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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 pandemia da COVID-19	 trouxe	uma	série	de	desafios	ao	mundo.	Além	das	conse-
quências sociais, políticas e econômicas relativas a este novo cenário, o distanciamento social e o 
confinamento	em	casa	têm	proporcionado	mudanças	significativas	na	dinâmica	familiar.	Profissionais	
da saúde mental têm se preocupado em investigar as possíveis repercussões dessa pandemia, como a 
presença de stress, ansiedade, medo e depressão, que poderiam estar afetando as crianças, os pais e as 
relações familiares. Estudos sobre as consequências na saúde mental e no bem-estar psicológico dos 
indivíduos em quarentena demonstraram que, a separação dos entes queridos, a perda de liberdade 
e privacidade, o medo de adoecer ou perder um familiar, podem ocasionalmente causar efeitos ne-
gativos. O presente estudo teve como objetivo examinar as relações familiares durante o período de 
distanciamento social no contexto da pandemia da COVID-19. Foram encontrados poucos estudos. 
Os resultados são parciais e indicam que o distanciamento social afetou negativamente qualidade 
das relações familiares, com o aumento, inclusive, da violência doméstica.  Percebe-se a necessidade 
de estudos empíricos que investiguem a qualidade das interações familiares a partir das teorias do 
desenvolvimento socioemocional, em especial a teoria do apego. Sendo assim, sugere-se o desenvol-
vimento de estudos de intervenção, como estratégias para promover a interação familiar minimizando 
os possíveis efeitos negativos do isolamento, como a violência doméstica.

PALAVRAS-CHAVE: Família. Relações. Pandemia

INITIAL REFLECTIONS ON FAMILY RELATIONSHIPS DURING THE COVID-19 PAN-
DEMIC

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic has brought a series of challenges to the world. In addition 
to the social, political and economic consequences of this new scenario, social detachment and con-
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finement	at	home	have	brought	about	significant	changes	in	family	dynamics.	Mental	health	profes-
sionals have been concerned with investigating the possible repercussions of this pandemic, such as 
the	presence	of	stress,	anxiety,	fear	and	depression,	which	could	be	affecting	children,	parents	and	
family relationships. Studies on the consequences on the mental health and psychological well-being 
of quarantined individuals have shown that separation from loved ones, loss of freedom and privacy, 
fear	of	 falling	 ill	or	 losing	a	 family	member,	can	occasionally	cause	negative	effects.	The	present	
study aimed to examine family relationships during the period of social distance in the context of the 
COVID-19 pandemic. Few studies have been found. The results are partial and indicate that social 
distance	has	negatively	affected	the	quality	of	family	relationships,	with	the	increase,	even,	of	domes-
tic violence. There is a need for empirical studies that investigate the quality of family interactions 
based on theories of socio-emotional development, especially the theory of attachment. Therefore, it 
is suggested to develop intervention studies, as strategies to promote family interaction, minimizing 
the	possible	negative	effects	of	isolation,	such	as	domestic	violence.

KEYWORDS: Family. Relations. Pandemic

1. INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19	trouxe	uma	série	de	desafios	à	população	mundial.	Além	das	con-
sequências sociais, políticas e econômicas relativas a este novo cenário, o distanciamento social e o 
confinamento	em	casa	têm	proporcionado	mudanças	significativas	na	dinâmica	familiar, bem como, 
impactos no bem estar psicológico dos indivíduos.   

Os pais que estão trabalhando em homeoffice precisam conciliar o trabalho, as tarefas domés-
ticas,	o	cuidado	e	atenção	aos	filhos.	A	suspensão	das	aulas,	levou	o	processo	de	escolarização	para	
dentro de casa. Além disso, a rede de apoio e cuidado às crianças, como avós e outros familiares, 
tornou-se	restrita.	Para	aqueles	que	ficaram	desempregados	ou	estão	impossibilitados	de	trabalhar	de-
vido ao distanciamento social,	a	condição	é	ainda	mais	desafiante:	lidar	com	o	estresse	e	a	ansiedade 
relativas	a	este	momento,	para	que	consigam	atender	às	demandas	de	seus	filhos.	

A pandemia traz consigo grandes consequências econômicas, o que acaba por comprometer 
financeiramente	muitas	famílias.	Evidenciou-se	que	em	recessões	anteriores,	a	pressão	econômica,	
mesmo não estando associados ao distanciamento social, podem representar uma grave ameaça à 
saúde mental. Fatores como o desemprego, declínio de renda e dívidas foram associados a uma re-
dução no bem estar mental, aumento das taxas de vários transtornos mentais, distúrbios relacionados 
a substâncias e comportamentos suicidas, riscos que visivelmente dizem respeito aos pais. Mas que 
influenciam	de	maneira	significativa	as	relações	pais-filhos,	aumentando	o	risco	de	crianças	desenvol-
verem problemas de saúde mental. (FERGERT, VITIELLO & PLENER, 2019).

Estudos sobre as consequências na saúde mental e no bem-estar psicológico dos indivíduos 
em quarentena demonstraram que, a separação dos entes queridos, a perda de liberdade e privacidade, 
a incerteza sobre o status da doença e o tédio podem ocasionalmente causar efeitos negativos, tais 
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como: depressão, estresse, irritabilidade, insônia, medo, raiva e sintomas de estresse pós traumático 
(BROOKS et al, 2020). 

Em	síntese,	a	atual	fase	da	pandemia	representa	para	pais	e	filhos	uma	série	de	fatores	de	vul-
nerabilidade para problemas de saúde mental, especialmente para crianças e adolescentes, mudança 
abrupta da dinâmica familiar, medo de adoecer ou perder entes queridos, crise econômica, estresse, 
relações sociais fortemente limitadas, acesso restrito ao lazer e aos grupos de pares.  

Apesar de atualmente não constituírem parte do grupo de risco à COVID-19, as crianças são 
mais vulneráveis ao impacto emocional de eventos estressantes, podem	ter	dificuldade	em	adaptar-se	
as mudanças em sua rotina interferindo assim no senso de estrutura, previsibilidade e segurança. Por 
serem	observadoras	atentas	a	pessoas	e	ambientes,	elas	têm	dificuldade	em	compreender	o	que	está	
acontecendo, entretanto, podem não somente perceber, como também reagir ao estresse de seus pais 
e outros cuidadores, colegas e membros da comunidade (BARTLETT, GRIFFIN & THOMSON, 
2020).  

No contexto de emergências, a saúde mental de crianças pode ser afetada de maneira des-
proporcional,	eles	podem	ficar	com	medo, pegajosos, agitados ou muito irritados (ou, ao contrário, 
podem	ficar	desapegados	ou	entorpecidos);	podem	desenvolver	dor	de	 cabeça	e	dor	de	 estômago	
relacionados	ao	intenso	sofrimento.	Este	momento	é	ainda	mais	desafiador	para	crianças	que	já	viven-
ciaram experiências traumáticas, para aquelas que possuem algum transtorno mental ou necessidades 
especiais (DANESE et al, 2020), bem como, para crianças migrantes ou de baixo status socioeconô-
mico (FERGERT, VITIELLO & PLENER, 2019).  

Nestas circunstâncias, as necessidades psicológicas das crianças tendem a ser facilmente es-
quecidas dada as necessidades materiais e físicas da comunidade e/ou família. Contudo, além de man-
ter as crianças seguras durante a pandemia da COVID-19 é importante cuidar de sua saúde emocional 
(DANESE, 2020). 

A	atual	crise	afetou	as	famílias,	e	não	os	filhos	individualmente,	dentro	deste	contexto,	torna-
-se necessário estudos sobre os efeitos do distanciamento social para as crianças e suas famílias, bem 
como,	a	elaboração	de	estratégias	de	enfrentamento	para	que	pais	e	filhos,	em	situação	de	confina-
mento, possam lidar com a pandemia.

2. MÉTODO

O presente trabalho é uma revisão de literatura, de caráter exploratório com levantamento 
e caracterização de dados, e teve por objetivo examinar as relações familiares durante o período de 
distanciamento social no contexto da pandemia da COVID-19.

Foi analisada a literatura acadêmica publicada nos últimos anos (2019 e 2020) em forma de 
livros, revistas e publicações eletrônicas nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO), Medline, LILACS, PsycINFO e a Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia Brasil (BVS 
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PSI). Utilizamos como fontes secundárias de pesquisa, documentos institucionais do Brasil e inter-
nacionais.

 Utilizamos como descritores as seguintes palavras “família”, “relações”, “pandemia”, “CO-
VID-19”. Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos publicados entre dezembro/2019 a 
maio/2020, com título e/ou resumo com referência à relações familiares em contextos de isolamento 
social e/ou epidemia/pandemia. Inicialmente os artigos foram selecionados e organizados conside-
rando os critérios de inclusão e exclusão. 

 Tencionando evitar a perda de quaisquer publicações potencialmente selecionáveis, os es-
tudos foram inicialmente analisados através de seus títulos e resumos. Após este procedimento, os 
resumos foram lidos e selecionadas algumas publicações para leitura na íntegra objetivando garantir 
validação	e	maior	confiabilidade	do	material	a	ser	analisado neste estudo. Após esse processo de se-
leção, permaneceram os materiais que responderam ao objetivo do estudo, e discussão consistente a 
temática proposta.

 

3. RESULTADOS

A	intensificação	das	interações,	oportunizada	pelo	distanciamento	social, contribuiu para que 
os membros da família se conheçam melhor e reforcem o vínculo que é essencial para o desenvolvi-
mento infantil e para a qualidade das relações familiares. Entretanto, estudos apontaram (FERGERT, 
VITIELLO & PLENER, 2019) que as desvantagens podem superar estes benefícios: Ansiedade, 
oportunidades reduzidas de regulação do estresse, o aumento do risco de doença mental dos pais, 
violência doméstica e maus-tratos infantis. 

A	tensão	pode	se	intensificar	quando	a	convivência	é	acompanhada	de	dificuldades	em	fun-
ção da sobrecarga dos familiares ou cuidadores por atividades domésticas, trabalho fora de casa, 
ou mesmo dentro de casa, bem como demanda das crianças (educação à distância, entre outras...). 
Agregados	a	isto	o	pouco	ou	nenhum	espaço	para	ficar	sozinho	ou	realizar	atividades	que	gosta	com	
tranquilidade (FIOCRUZ,2020). 

Além	dos	estressores	relacionados	a	intensificação	das	interações	familiares	e	a fragilização 
do	funcionamento	das	redes	de	apoio,	estudos	revelam	que	crianças	com	demandas	específicas	de	
saúde e as refugiadas ou migrantes, ou que possuem baixo status socioeconômico, estão numa si-
tuação de maior vulnerabilidade. (DANESE et al, 2020; FERGERT, VITIELLO & PLENER, 2019).

Em	relação	aos	refugiados	ou	migrantes,	além	das	barreiras	culturais	e	linguísticas	que	dificul-
tam	a	comunicação	entre	esse	grupo	e	os	profissionais	da	saúde	e	da	assistência	social,	suas	famílias	
se aglomeram em abrigos ou periferias de grandes centros urbanos, locais sem acesso ao saneamento 
básico ou água potável. Desse modo, as crianças refugiadas ou migrantes, se encontram numa situa-
ção ainda mais vulnerável pela situação itinerante em que se encontram (FIOCRUZ,2020). 

Nas	crianças	com	demandas	específicas	de	saúde,	manifestações	emocionais	e	comportamen-
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tais podem ocorrer de forma ainda mais frequente e intensa, dado o contexto de desigualdade a que 
estão rotineiramente submetidas. Lidar com essas reações emocionais e alterações comportamentais, 
por	vezes	é	desafiador	para	familiares	ou	cuidadores,	os	quais	tendem	a	apresentar	níveis	mais	eleva-
dos de estresse e ansiedade nesse período (FIOCRUZ,2020). 

De	maneira	desproporcional,	mães	de	crianças	com	deficiência	e	de	crianças	usuárias	dos	ser-
viços de saúde mental e/ou mães-solo (termo amplamente utilizado para designar mulheres que são 
inteiramente	responsáveis	pela	criação	de	seus	filhos),	também	são	afligidas	por	tais	sintomas.	Pois	
em	muitos	casos,	lidam	com	a	ausência	do	pai	de	seus	filhos	e	a	sobrecarga	de	trabalho.	Atuando	no	
papel de principal cuidadora, responsável pelos afazeres domésticos e em alguns casos, como man-
tenedora do lar.

A atual crise fez também alarmar os índices da violência doméstica, especialmente contra mu-
lheres e meninas (ONU, 2020). Foi referido um aumento expressivo na violência física, emocional e 
sexualizada contra crianças, num ambiente “onde eles deveriam ser mais seguros: em suas próprias 
casas”,	afirmou	o	secretário-geral	da	ONU,	António	Guterres.		A	diminuição	da	supervisão	social	e	da	
possibilidade de a vítima escapar temporariamente de seu agressor, bem como, a falta de acesso aos 
serviços de proteção, agravam ainda mais o contexto em que a violência doméstica se insere (FER-
GERT, VITIELLO & PLENER, 2019).

4. DISCUSSÃO 

O levantamento encontrado no presente estudo está em concordância com os resultados ad-
vindos de pesquisas internacionais. Fator que pode acentuar ainda mais a vulnerabilidade da popu-
lação brasileira, dado o contexto desigualdade social em que vivem. Tais estudos, indicam que o 
distanciamento social afetou negativamente a qualidade das relações familiares. E que os	conflitos	
oriundos das interações familiares neste atual cenário, podem desencadear sintomas psicológicos 
especialmente	na	infância.	No	caso	de	crianças	deficiência,	pode	refletir	no	funcionamento	do	corpo	
promovendo mudanças no tônus muscular, progressos ou perdas de funções. 

Isso aponta a importância de incluir familiares ou cuidadores nas estratégias de atenção psi-
cossocial voltadas a todas as crianças, sobretudo durante a pandemia. É possível apoiá-los por meio 
de escuta sensível, incentivo à busca por apoio junto a seus pares e intervenções para promoção de 
práticas parentais positivas, bem como realização de encaminhamentos alinhados às particularidades 
de cada caso (FIOCRUZ, 2020).

Percebe-se a necessidade de estudos empíricos que investiguem a qualidade das interações 
familiares a partir das teorias do desenvolvimento socioemocional, em especial a teoria do apego.
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5. CONCLUSÃO

Finalmente, este estudo aponta que as repercussões da pandemia COVID-19 sobre a saúde 
mental e o bem-estar psicológico dos indivíduos, está afetando as crianças, os pais e as relações 
familiares. Dessa forma, sugere-se o desenvolvimento de estudos de intervenção, como estratégias 
para promover o bem-estar dos indivíduos, bem como, a interação familiar minimizando os possíveis 
efeitos negativos do isolamento social.
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