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APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 iniciou marcado pela pandemia da COVID-19 [Coronavirus Disease 

2019], cujo agente etiológico é o SARS-CoV-2.  Desde a gripe espanhola, em meados de 
1918, o mundo não vivia uma crise sanitária tão séria que impactasse profundamente todos 
os segmentos da sociedade. O SARS-CoV-2 trouxe múltiplos desafios, pois pouco se sabia 
sobre suas formas de propagação e ações no corpo humano, demandando intenso trabalho 
de Pesquisadores(as) na busca de alternativas para conter a propagação do vírus e de 
formas de tratamento dos casos. 

No Brasil, a doença tem se apresentado de forma desfavorável, com elevadas taxas 
de contaminação e de mortalidade, colocando o país entre os mais atingidos. Em todas 
as regiões, populações têm sido acometidas, repercutindo impactos sociais, sanitários, 
econômicos e políticos. Por se tratar de uma doença nova, as lacunas de informação e 
conhecimento ainda são grandes, sendo que as evidências que vão sendo atualizadas quase 
que diariamente, a partir dos resultados das pesquisas. Por isso, as produções científicas 
são cruciais para melhor compreender a doença e seus efeitos, permitindo que se pense 
em soluções e formas para enfrentamento da pandemia, pautando-se na cientificidade. 
Reconhece-se que a COVID-19 é um evento complexo e que soluções mágicas não 
surgirão com um simples “estalar de dedos”, contudo, mesmo diante desta complexidade 
e com os cortes de verbas e ataques de movimentos obscurantistas, os(as) Cientistas e as 
universidades brasileiras têm se destacado neste momento tão delicado ao desenvolverem 
desde pesquisas clínicas, epidemiológicas e teóricas, até ações humanitária à população. 

Reconhecendo que, para entender a pandemia e seus impactos reais e imaginários 
no Brasil, devemos partir de uma perspectiva realista e contextualizada, buscando 
referências conceituais, metodológicas e práticas, surge a proposta deste livro. A obra 
está dividida em diversos volumes, elencando-se resultados de investigações de diversas 
áreas, trazendo uma compreensão ampliada da doença a partir de dimensões que 
envolvem alterações moleculares e celulares de replicação do vírus; lesões metabólicas 
que afetam órgãos e sistemas corporais; quadros sintomáticos; alternativas terapêuticas; 
efeitos biopsicossociais nas populações afetadas; análise das relações das sociedades nas 
esferas culturais e simbólicas.

Destaca-se que esta obra não esgota a discussão da temática [e nem foi pensada 
com esta intenção], contudo, avança ao permitir que os conhecimentos aqui apresentados 
possam se somar às informações já existentes sobre a doença. Este material é uma rica 
produção, com dados produzidos por diversos(as) Pesquisadores(as) de regiões diferentes 
do Brasil.

Sabemos o quão importante é a divulgação científica e, por isso, é preciso evidenciar 
a qualidade da estrutura da Atena Editora, que oferece uma plataforma consolidada e 
confiável para os(as) Pesquisadores(as) divulgarem suas pesquisas e para que os(as) 



leitores(as) tenham acesso facilitado à obra, trazendo esclarecimentos de questões 
importantes para avançarmos no enfrentamento da COVID-19 no país.

Luís Paulo Souza e Souza



SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................1
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA: READEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM 
TEMPOS DE COVID-19

Matheus Bresser
Ana Luísa Scafura da Fonseca
Ana Luíza de Castro Carvalho
Gabriel Vinícius Trindade de Abreu
Vinícius Cordeiro Martins
Adriana Vilella Ávila de Castro
José Antonio Chehuen Neto
DOI 10.22533/at.ed.5602008121

CAPÍTULO 2 ...............................................................................................................13
PANDEMIA DE COVID-2019 E UM COMPARATIVO COM A MERS E SARS

Sara Cristine Marques dos Santos
Isabela Santos Moraes 
Ivan Lucas Picone Borges dos Anjos
Thaís Lemos de Souza Macedo
Juliana de Almeida Silveira 
Juliana Alves Costa
Thaísa Pimenta Ferreira de Oliveira
Gabriel de Lima Machado da Fonseca 
Paulo Víctor Innocencio Póvoa de Castro
Esther Mathias Marvão Garrido Dias Salomão
Daniela Maria Ferreira Rodrigues
Ivana Picone Borges de Aragão
DOI 10.22533/at.ed.5602008122

CAPÍTULO 3 ...............................................................................................................27
MÁSCARAS E A PANDEMIA POR COVID-19

Bruna Maliska Haack
Bruna Ventura Lapazini
Junir Antônio Lutinski
Vitor de Mello Netto
DOI 10.22533/at.ed.5602008123

CAPÍTULO 4 ...............................................................................................................36
ENFRENTANDO A COVID-19: PRODUÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA SOBRE AS 
PRINCIPAIS PANDEMIAS DA HISTÓRIA

Aline Carvalho da Silva
Andressa Karen Rodrigues Dantas
Ana Gabriele Santos da Veiga
Guilherme Araújo Silva
Keury dos Reis Valente
Merivalda Vasconcelos Lobato
Mikaellem Lima Gonçalves



SUMÁRIO

Raquel Silva de Carvalho
Amanda Ouriques de Gouveia
Laís Araújo Tavares Silva
DOI 10.22533/at.ed.5602008124

CAPÍTULO 5 ...............................................................................................................45
A LUTA PARA MITIGAR DANOS CAUSADOS POR COVID19 MEDIANTE ESFORÇOS 
DAS FORÇAS MILITARES, PROFISSIONAIS DE SAUDE E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

Danízio Valente Gonçalves Neto 
Elenildo Rodrigues Farias 
Jair Ruas Braga 
Erick de Melo Barbosa  
José Guilherme de Almeida Sampaio
José Ricardo Cristie Carmo da Rocha 
Milca Telles dos Santos
Raquel de Souza Praia 
Nélio Gomes de Oliveira
Aline Campos Dinelly Xavier
Fabrício Ramos Rozas
Inez Siqueira Santiago Neta
DOI 10.22533/at.ed.5602008125

CAPÍTULO 6 ...............................................................................................................56
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL RELACIONADA 
AO SARS-COV-2: UMA DISCUSSÃO SOBRE A IVERMECTINA, HIDROXICLOROQUINA, 
CLOROQUINA E NITAZOXANIDA 

Alessandra Moreira de Oliveira
Vanessa Albertina Correia Gomes
Leandro Gabriel Ribeiro de Lima
DOI 10.22533/at.ed.5602008126

CAPÍTULO 7 ...............................................................................................................71
AVALIAÇÃO COGNITIVA E PSICOSSOCIAL RELACIONADAS À COVID-19 NA 
POPULAÇÃO BRASILEIRA: UMA EXPERIÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

Arthur Oliveira Dantas 
Carla Kalline Alves Cartaxo Freitas 
Claudia Sordi
Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro 
Kelly Dayanne Oliveira Silva
Laila Santos Silva 
Louise Moreira Rocha
Rafael Nascimento Santos
Roxane de Alencar Irineu
Scheila Farias de Paiva 
DOI 10.22533/at.ed.5602008127



SUMÁRIO

CAPÍTULO 8 ...............................................................................................................74
USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MEDIDAS NÃO 
FARMACOLOGICAS NO CENÁRIO DA PANDEMIA DO COVID-19: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA

Simone Souza de Freitas
Amanda Dacal Neves
Ana Beatriz Souza Nunes
Andryelle Rayane Coelho de Oliveira
Bárbara dos Santos Paulino
Daiany Bárbara Ornilio da Silva
Eeveliny Silva Nobre
Heloise Agnes Gomes Batista da Silva
Iasmym Oliveira Gomes
José Roberto Marques Simões Júnior
Maria da Conceição de Oliveira Pinheiro
Matheus Lucas Vieira do Nascimento
Maiza Morais da Silva
Reginaldo Luís da Rocha Júnior
Vitória Beatriz dos Santos Paulino
DOI 10.22533/at.ed.5602008128

CAPÍTULO 9 ...............................................................................................................83
A CARTOGRAFIA TEMÁTICA NA REPRESENTAÇÃO DA DIFUSÃO DA COVID-19: 
ESTUDO DE CASO NO ESTADO DE SANTA CATARINA ENTRE 12/03/2020 E 09/08/2020

Vivian da Silva Celestino Reginato
André Felipe Bozio
João Victor Hernandes Vianna Lemos Nappi
Paulo Fernando Meliani
DOI 10.22533/at.ed.5602008129

CAPÍTULO 10 .............................................................................................................96
UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ALEMANHA E ITÁLIA EM PERÍODOS ANTES E 
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Thyago José Arruda Pachecoa 
Marianne Teixeira Martins
Gustavo Soares Braga
Clarissa Melo Lima
DOI 10.22533/at.ed.56020081210

CAPÍTULO 11 ...........................................................................................................107
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO RESIDENTE NOS CUIDADOS DE PACIENTE COVID-19 
NA POSIÇÃO PRONA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)

Tamiris Moraes Siqueira
Mariza Quércio Machado 
Carolina Fadoul de Brito 
Danielle da Costa Marques Aponte
Indira Silva dos Santos
Ivanildes Gomes Petillo



SUMÁRIO

Josias Mota Bindá 
Leonardo Augusto Ferreira Nogueira 
Milena Maria Cardoso de Lemos 
Nairze Saldanha Santos da Silva  
Orleane Rosas Mourāo 
Rogério Gomes Pereira 
DOI 10.22533/at.ed.56020081211

CAPÍTULO 12 ........................................................................................................... 111
A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) E A SEGURANÇA DOS 
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Caren Franciele Coelho Dias
Cleide Monteiro Zemolin
Ezequiel da Silva 
Caliandra Letiere Coelho Dias
Cristina Medianeira Gomes Torres
Aline Schifelbein da Rosa
DOI 10.22533/at.ed.56020081212

CAPÍTULO 13 ........................................................................................................... 118
A PANDEMIA DA COVID-19 E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A VIOLÊNCIA LABORAL 
DEFERIDA À EQUIPE DE ENFERMAGEM

Beatriz Vieira da Silva
Cláudia Fabiane Gomes Gonçalves
Wellington Tenório Cavalcanti Júnior
Jéssica Cabral dos Santos Silva
Jefferson Nunes dos Santos
Wendell Soares Carneiro
Silvana Cavalcanti dos Santos 
Judicléia Marinho da Silva
Valdirene Pereira da Silva Carvalho
Romina Pessoa Silva de Araújo 
Ana Karine Laranjeira de Sá
Cynthia Roberta Dias Torres Silva 
DOI 10.22533/at.ed.56020081213

CAPÍTULO 14 ...........................................................................................................126
A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO COVID-19

Lara Laís de Carvalho Silva
Ana Mara Ferreira Lima
Andréia Patrícia de Brito
Aneilanna Carvalho Silva
Érica Maria de Oliveira Silva
Igor Cardoso Araújo
Juliana do Nascimento Costa
Layane Cardoso Lima
Maria Dayanne Cardoso de Lira
Renata Raniere Silva de Andrade



SUMÁRIO

Thatylla Kellen Queiroz Costa 
Camila Ribeiro Daniel
DOI 10.22533/at.ed.56020081214

CAPÍTULO 15 ...........................................................................................................135
COMO ALIAR PANDEMIA, CIÊNCIA E COMUNIDADE?: RELATO DO CICLO DE 
PALESTRAS BENEFICENTE ON-LINE EM FSIOTERAPIA AQUÁTICA

Rute Pires Costa
Alexandre Luiz Albuquerque Pereira 
Patrícia Linhares Colares Cavalcanti 
Victor Hugo Souza Lustosa 
Rômulo Nolasco Brito 
Raquel Pires Costa 
Túlio Leal Alves
DOI 10.22533/at.ed.56020081215

CAPÍTULO 16 ...........................................................................................................141
OBESIDADE COMO FATOR DE RISCO NA INFECÇÃO POR SARS-COV-2: REVISÃO 
SISTEMÁTICA

Ana Carolina Cavalcante Viana
Anarah Suellen Queiroz Conserva Vitoriano
Synara Cavalcante Lopes
Carolina Frazão Chaves
Priscila da Silva Mendonça
Mileda Lima Torres Portugal
Lília Teixeira Eufrásio Leite
Priscila Taumaturgo Holanda Melo
Renata Kellen Cavalcante Alexandrino 
Helen Pinheiro 
Lorena Taúsz Tavares Ramos
Ana Raquel Eugênio Costa Rodrigues 
DOI 10.22533/at.ed.56020081216

CAPÍTULO 17 ...........................................................................................................149
OS EFEITOS DA CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA NO TRATAMENTO DA 
COVID-19 E SUAS REPERCUSSÕES CARDÍACAS

Juliana Alves Costa 
Sara Cristine Marques dos Santos
Juliana de Almeida Silveira 
Rayane de Oliveira Silva Santos
Anna Carolina Varanda Fructuoso 
Laura Avraham Ribas
Ariane Luiza de Siqueira Braga
Brenda Alves Fernandes 
Paulo Roberto Hernandes Júnior
Bruno Pereira Siqueira
Patrícia Pereira Nogueira 
Ivana Picone Borges de Aragão
DOI 10.22533/at.ed.56020081217



SUMÁRIO

CAPÍTULO 18 ...........................................................................................................161
HISTORICAL OVERVIEW OF SARS-COV-2 INFECTION AND THE INFLUENCE OF ACE 
INHIBITORS, ARBs, IBUPROFEN AND CORTICOIDS

Caio Teixeira dos Santos
Raul Ferreira de Souza Machado
Géssica Silva Cazagrande
Flávia Pina Siqueira Campos de Oliveira
Jenifer Rocha Balbino
Marianna Ramalho de Sousa
Tarcila Silveira de Paula Fonseca
Silvério Afonso Coelho Velano
Lívia Soares Viana
Júlia Alonso Lago Silva
Ivana Picone Borges de Aragão
DOI 10.22533/at.ed.56020081218

CAPÍTULO 19 ...........................................................................................................177
O VEGANISMO EM TEMPOS DE COVID-19: UMA PRÁTICA FILOSÓFICA 
RECOMENDÁVEL

Danielle Brandão de Melo
Thalita Marques da Silva
DOI 10.22533/at.ed.56020081219

CAPÍTULO 20 ...........................................................................................................181
LEVANTAMENTO DO IMPACTO DO COVID-19 SOBRE ACOMETIMENTOS HEPÁTICOS 
PRÉ-EXISTENTES E ANÁLISE DAS REPERCUSSÕES FUTURAS

Aiko Iwamoto
Patricia do Rocio Litça
Mariana Yamamoto Wollmann
Djanira Aparecida da Luz Veronez
DOI 10.22533/at.ed.56020081220

CAPÍTULO 21 ...........................................................................................................195
REVISÃO INTEGRATIVA: O ALEITAMENTO MATERNO DEVE SER MANTIDO EM 
CASOS DE COVID-19?

Fernanda Milagres Resende Chitarra
Natália Oliveira Izidoro
Luiza Carvalho Babo de Resende
Daiane Vaz Coelho
Guilherme Augusto Netto Nacif 
Amanda Sabino dos Santos 
Ana Cláudia Rodrigues Ferreira 
Alícia Müller Fregulia 
Thais Campino Siqueira
Ramon Silva Fortes 
Milena de Oliveira Simões 
Fillipe Laignier Rodrigues de Lacerda
DOI 10.22533/at.ed.56020081221



SUMÁRIO

SOBRE O ORGANIZADOR .....................................................................................207

ÍNDICE REMISSIVO .................................................................................................208



 
COVID-19 no Brasil Os Múltiplos Olhares da Ciência para Compreensão e Formas de Enfrentamento 4 Capítulo 4 36

Data de aceite: 01/12/2020

ENFRENTANDO A COVID-19: PRODUÇÃO DE UMA 
CARTILHA EDUCATIVA SOBRE AS PRINCIPAIS 

PANDEMIAS DA HISTÓRIA

CAPÍTULO 4
doi

Data de submissão: 23/09/2020

Aline Carvalho da Silva
FATEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e 

Ciências Humanas – Gamaliel
Tucuruí - Pará

https://orcid.org/0000-0003-2275-0577

Andressa Karen Rodrigues Dantas
FATEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e 

Ciências Humanas – Gamaliel
Tucuruí - Pará

https://orcid.org/0000-0002-5875-0168

Ana Gabriele Santos da Veiga
FATEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e 

Ciências Humanas – Gamaliel
Tucuruí - Pará

https://orcid.org/0000-0003-1292-1061

Guilherme Araújo Silva
FATEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e 

Ciências Humanas – Gamaliel
Tucuruí – Pará

https://orcid.org/0000-0003-1923-1223

Keury dos Reis Valente
FATEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e 

Ciências Humanas – Gamaliel
Tucuruí – Pará

https://orcid.org/0000-0001-9398-5926

Merivalda Vasconcelos Lobato
FATEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e 

Ciências Humanas – Gamaliel
Tucuruí – Pará

https://orcid.org/0000-0002-5581-9828

Mikaellem Lima Gonçalves
FATEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e 

Ciências Humanas – Gamaliel
Tucuruí – Pará

https://orcid.org/0000-0001-7333-0586

Raquel Silva de Carvalho
FATEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e 

Ciências Humanas – Gamaliel
Tucuruí – Pará

https://orcid.org/0000-0001-8608-4230

Amanda Ouriques de Gouveia
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará 

– FSCMPA 
/ Programa de Pós-Graduação em Gestão e 

Saúde na Amazônia (PPGGSA )
Tucuruí – Pará

https://orcid.org/0000-0002-6874-8352

Laís Araújo Tavares Silva
FATEFIG – Faculdade de Teologia, Filosofia e 

Ciências Humanas – Gamaliel
Tucuruí – Pará

https://orcid.org/0000-0002-6517-3338

RESUMO: Introdução Divulgar e compartilhar 
uma abordagem educativa e histórica, frente as 
principais pandemias anteriores a da COVID-19, 
contribui para alertar sobre a importância de 
conhecer as doenças com alta capacidade de 
transmissão e distribuição global. Este trabalho 
tem como objetivo descrever a experiência 
de acadêmicos de enfermagem, quanto a 
elaboração e divulgação de uma tecnologia 
educacional no formato de cartilha digita. 
Metodologia: o presente estudo é de caráter 

https://orcid.org/0000-0003-2275-0577
https://orcid.org/0000-0002-5875-0168
https://orcid.org/0000-0003-1292-1061
https://orcid.org/0000-0003-1923-1223
https://orcid.org/0000-0001-9398-5926
https://orcid.org/0000-0002-5581-9828
https://orcid.org/0000-0001-7333-0586
https://orcid.org/0000-0001-8608-4230
https://orcid.org/0000-0002-6874-8352
https://orcid.org/0000-0002-6874-8352


 
COVID-19 no Brasil Os Múltiplos Olhares da Ciência para Compreensão e Formas de Enfrentamento 4 Capítulo 4 37

descritivo, do tipo relato de experiência, sendo este, referente a experiência de elaboração 
de uma cartilha digital com o tema “A sociedade diante de uma pandemia”, a qual traz 
uma visão histórica de outras pandemias que ocorreram antes do Covid-19. Resultados e 
Discussão: a elaboração da cartilha se deu em 4 fases: 1) Delimitação dos temas a serem 
tratados; 2) Revisão bibliográfica; 3) Construção da tecnologia educacional; 4) Divulgação 
a cartilha ao público. A mesma fora dividida em 5 tópicos: a) Conceito de pandemia; b) 
Principais pandemias da história; c) Atuação do governo em pandemias; d) Recomendações 
preventivas e; e) A contribuição da sociedade diante de uma pandemia. Considerações 
Finais: O objetivo do trabalho fora alcançado e os acadêmicos tiveram êxito na construção 
da tecnologia educacional, bem como na sua divulgação. 
PALAVRAS - CHAVE: Tecnologia Educacional, Pandemias, Coronavirus.

FACING THE COVID-19: PRODUCTION OF AN EDUCATIONAL PICTURE ON 
THE MAIN PANDEMICS OF HISTORY

ABSTRACT: Introduction: Disseminating and sharing an educational and historical  
approach, in the face of the main pandemics prior to that of COVID-19, contributes to alert 
about the importance of knowing diseases with a high capacity for global transmission and 
distribution. This paper aims to describe the experience of nursing students, regarding the 
development and dissemination of an educational technology in the form of a digital booklet. 
Methodology: the present study is of a descriptive character, of the experience report type, 
being this one, referring to the experience of elaborating a digital booklet with the theme “Society 
before a pandemic”, which brings a historical view of other pandemics that occurred before 
Covid-19. Results and Discussion: the preparation of the booklet took place in 4 phases: 
1) Delimitation of the topics to be treated; 2) Literature review; 3) Construction of educational 
technology; 4) Disclosure of the booklet to the public. It was divided into 5 topics: a) Concept 
of pandemic; b) Main pandemics in history; c) Government action in pandemics; d) Preventive 
recommendations and; e) Society’s contribution to a pandemic. Final Considerations: The 
objective of the work was achieved and academics were successful in the construction of 
educational technology, as well as in its dissemination.
KEYWORDS: Educational Technology, Pandemics, Coronavirus.

1 |  INTRODUÇÃO
Para Senhoras (2020) os significativos avanços tecnológicos propiciaram o 

surgimento de novos remédios e vacinas no século XX, diminuindo significativamente a 
difusão e a mortalidade de determinadas doenças. No entanto, em um contexto internacional 
de rápida circulação humana, o risco latente de uma nova pandemia mundial, associada 
a doenças infecciosas emergentes ou reemergentes, ou mesmo associada a ataques 
bioterroristas se torna uma preocupação da atual agenda de securitização da saúde.

Ujvari (2011) conceitua uma pandemia, como uma doença que se espalha por uma 
grande quantidade de regiões no globo não estando restrita apenas a uma localidade, mas 
sim estando presente em uma grande área geográfica. O autor antes referido, também 
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afirma que nem todas as doenças podem causar uma pandemia, entretanto, algumas 
podem espalhar-se rapidamente e causar a contaminação de milhares de pessoas. Esses 
microrganismos também se modificam para aumentar as suas chances de proliferação. 

Os vírus patógenos aos seres humanos ocorrem naturalmente no planeta e vivem 
dentro de um ciclo natural onde os animais silvestres, como o morcego, são os seus 
hospedeiros. O problema ocorre quando as ações humanas quebram esse ciclo e o vírus, 
que apresenta capacidade de mutação e recombinação genética, fica exposto a organismos 
que não tiveram uma evolução em conjunto com esse vírus e, consequentemente, não 
apresentam adaptação a ele. (RABELLO, OLIVEIRA, 2020)

Diversos fatores implicam na rapidez com a qual práticas eficazes de controle 
de transmissão são implementadas, como: campanhas de conscientização, práticas de 
educação em saúde, consciência coletiva e sistematização da assistência preventiva. 
Dentre os principais meios de transmissão envolvidos em uma pandemia, estão: a 
transmissão de pessoa para pessoa, por contato direto ou por gotículas espalhadas pela 
tosse ou espirro de um indivíduo infectado, a infecção a partir de lugares infectados e a 
troca de fluidos. (LIMA, et al. 2020)

Potter (2001), afirma que divulgar e compartilhar uma abordagem educativa e 
histórica contribui para alertar sobre a importância de conhecer as viroses respiratórias de 
caráter zoonótico, a alta capacidade de transmissão e distribuição global e a necessidade 
crescente de resposta articulada de governos. Ao longo da história, numerosos surtos 
de doenças podem ser identificados, embora o registro se torne cada vez menos seguro 
conforme sua antiguidade.

O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência de construção de uma 
cartilha educativa digital, que visa oferecer uma visão sobre as principais pandemias já 
ocorridas na humanidade e suas decorrentes implicações, com o objetivo de subsidiar 
conhecimento aos receptores de tal, quanto a métodos preventivos, além de trazer 
familiaridade a tais acontecimentos históricos, eventuais.

2 |  METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre o processo 

de criação de uma tecnologia educacional, esta, no formato de cartilha digital, com a 
temática: “A Sociedade Diante de Uma Pandemia”, produzida por acadêmicos do curso 
de bacharelado em enfermagem de uma instituição de ensino superior do interior do Pará.

O modelo tecnológico foi escolhido pelos autores, visando a alta difusão desta 
no meio digital, podendo atingir os mais diversos públicos através de plataformas de 
compartilhamento online. 

Nesse contexto, o presente artigo, propõe-se a descrever as etapas de produção 
da cartilha, além de discorrer seu objetivo e conteúdo teórico, embasado em conhecimento 
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científico.
Dado o exposto, para o melhor entendimento deste relato, exponhamos que a 

construção aconteceu em 4 fases, tais quais foram:

• Fase 1: delimitação dos temas a serem tratados;

• Fase 2: pesquisa bibliográfica em sites de acervo científicos nacionais e inter-
nacionais, sendo escolhidos as seguintes plataformas: Google Scholar, Scien-
tific Electronic Library Online – SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde – BVS e 
Portal de Periódicos CAPES. As palavras-chave para pesquisa foram: Pande-
mias, Doença Contagiosa e Crise de Saúde Pública;

• Fase 3: construção da tecnologia educacional;

• Fase 4: divulgação da cartilha digital para o público receptor;

Ao final, seguindo as diretrizes éticas das resoluções 466/2012 e 510/2016 do 
Conselho Nacional de Saúde, não fora realizada a submissão do trabalho à um Comitê de 
Ética em Pesquisa, por vez que, trata-se de um estudo do tipo relato de experiência dos 
próprios autores, sem a utilização de dados de seres humanos.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Wu et al. (2020), descreve que os primeiros relatos de pneumonia de etiologia 

não conhecida foram identificados em Wuhan, cidade da Província Chinesa de Hubei em 
dezembro de 2019. Estes relatos apontaram a fluidez da nova doença do coronavírus 
(COVID-19) de etiologia advinda do vírus SAR-COV-2, categorizada como uma pandemia 
em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A COVID-19 espalha-se rapidamente pela transmissão entre humanos, com um 
período médio de incubação de 4 dias, tendo o tempo entre o início dos sintomas de 5 a 
7 dias. A COVID-19 chegou à América do Sul no dia 25 de fevereiro de 2020, quando o 
Ministério da Saúde (MS) do Brasil confirmou o primeiro caso. (LIMA, et al. 2020)

De Gouveia, Silva e Neto (2020), afirmam que a construção de uma cartilha digital, 
no contexto da pandemia do coronavírus, se faz de extrema eficácia, tanto por seu teor 
educativo, funcionando como uma tecnologia educacional, como também por sua facilidade 
e alta afluência no compartilhamento a partir de redes sociais, facilitando assim o seu 
objetivo de atingir o público alvo escolhido. Portando, a partir de tais fatores, deu-se início a 
construção da cartilha educativa digital, intitulada: “A sociedade diante de uma pandemia”.

3.1 Delimitação dos Temas a Serem Tratados
Os temas escolhidos pelos autores foram embasados a partir do objetivo de fornecer 

informações aos receptores sobre as principais pandemias prévias a do coronavírus (SAR-
COV-2), para assim, subsidiar conhecimento para uma melhor compreensão dos fatores 
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envolvidos em tais acontecimentos históricos.
Segundo De Souza et al. (2020) o conhecimento da população geral, bem como dos 

profissionais de saúde, sobre o histórico das pandemias anteriores, corrobora na efetivação 
de melhores medidas de controle de transmissão e contaminação. A falta de conhecimento 
sobre doenças novas, como a do novo coronavírus, faz com que a população fique a mercê 
de constantes atualizações e mudanças de protocolo, portanto, o conhecimento de medidas 
anteriores de faz de grande valia nesse momento.

Os temas escolhidos a serem trabalhados foram: conceito de pandemia; principais 
pandemias da história; atuação do governo em pandemias; recomendações preventivas; e 
a contribuição da sociedade diante de uma pandemia.

Tópico Conteúdo

Tópico 1. Conceito de Pandemia;
Aborda o conceito de pandemia, 

estabelecido pelos principais órgãos de 
saúde mundial, como a Organização 

Mundial da Saúde – OMS;

Tópico 2. Principais pandemias da História;
Aborda individual e resumidamente as 

principais pandemias da história, sendo 
escolhidas: a peste negra, a varíola, a gripe 

espanhola, o H1N1 e a Covid-19;

Tópico 3. Atuação do governo em Pandemias;

Aborda as principais intervenções 
governamentais frente ao enfrentamento 
da doença, sendo elas: a aprimoração da 
vigilância epidemiológica, o investimento 

em pesquisas clínicas e o fortalecimento de 
estruturas laboratoriais, para o fornecimento 
de vacinas e medicamentos, por exemplo;

Tópico 4. Recomendações preventivas;

Aborda as principais medidas preventivas 
no atual caso da crise do coronavírus, 
como também, as medidas em comum 
às pandemias passadas, como: uso de 
máscaras, higienização constante das 

mãos, distanciamento social e monitorização 
de sintomas;

Tópico 5. A contribuição da sociedade diante 
de uma pandemia.

Aborda as principais ações coletivas e 
individuais de contribuição para a superação 

efetiva do quadro pandêmico, sendo 
elas: a não estigmatização do paciente 

contaminado, o autocuidado, a consciência 
coletiva, a solidariedade com os mais 

afetados e a colaboração com as medidas 
preventivas estabelecidas pelas entidades 

de saúde mundiais.

 Quadro 1. Conteúdo abordado pela cartilha digital “A Sociedade Diante de Uma Pandemia”.

Fonte: Silva, et al. (2020).
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3.2 Revisão de Literatura
Segundo Foucault (1977) o caráter distintivo das Epidemias está em sua manifestação 

coletiva e singular; coletiva enquanto fenômeno que atinge grupos de indivíduos provocando 
alterações no modo de “andar a vida” e singular enquanto ocorrência única na unidade de 
tempo e espaço em que ocorre. Estas estiveram sempre presentes na História do homem 
na Terra, intensificando-se nas épocas de transição entre os modos de produção e nos 
momentos de crise social. 

Inúmeros são os relatos de epidemias durante a Antiguidade e a Idade Média, 
entretanto, é no período de transição entre o modo de produção feudal e o modo de 
produção capitalista (mercantilismo) que as “pestes” assumem proporções devastadoras. 
(BARATA, 1987). 

As epidemias e pandemias estão associadas às modificações na estrutura da 
sociedade, que favorecem a disseminação, em contextos ecológicos, sociais e espaciais 
concretos. Além disso, deve ser lembrado que o contexto histórico e o estágio do 
conhecimento científico, as tecnologias disponíveis em relação à prevenção e ao controle 
de doenças, que pode produzir um impacto importante na morbimortalidade, na segurança 
pública e na economia dos países afetados. (BRASIL, 2009). 

Embora os recursos tecnológicos disponíveis hoje para o tratamento e monitoramento 
sejam muito mais avançados, eles não são ilimitados, e uma estimativa do número esperado 
de casos torna-se fundamental para o planejamento das ações dirigidas à redução do 
impacto na morbidade, mortalidade, na economia e em outros aspectos da sociedade, 
sendo de suma importância a identificação e prevenção do agente causador para que possa 
ser realizado o controle e proteção até a eliminação do mesmo, minimizando o número de 
casos, óbitos e os impactos sociais provenientes. (BRASIL, 2009)

A vigilância é base essencial para o monitoramento e avaliação de qualquer processo 
de doença, sendo especialmente crítico quando surgem novos agentes. Assim como a 
pandemia de influenza de 2009, a qual testou a capacidade dos países para detectar, 
avaliar, notificar e relatar um evento como preconizado pelo Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI). (DA COSTA, MERCHAN-HAMANN, 2016).

A partir do encontro de tais produções científicas acerca do tema em questão, fora 
dado início a construção da tecnologia educacional no formato de cartilha. 
3.3 Construção da Tecnologia Educacional

Nesta etapa da construção, houvera a seleção de imagens para a constituição da 
identidade visual da tecnologia. As imagens foram selecionadas respeitando as normas 
de direitos autorais, sendo extraídas de sites que oferecem imagens gratuitas para uso 
público. A escolha destas para a composição gráfica, partiram do princípio de utilização 
de imagens para uma melhor captação da atenção do público. Também fora utilizada uma 
linguagem clara, objetiva e didática, afim de oferecer o melhor entendimento e absorção 
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possível.
A cartilha, que recebera o nome de “A Sociedade Diante de Uma Pandemia”, fora 

elaborada digitalmente por meio do Software Microsoft Office PowerPoint 2016, sendo 
salva em alta qualidade e padrão de impressão, no formato “pdf.”. A cartilha foi idealizada 
com 19cm de largura por 27,5cm de altura, possuindo um total de 19 páginas, na fonte 
Arial de tamanho 24, permitindo uma melhor visualização por meio de todos os públicos, 
independente do seu meio de visualização.

As tecnologias educativas, impressas e digitais, têm sido amplamente utilizadas 
como método de educação em saúde para facilitar a captação de conhecimentos, esclarecer 
mitos e tirar dúvidas relacionados ao tema. De tal maneira, é ascendente o uso de cartilha 
educativa com o escopo de fornecer orientações, como também, ser um recurso do qual o 
receptor poderá utilizá-lo na ausência do profissional qualificado. (CORDEIRO, et al. 2017)

Santos (2015), afirma que para que se alcancem os objetivos das ações de educação 
em saúde propostas, se fazem necessárias a utilização de métodos diferenciados, como 
também a inserção de tecnologias, estas, capazes de tornar o processo educativo mais 
participativo e emancipatório. De tal maneira, a utilização de tecnologias, como cartilha 
digital, passa a ser vista como estratégia capaz de facilitar o processo de aprendizagem e 
tornar esta atividade mais participativa e envolvente.

A partir disso, deu-se início a fase de compartilhamento da tecnologia educacional 
supracitada para o público receptor.

3.4 Divlugação da Cartilha Digital
Para De Gouveia, Silva e Neto (2020) e Aquino et al. (2020) a construção de uma 

cartilha digital em meio a pandemia de COVID-19 se fez de extremo sucesso, principalmente 
em seu objetivo de atingir o público. Levando em consideração as regras de isolamento e 
distanciamento social, o compartilhamento de tecnologias educacionais por meios digitais 
atinge seu principal objetivo ao fornecer informações preventivas ao público, sem que este 
entre em risco de exposição ao vírus, pondo em prática ações de educação e promoção a 
saúde.

De tal maneira, os autores do presente relato vincularam sua cartilha educativa 
digital ao site institucional de sua instituição de ensino superior, bem como, compartilharam 
em grupos de cunho acadêmico, para que estes repassassem adiante e compartilhassem 
o conhecimento de maneira fluída e dinâmica. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração e propagação da cartilha digital, a qual fora relatada neste artigo, 

facilita o entendimento da população sobre a evolução e adequação da sociedade 
mediante às grandes pandemias até a do COVID-19. Foram explanados de forma clara e 
sucinta temas relevantes que cativam a atenção de pessoas de diversos públicos, estes os 
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quais, vêm a assimilar dados e informações importantes a respeito de cada doença e suas 
individualidades e paralelos. Destaca-se ainda que o objetivo de divulgação desta, tivera 
êxito ao ser compartilhada em meios digitais de alta fluidez, chegando assim a diversos 
públicos e atingindo seu objetivo de promover educação em saúde de maneira emancipada.
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