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 Resumo 

 

A pandemia de COVID-19 tem gerado impactos profundos e desiguais em diversas populações 

ao redor do mundo, sendo que mulheres em comunidades vulneráveis são particularmente 

afetadas devido a fatores como pobreza, acesso limitado a cuidados de saúde e aumento de 

responsabilidades domésticas e comunitárias. Este projeto de pesquisa propõe realizar uma 

revisão sistemática da literatura para analisar e sintetizar os efeitos da Pandemia de COVID-19 

na vida de mulheres que vivem em comunidades vulnerabilizadas no sul global. A metodologia 

inclui uma busca em bases de dados acadêmicas PubMed, Scopus, Web of Science utilizando 

palavras-chave relacionadas à COVID-19, mulheres e comunidades vulneráveis. Serão incluídos 

estudos qualitativos publicados entre 2020 e junho de 2024, revisados por pares, e que abordem 

diretamente o tema proposto. Os dados serão extraídos e analisados qualitativamente para 

identificar temas recorrentes e padrões emergentes, utilizando ferramentas de avaliação de 

qualidade para garantir o direcionamento das conclusões. Pretende-se com este estudo reunir 

informações relevantes do que se tem publicado na literatura acerca do tema de investigação e 

oferecer síntese que contribuirá com a formulação de Políticas Públicas e ações de proteção 

mais eficazes. 

 

Palavras-chave: COVID-19, mulheres, comunidades vulneráveis, sul global, impactos sociais, 

revisão sistemática. 
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Introdução 

Esta proposta consiste em um estudo de revisão sistemática qualitativa, como parte das 

atividades do projeto “A Pandemia e o Pós-Pandemia da Covid-19 no alcance da Agenda 2030 

em populações vulneráveis moradoras de núcleos de favela”. Consiste em um plano de trabalho 

para a execução do estudo de revisão, não incluindo as demais atividades da pesquisadora junto 

ao projeto maior (consultorias NVIVO, orientação, acompanhamento de atividades de campo). 

A pandemia de COVID-19 teve consequências severas para populações ao redor do mundo, 

exacerbando desigualdades sociais, econômicas e de saúde. Mulheres que vivem em 

comunidades vulneráveis enfrentam desafios adicionais devido à combinação de pobreza, 

acesso limitado aos serviços de saúde e responsabilidades aumentadas em casa e em suas 

comunidades. Compreender os impactos específicos da COVID-19 nesse grupo, especialmente 

relacionados aos determinantes sociais da saúde, é crucial para desenvolver políticas e 

intervenções eficazes. 

Pesquisas mostram que, embora os homens estejam em maior risco de doença grave e morte 

pelo SARS-CoV-2, as mulheres têm experienciado desproporcionalmente os efeitos indiretos da 

pandemia, incluindo aumento das taxas de violência doméstica, insegurança financeira e acesso 

interrompido aos serviços reprodutivos. Isso destaca a necessidade de maior atenção às 

consequências diferenciadas de gênero da crise (Mele et al., 2021) 

As medidas de isolamento social implementadas para conter a propagação da COVID-19 

exacerbaram ainda mais os problemas de violência doméstica e familiar contra as mulheres. 

Organizações que tratam da violência doméstica relataram um aumento nos casos devido à 

coabitação forçada, estresse econômico e medos relacionados ao vírus (Vieira; Garcia; Maciel, 

2020). Para Ertan e colaboradores, é preciso adotar medidas significativas e de longo prazo para 

garantir a segurança e a dignidade de todas as vítimas de violência doméstica em todo o mundo 

(Ertan et al., 2020). 

Além do aumento da incidência de violência doméstica, a pandemia de COVID-19 pode trazer 

consequências de longo prazo para a vida das mulheres em comunidades vulnerabilizadas. Os 

impactos econômicos da crise, como perdas de emprego e insegurança financeira, recaíram 

desproporcionalmente sobre as mulheres, que muitas vezes ocupam posições mais precárias e 

de baixos salários (UN Women, 2020). Além disso, interrupções nos serviços essenciais de saúde, 

incluindo cuidados reprodutivos e maternos, marginalizaram ainda mais o acesso das mulheres 

a recursos essenciais (Mele et al., 2021) 
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Os efeitos combinados da pandemia também tiveram um impacto significativo na saúde mental 

das mulheres. Isolamento, medo e o aumento da carga de cuidados infantis e responsabilidades 

domésticas levaram a níveis elevados de estresse, ansiedade e depressão (Sacco; Ricci; Aquila, 

2023). 

As mulheres mais pobres foram atingidas de forma diferente em relação aos homens, 

evidenciando a necessidade dos estudos sobre os efeitos da Pandemia de Covid-19 à longo 

prazo. Com este trabalho pretende-se, a partir de uma revisão sistemática qualitativa, realizar 

síntese de resultados de estudos publicados e revisados por pares, que investigaram os efeitos, 

desafios ou impactos da pandemia de Covid-19 na vida de mulheres que vivem em comunidades 

vulnerabilizadas no sul global. Como pergunta disparadora da revisão da literatura acadêmica, 

foi proposta: “O que mostram as pesquisas em relação aos desafios, impactos ou efeitos que a 

Pandemia de Covid-19 produziu na vida de mulheres que vivem em comunidades 

vulnerabilizadas no sul global? 

 

Objetivo 

O objetivo desta revisão sistemática é analisar e sintetizar a literatura existente sobre os 

impactos da COVID-19 para mulheres em comunidades vulnerabilizadas do sul global, com foco 

nas áreas de saúde, economia e bem-estar social.  

 

Metodologia 

Estratégia de Pesquisa 

A pesquisa será conduzida em bases de dados acadêmicas, incluindo PubMed, Scopus, BVS e 

Web of Science. Foram realizadas consultas exploratórias nas bases de dados para a construção 

final das estratégias de busca: 

Web of Science:  

Covid* (Topic) and women (Topic) and communit*(Topic) and impact (Topic) and "Latin 
America" (Topic) and Caribe (Topic) (or africa (Topic) or Asia (Topic)) 

Scopus:  

(TITLE-ABS-KEY(covid*) AND TITLE(women) AND TITLE-ABS-KEY(communit*) AND TITLE-ABS-
KEY(impact) AND TITLE-ABS-KEY(Latin America) OR TITLE-ABS-KEY(Africa) OR TITLE-ABS-
KEY(Asia)) 
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Pubmed:  

(“covid*”[Text Word] AND “women” [Text Word] AND “communit*”[Text Word] AND “impact” 
[Text Word] AND “Latin America and Caribbean” [Text Word]) 

 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critérios de Inclusão 

- Estudos publicados entre 2020 e junho de 2024; 

- Estudos qualitativos ou métodos mistos; 

- Artigos revisados por pares; 

- Pesquisas focadas em mulheres em comunidades vulneráveis; 

- Estudos que abordam impactos de saúde, econômicos e sociais; 

- Estudos que abordem a experiência vivida. 

 

Critérios de Exclusão 

- Revisões de literatura; 

- Estudos que não desagregam dados por gênero e comunidade;  

- Estudos focados exclusivamente em aspectos clínicos da Covid-19; 

- Literatura cinzenta (relatórios, dissertações, etc.). 

 

Seleção de Estudos 

A seleção dos estudos será realizada em três etapas: 

1. Triagem de Títulos e Resumos: Dois revisores independentes analisarão títulos e resumos para 

determinar a relevância. 

2. Avaliação de Texto Completo: Estudos potencialmente relevantes serão avaliados em texto 

completo. 
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3. Inclusão Final: Estudos que atenderem aos critérios de inclusão serão incluídos na revisão. 

Extração de Dados 

Considerando que a pesquisa buscará identificar padrões, desafios e respostas, os dados serão 

extraídos utilizando uma ficha padronizada, que incluirá informações sobre: 

- Autores e ano de publicação 

- Objetivo do estudo 

- Metodologia 

- População estudada 

- Resultados principais 

- Conclusões 

 

Análise de Dados 

Os dados serão analisados qualitativamente, com a identificação e construção de temas, 

conforme o trabalho de (Braun; Clarke, 2006) e identificação de padrões emergentes que 

possam ser relevantes ao tema desta revisão. Será utilizada a abordagem de síntese narrativa 

para integrar e interpretar os achados. 

 

Avaliação da Qualidade 

Na pesquisa qualitativa, a validade está relacionada ao rigor do processo de investigação, e não 

à avaliação do risco de viés ou ameaças à validade interna.  Para a avaliação de qualidade dos 

estudos, será utilizada a JBI Appraisal Tool for Qualitative Research (LockWood; Munn; Porritt; 

2015). 

 

Impactos Esperados 

 

A revisão sistemática contribuirá para uma compreensão mais detalhada dos impactos 

multifacetados da pandemia em um grupo populacional altamente vulnerável. Os resultados 

poderão informar a formulação de políticas públicas e estratégias de intervenção mais eficazes, 
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além de promover a conscientização sobre as necessidades específicas dessas mulheres em 

tempos de crise global. 

 

Cronograma 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Exploração do tema, idas ao território, participação 

de seminários de pesquisa 

x x x x     

Readequação do projeto    x x    

Construção da estratégia e coleta de dados nas 

bases 

    x    

Extração dos dados     x x   

Escrita do texto da síntese      x x  

Envio para publicação        x 
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