfil dos usuários de um centro especializado em reabilitação 
física e intelectual.

A seguir serão apresentados estudos sobre o pré-natal, fundamental na prevenção 
e/ou detecção precoce de patologias e atrasos do desenvolvimento, infecções congênitas, 
e assuntos referente a pediatria, portanto teremos os seguintes textos: 9. Pré-natal na 
Atenção Básica de Saúde; 10. Captação tardia no pré-natal e o potencial uso de agentes 
teratogênicos no primeiro trimestre gestacional; 11. Elaboração de um protocolo de atenção 
ao pré-natal de risco habitual; 12. Método Canguru: benefícios para o neonato prematuro; 
13. Ametropias em pacientes diagnosticados com infecção congênita por uma das TORCH; 
14. Sífilis materna associada ao óbito fetal; 15. Importância da manutenção do calendário 
vacinal infanto-juvenil atualizado; 16. Humanização em pediatria.

Na sequência teremos discussões sobre: 17. Mobilização precoce em pacientes 
críticos; 18. Importância da atuação de enfermagem nos cuidados das feridas; 19. Bem-
estar nos enfermeiros de urgência; 20. Alimentos e suplementação na prevenção da 
anemia ferropénica; 21. Musicoterapia no tratamento do Alzheimer; 22. A musicoterapia 
como intervenção na Reabilitação Neuropsicológica de pacientes com a doença de 
Alzheimer; 23. Iatrogenia em frequências de relaxamento: hiperexposição; 24. A introdução 
de treinamentos para goleiros no futsal; 25. Aplicación de las ondas de choque radiales 
en fascitis plantar y tendinopatías; 26. Abordagem sistémica das famílias ciganas: cultura 
como determinante de saúde.



Para finalizar nosso volume 1 teremos o capítulo 27. Considerações sobre o 
processo de envelhecimento e qualidade de vida e o capítulo 28. Redes que tecem relações 
e cuidado: desafios e oportunidades na reorganização das suas equipes como estratégia 
para promoção e qualidade de vida.

Desejamos que se deliciem com essa obra maravilhosa e também não deixem de 
ler o volume 2, que está repleto de conhecimentos amplos e diversificados sobre vários 
assuntos da saúde humana e animal.

Isabelle Cerqueira Sousa 
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RESUMO: A violência contra a mulher é um 
problema social e de saúde pública. Definida 
como qualquer ação ou conduta que provoque 
óbito, inflija dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher, seja no âmbito público 
ou privado. Durante a pandemia de Covid-19, 
o isolamento social se destacou como uma das 
principais medidas contra o vírus, entretanto, 
a medida preventiva também gerou pontos 
negativos inevitáveis. O estudo objetiva analisar 
os fatores associados ao aumento da violência 
contra a mulher durante a pandemia de 
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COVID-19. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que consistiu na busca de artigos 
baseados nos agravos à saúde da mulher em tempos de pandemia. A busca foi realizada 
nos meses de abril e maio de 2021. A pesquisa teve início com artigos publicados entre 
os anos de 2020 a 2021 e indexados em duas bases de dados, BIREME e LILACS. Busca 
feita através do portal da Biblioteca Virtual em Saúde – (BVS) e SciELO feita na própria 
base. Com a leitura dos títulos e resumos, foi realizada uma etapa de seleção dos artigos 
que estavam associados diretamente à temática de interesse, excluindo-se, por exemplo, 
teses, dissertações, monografias e estudos que não abordavam o tema proposto. Com esse 
procedimento chegou-se ao número de 9 artigos. A análise dos estudos encontrados permitiu 
verificar possíveis fatores que podem provocar o aumento da violência contra a mulher 
durante a pandemia de COVID-19, como por exemplo, os impactos gerados na economia, 
fatores relacionados à masculinidade e ao desemprego, aspectos relacionados ao consumo 
de álcool e outras drogas também têm sido evidenciados como elementos intensificadores 
da violência domiciliar. Diante desse contexto, é imprescindível a criação de políticas públicas 
pelos órgãos de segurança, como canais gratuitos de comunicação interativos para atender 
de maneira virtual as situações que envolvam violência contra a mulher. 
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Violência; Mulher.

FACTORS ASSOCIATED WITH VIOLENCE AGAINST WOMEN DURING THE 
COVID-19 PANDEMIC

ABSTRACT: Violence against women is a social and public health problem. Defined as any 
action or conduct that causes death, inflicts physical, sexual or psychological harm or suffering 
on women, whether in the public or private sphere. During the Covid-19 pandemic, social 
isolation stood out as one of the main measures against the virus, however, the preventive 
measure also generated inevitable negative points. The study aims to analyze the factors 
associated with the increase in violence against women during the COVID-19 pandemic. This 
is an integrative literature review that consisted of the search for articles based on women’s 
health problems in times of a pandemic. The search was carried out in April and May 2021. 
The search began with articles published between 2020 and 2021 and indexed in two 
databases, BIREME and LILACS. Search carried out through the Virtual Health Library (BVS) 
and SciELO portal carried out in the database itself. After reading the titles and abstracts, 
a step was carried out to select the articles that were directly associated with the topic of 
interest, excluding, for example, theses, dissertations, monographs and studies that did not 
address the proposed topic. With this procedure, the number of 9 articles was reached. The 
analysis of the studies found allowed us to verify possible factors that can cause an increase 
in violence against women during the COVID-19 pandemic, such as the impacts generated 
on the economy, factors related to masculinity and unemployment, aspects related to the 
consumption of alcohol and other drugs have also been shown to intensify domestic violence. 
Given this context, it is essential to create public policies by security agencies, such as free 
interactive communication channels to virtually deal with situations involving violence against 
women.
KEYWORDS: COVID-19; Violence; Women.
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INTRODUÇÃO 
Atualmente, o cenário vivenciado no Brasil é marcado pela pandemia de Coronavírus 

SARS-CoV-2, denominada COVID-19. A doença pertence a uma família de vírus, em que o 
individuo infectado apresenta um quadro clínico que varia desde infecções assintomáticas, 
até quadros respiratórios graves. O surgimento da epidemia ocorreu em Wuhan, na China, 
e levou a sociedade internacional a dar seguimento aos alertas sobre o risco de uma 
pandemia. A Organização Mundial de Saúde (OMS) implementou medidas para reduzir a 
disseminação do vírus, entre elas, o distanciamento social (SANTOS et al., 2020).

A violência contra a mulher é um problema social e de saúde pública e definida como 
qualquer ação ou conduta que provoque óbito, inflija dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher, seja no âmbito público, seja no privado. Durante a pandemia, o 
isolamento social, mesmo sendo uma das principais medidas contra o vírus, também gerou 
pontos negativos inevitáveis, pois agravou a situação de violência contra as mulheres, que 
passaram a ter mais tempo de convívio com o agressor. Os riscos aumentaram e o acesso 
das vítimas a redes de proteção e denúncia ficou mais difícil (VIEIRA et al., 2020). 

Os índices de violência conjugal aumentaram nos últimos anos. Realizando um 
comparativo com o ano de 2019, em 2020, nos meses de março e abril, houve um aumento 
de 22,2% dos casos de feminicídio. As ligações para o nº 190 em situações de violência 
doméstica cresceram 37,6% em abril, período em que todos os estados já adotavam 
medidas de distanciamento social (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020).

Percebe-se que o ambiente doméstico se tornou mais seguro em relação 
à transmissão do vírus, porém muitos desdobramentos são observados diante da 
necessidade de isolamento, principalmente, no tocante à situação de muitas mulheres, pois 
é exatamente no domicílio onde esse tipo de violência mais acontece. A permanência em 
casa com os agressores potencializa fatores que colaboram para o aumento da violência 
contra a mulher (SILVA et al., 2020). 

Tendo em vista a relevância dos impactos causados em decorrência do isolamento 
social, este estudo tem o objetivo de analisar os fatores associados ao aumento da violência 
contra a mulher durante a pandemia de COVID-19.

MÉTODOS
O estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa, que consistiu na busca de 

artigos científicos baseados nos fatores associados ao aumento da violência contra a 
mulher durante a pandemia de COVID-19.

A revisão integrativa consiste no cumprimento das etapas: identificação do tema e 
seleção da questão de pesquisa, estabelecimento dos critérios de elegibilidade, identificação 
dos estudos nas bases científicas, avaliação dos estudos selecionados e análise crítica. 
Categorização dos estudos, avaliação e interpretação dos resultados e apresentação dos 
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dados na estrutura da revisão integrativa (ERCOLE et al., 2014).
A busca dos artigos foi realizada nos meses de abril e maio de 2021, por seis 

pesquisadores de forma independente. A pesquisa teve início com a busca por artigos 
publicados no ano de 2020 e indexados em duas bases de dados, BIREME e LILACS 
busca feita através do portal da Biblioteca Virtual em Saúde – (BVS) e SciELO feita na 
própria base.

Foram utilizadas, para a busca dos artigos, as palavras e expressões: COVID-19, 
Violência e Mulher. Na LILACS e BIREME foram pesquisados tanto como descritores, 
quanto como palavras contidas no título, resumo e assunto. Na SciELO, tendo em vista 
as opções de busca encontradas na base de dados, foram pesquisadas como palavras e 
expressões contidas no título e resumo.

As buscas geraram uma lista de 81 artigos. Com o auxílio dos filtros: Violência contra 
a mulher, isolamento social, violência doméstica, saúde da mulher, idioma português e 
inglês e artigo como tipo de documento a seleção reduziu para 20 artigos. Com a leitura dos 
títulos e resumos, foi realizada uma etapa de seleção dos artigos que estavam associados 
diretamente à temática de interesse, sendo excluídos, por exemplo, teses, dissertações, 
monografias e estudos que não abordavam o tema proposto. Com esse procedimento 
chegou-se ao número de 9 artigos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise dos estudos encontrados permitiu verificar possíveis fatores que podem 

provocar o aumento da violência contra a mulher durante a pandemia de COVID-19, como 
por exemplo, os impactos gerados na economia, fatores relacionados à masculinidade e o 
desemprego (SANTOS et al., 2020).

No contexto da pandemia, as dificuldades econômicas e financeiras, associadas ao 
desemprego, provocaram redução na renda mensal de muitos trabalhadores, prejudicando 
o custeio de itens básicos para sobrevivência. A instabilidade e impasses na economia 
podem exprimir uma ameaça para o provedor do lar, e tende a ser interpretado pelos 
homens como perda de poder (FERREIRA et al., 2020). 

A queda da renda familiar e a perda do emprego tornam o espaço doméstico 
estressante, tal situação pode ferir a imagem do provedor e potencializar gatilhos de 
comportamentos violentos (CORTES et al., 2020). Aspectos relacionados à masculinidade, 
ao consumo de álcool e outras drogas também têm sido evidenciados como elementos 
intensificadores da violência domiciliar. Entende-se, que esses fatores, independente 
da pandemia do coronavírus, sempre estiveram correlacionados. Entretanto, devido ao 
isolamento social e à pandemia, houve um aumento considerável no uso dessas substâncias, 
ocasionando a elevação dos casos de violência contra as mulheres no contexto do lar 
(SILVA et al., 2020).
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No cenário atual, o isolamento social é uma medida preventiva essencial para conter 
a propagação do COVID-19 e reduzir as taxas de morbidade e mortalidade associadas à 
patologia. A mobilização do Estado e da sociedade se faz necessária para proporcionar às 
mulheres brasileiras o direito a viverem sem violência, uma vez que, esse público constitui 
a maior parte da população brasileira e da força de trabalho em saúde. Logo, elas possuem 
papel fundamental para a superação da pandemia e de suas graves consequências 
sanitárias, econômicas e sociais (XUE et al., 2020).

CONCLUSÃO
O isolamento social imposto pelas autoridades nacionais, sanitárias e 

epidemiológicas, ocasionou um impacto ainda maior na vida das mulheres vítimas de 
violência.  Diante desse contexto, é imprescindível a criação de políticas públicas pelos 
órgãos de segurança, como canais gratuitos de comunicação interativos para atender de 
maneira virtual as situações que envolvam violência contra a mulher. 

Destaca-se, também, a ampliação de redes de apoio às mulheres em situação de 
violência por meio do uso de tecnologias digitais, como possíveis ferramentas para triagem 
de casos de violência em tempos de pandemia, a qual pode ser utilizada como método de 
prevenção e enfretamento dos fenômenos, objetivando a redução do número alarmante de 
casos. 

A necessidade de elaborar mais estudos no Brasil, para identificação de novas 
estratégias de abordagem em Saúde Coletiva, também deve ser pontuada.  Além disso, a 
participação efetiva da equipe de saúde, frente aos casos de violência contra mulher, pode 
reduzir o número de novos casos e proporcionar tratamento adequado às vítimas.
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