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PREFÁCIO
	 O	ano	de	2020,	com	certeza,	ficará	marcado	na	história.	Pois,	uma	pandemia	parou	o	mundo.	
Surpreendeu-nos, trazendo consigo inúmeros impactos na vida das pessoas. Isso tudo causou mu-
danças não apenas nas questões emocionais e afetivas como, por exemplo, na forma das pessoas se 
relacionarem, mas também, a respeito da saúde de forma geral, ou seja, psicológica e/ou física. Além 
do aspecto social e de saúde, a pandemia de COVID-19 provocou também consequências no âmbito 
político-econômico de diversos países. 

 Com isso, selecionamos trabalhos que abordam o tema, mostrando os impactos em diversas 
áreas, tais como na epidemiologia, na saúde pública e do trabalhador, nas ciências farmacêuticas, 
medicina, nutrição, economia e sociedade, odontologia e alguns trabalhos também relacionados à 
educação em saúde. 

 Em nossos livros selecionamos um dos capítulos para premiação como forma de incentivo 
para os autores, e entre os excelentes trabalhos selecionados para compor este livro, o premiado foi 
o capítulo 16, intitulado “Relação do desenvolvimento de delirium em pacientes com COVID-19 
hospitalizados em unidade de terapia intensiva”.
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RESUMO: A transmissão do novo coronavírus, SARS-COV-2, teve início em Wuhan, na China em 
dezembro de 2019 e, poucos meses depois, passou a ter uma proporção mundial. Esse vírus, apesar 
de,	inicialmente,	ser	uma	zoonose,	não	existe	comprovações	cientificas	que	indiquem	a	transmissão	
direita, para humanos, por animais domésticos. Entretanto, em decorrência da propagação da pande-
mia COVID em todo o Brasil, diversas famílias, independente da classe social e econômica, estão 
abandonando os animais de estimação nas ruas. Nesse contexto, o presente trabalho de pesquisa teve 
por	objetivo	analisar	a	importância	da	domesticação	para	o	desenvolvimento	humano	e	animal,	refle-
tindo as consequências da pandemia do SARS-CoV-2 na relação homem-animal. Foi realizada uma 
revisão de literatura utilizando as bases de dados Pubvet, BVS e Google Acadêmico, utilizando como 
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descritores os termos “relação homem- animal”, “abandono de animais” e “COVID-19”. No intuito 
de complementar a pesquisas adotou-se, também, a busca de informações na literatura cinzenta, tais 
como o Jornal Diário do Nordeste, G1 e Jornal ANDA. Os dados reportaram que, durante a pandemia 
do Covid-19, em 2020, a prática do abandono de animais, sofreu um aumento exponencial. De acordo 
com	a	bibliografia	analisada,	o	convívio	homem	e	animal	é	de	extrema	ajuda	durante	o	período	de	
isolamento social, pois essa relação traz benefícios para as duas espécies, inclusive ajudando o tutor 
a sair de quadros de depressão e ansiedade (distúrbios frequentes durante o isolamento social).  Essa 
situação, apesar de ser um problema social e público frequente ainda não é devidamente combatida 
pelos setores populacionais e governamentais, urgindo, assim, maior empenho na conscientização de 
que a atitude de abandonar animais além de ser considerado crime, contraria todos os princípios de 
ética e empatia.

PALAVRAS-CHAVE: Relação homem e animal. Abandono de animais. Covid-19.

THE INCREASED NUMBER OF ANIMAL ABANDONMENT DURING PANDEMIC 
COVID-19

ABSTRACT: Transmission of the new coronavirus, the SARS-COV-2, started in Wuhan, China 
in December 2019 and, a few months later, it had a worldwide proportion. This virus, although a 
bulletin,	is	a	zoonosis,	not	scientific	evidence	that	indicates	direct	transmission,	exists,	by	domestic	
animals. However, as a result of the spread of the COVID pandemic throughout Brazil, several fam-
ilies, regardless of social and economic class, are abandoning pets on the streets. In this context, the 
present research work aimed to analyze the importance of domestication for human and animal devel-
opment,	reflecting	the	consequences	of	the	SARS-CoV-2	pandemic	in	the	human-animal	relationship.	
A literature review was carried out using the databases Pubvet, VHL and Google Scholar, using the 
terms “human-animal relationship”, “animal abandonment” and “COVID-19” as descriptors. In or-
der to complement the research, it was also adopted the search for information in the gray literature, 
such as Jornal Diário do Nordeste, G1 and Jornal ANDA. The data reported that during the Covid-19 
pandemic in 2020, the practice of animal abandonment increased exponentially. According to the 
analyzed bibliography, the interaction between man and animal is of extreme help during the period 
of	social	isolation,	as	this	relationship	brings	benefits	to	both	species,	including	helping	the	tutor	out	
of depression and anxiety (frequent disturbances during the social isolation). This situation, in spite 
of being a frequent social and public problem, is still not adequately tackled by the population and 
government	sectors,	thus	urging	a	greater	effort	in	the	awareness	that	the	abandonment	of	animals	in	
addition to being considered a crime, goes against all principles of ethics and empathy.

KEYWORDS: Human-animal relationship. Abandonment of animals. Covid-19.
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1. INTRODUÇÃO 

As primeiras evidências da relação entre homem-animal tiveram início na pré-história, mo-
mento resumido pela necessidade das espécies se alimentarem, o animal era caçado pelo homem e 
vice versa (BEAVER, 2004). Ao longo da história, algumas espécies de animais foram domesticadas 
pelos humanos, especialmente o cachorro (Canis lupus familiaris) e o gato (Felis catus), e, conse-
quentemente,	essa	relação	foi	sendo	modificada	em	consequência	da	formação	de	um	vínculo	afetivo.	

A	mutação	do	vírus	SARS-CoV-2	surgiu	no	final	de	2019,	na	China,	e	tomou	proporções	glo-
bais, sendo considerado uma pandemia, pela OMS, em 11 de março de 2020. Esse agente etiológico 
possui uma elevada capacidade de causar uma infecção, o que, aliada à ausência de imunidade prévia 
na população humana e à inexistência de vacina, faz com que o crescimento do número de casos seja 
exponencial, se não forem tomadas medidas para deter sua transmissão (GARCIA, 2020). Esse surto 
mundial ocasionou a necessidade de isolamento social, impedindo as pessoas de saírem de casa para 
prevenir a transmissão desse vírus. Em meio a esse afastamento, é comum casos de pessoas se sentin-
do sozinhas, ansiosas ou até com sinais de depressão (BROOKS et al., 2020). 

Neste	período,	apesar	de	não	existir	nenhuma	comprovação	cientifica	da	 transmissão	hori-
zontal entre homem-animal (BROWN, 2020), muitas famílias estão optando por abandonar os seus 
animais, principalmente, não direcionando-os para algum abrigo e simplesmente deixando o pet na 
rua (DIÁRIO DO NORDESTE, 2020). Torna-se necessário destacar que a ação de abandono fere a 
Legislação nº 9.605/98, caracterizando, portanto, um crime passível de detenção e multa.  É impor-
tante ressaltar que a presença de um animal de estimação, a esse período atípico da história mundial, 
ocasiona	uma	ajuda	significativa	no	psicológico	do	tutor.	Segundo	Costa	(2006),	os	pets	fornecerem	
melhoria da qualidade de vida, pois geram estados de felicidade e diminuem sentimentos de solidão, 
auxiliando, assim, na melhoria das condições físicas e psíquicas do homem.

Neste	contexto,	o	trabalho	de	pesquisa	teve	por	intuito	realizar	um	levantamento	bibliográfico	
da	situação	de	abandono	de	animais,	durante	a	pandemia	COVID-19,	refletindo	as	consequências	do	
isolamento social na relação homem-animal.

2. METODOLOGIA

Foi	 realizado	um	estudo	de	 revisão	bibliográfica	através	da	 literatura	online	disponível	no	
banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PUBVET e Google Acadêmico. No auxílio da 
busca de mais informações adotou-se a literatura cinzenta pesquisando no Jornal Diário do Nordeste, 
no G1 e no Jornal ANDA.

Foram utilizados os descritores “relação homem e animal”, “abandono de animais” e “CO-
VID-19”. No cruzamento das palavras, foi utilizada a função lógica “AND” (conjunção de duas pala-
vras) e “OR” (alternância entre duas palavras). Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: (a) 
publicações nos idiomas inglês, espanhol ou português; (b) completas e disponíveis na íntegra e (c) 
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abordando o tema principal da pesquisa.

A	pesquisa	foi	realizada	usando	os	filtros	para	título,	resumo	e	assunto.	Cada	publicação	foi	
lida na íntegra e suas informações foram dispostas em uma planilha. Após concluída a seleção das 
referências	bibliográficas,	foram	selecionados	aqueles	que	apresentavam	a	temática	principal	da	pes-
quisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A interação com os animais fornece mais do que companheirismo e sensação de bem-estar, 
proporcionando também benefícios para a saúde (mental e física) dos seres humanos (FUCHS, 1987). 
O número de animais de estimação vem crescendo exponencialmente, segundo o IBGE, em 2018, 
eram 139,3 milhões em todo o território brasileiro. É importante ressaltar que, em grande número de 
casos, o animal é considerado como membro da família do tutor (Voith et al., 1992).  

Os animais de estimação exercem importantes funções na sociedade, dentre elas promover 
companhia, satisfação, proteção, e participação em terapias. A relação com animais eleva os níveis 
de serotonina e dopamina, efeitos que acalmam e relaxam os seres humanos (ODENDAAL, 2000). 
Estudos reportam que a presença de um animal de estimação tem consequências muito positivas na 
vida de idosos, tornando-os mais felizes, contentes e se sentindo menos sozinhos (BECKER e MOR-
TON, 2003).

 A companhia de um animal ameniza a solidão e auxilia o indivíduo  no controle de suas 
emoções, podendo reduzir o risco de doenças cardíacas e obtendo maior longevidade. Além disso, o 
convívio de crianças com animais oferece benefícios, como a criação dos sentimentos de generosida-
de e afetividade, além de fornecer ensinamentos sobre a vida e morte (TATIBANA e COSTA, 2019). 

No contexto animal, a relação com o seu tutor, promove o bem estar do animal, gerando uma 
satisfação e sentimento de pertencimento. Segundo Broom e Molento (2004), o bem-estar animal é o 
estado do animal considerando-se as condições do meio em que ele vive. Bem-estar para os animais 
se traduz em uma opção de escolha, ou seja, possibilidades que permitem-lhes escolher, livremente, 
por condições mais adequadas no que se refere à alimentação, conforto, companhia, atividades, de-
monstração de comportamentos naturais, etc.

A Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA) divulga periodicamente informações que 
comprovam o aumento exorbitante de animais abandonados durante a pandemia do COVID-19 (Jor-
nal ANDA, 2020). O abandono de animais já podia ser considerado um problema social e público an-
tes do início da pandemia do COVID-19. A ANDA reportou (1/04/2020) que o número de denúncias 
de abandono de animais em Manaus (AM) variava de 10 e 15 por mês, entretanto durante o março as 
notificações	alcançaram	50	casos.	

Parte da população ainda adota/compra um animal de estimação com o intuito de garantir o 
seu	bem	estar	e	esquece	de	fornecer	também	um	conforto	para	o	animal,	verificando-se	que	a	prática	
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de devolução de um animal, após uma adoção é bastante corrente. Esse fato ocorre em virtudes de 
vários	fatores,	dentre	eles,	destacam-se	a	precipitação	das	pessoas	em	suas	atitudes,	os	quais	ficam	
sensibilizados	com	o	animal	e,	ao	começar	a	aparecer	dificuldades	nesse	cuidado,	não	possuem	a	
maturidade ou a paciência para resolvê-los. (LOMBARDI, 2013).  Além disso, em meio a pandemia 
de COVID-19 e a grande propagação de fake News, muitas pessoas acreditam que os seus animais de 
estimação podem ser vetores de transmissão da doença. (Jornal ANDA, 2020)

A Comunidade Mundial de Veterinária (WSAVA) reportou em 25 de abril de 2020 que não 
existe	evidência	cientifica	da	 transmissão	do	Sars-CoV-2	do	animal	para	o	homem.	Segundo	uma	
entrevista feita por uma equipe de um projeto de adoção de cachorros em Fortaleza (CE) revelou que 
muitas	pessoas	procuravam	o	projeto	pedindo	que	ficassem	com	seus	animais,	afirmando	que	ficaram	
desempregadas	e	não	tinham	mais	condição	financeira	de	mantê-los.

Segundo Rocco (2002), o reconhecimento dos animais como possuidores de direito, obriga 
os humanos a repensarem suas atitudes. É preciso agir junto às associações e agentes públicos, como 
agentes legítimos em defesa dos animais. De acordo com diversos estudos, é de extrema necessidade 
a educação de crianças, no intuito de educá-las e conscientizá-las da importância de adotar animais de 
rua. Tatibana e Costa (2009) reportaram que crianças que convivem com animais são mais afetivas, 
generosas, responsáveis e solidárias, demonstrando maior compreensão dos fatos e maior sensibili-
zação diante das pessoas e situação. Além disso, esse contato desde cedo proporciona que a criança 
aprenda sobre o ciclo da vida, sobre a morte.

Uma alternativa interessante apresentada pela autora Isabelle Sternheim, no livro intitulado 
” How Holland became free of Stray dogs”, é a utilização de registro de cada animal e cada tutor, 
gerando	assim	uma	forma	de	identificação	das	pessoas	que	cometeram	o	crime	de	abandono	dos	seus	
pets, bem como  propiciando o controle da problemática no contexto social e público. Além disso, 
com o intuito de possibilitar o controle da quantidade de animais de rua é de extrema importância o 
aumento no número de denúncias desse abandono de maus tratos contra os bichos. Segundo o site G1, 
esse número de acusações vem crescendo no Amapá, nos últimos anos, porém a quantidade ainda está 
longe de representar a verdadeira realidade dessa situação.

4. CONCLUSÃO

Em meio a pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, o número de casos de abandono de ani-
mais	tem	crescido	em	todo	o	território	brasileiro.	O	isolamento	social	tem	ocasionado	grandes	difi-
culdades	para	as	pessoas,	refletidas	muitas	vezes	em	sofrimentos	mentais.	Nesse	sentido,	o	convívio	
com animais de estimação proporciona benefícios para o bem-estar do homem, proporcionando um 
conforto diante de tantas adversidades. Apesar disso, o número de abandono de animais tem crescido 
exponencialmente durante a pandemia, atitude que, além de ser considerado crime, contraria todos os 
princípios de ética e empatia. Esse aumento ocorre, principalmente, devido a crença de parte da popu-
lação, de que os animais domésticos são vetores do coronavírus. É de extrema necessidade ressaltar a 
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importância do combate a esse abandono, sendo preciso o esforço para diminuir o número de animais 
em situação de rua, independentemente da situação social, econômica e sanitária do país. Portanto, 
urge maior empenho social e governamental na conscientização da população acerca da importância 
do convívio com esses animais e os benefícios envolvidos em todas as etapas da vida do tutor. 
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