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APRESENTAÇÃO

A obra “Políticas e Serviços de Saúde” compila 85 trabalhos técnicos e científicos 
originais produzidos por acadêmicos, docentes e pesquisadores de diversas Instituições de 
Ensino no Brasil; os textos – que abrangem diversas metodologias de pesquisa – refletem 
o caráter plural e multidisciplinar desta temática trazendo ao leitor não só o panorama
atual das políticas públicas de saúde, mas também como os aspectos biopsicossociais e
ambientais característicos de nosso país permeiam este cenário.

Este E-Book foi dividido em quatro volumes que abordam, cada qual, fatores os 
intrínsecos ligados à política e serviços no âmbito da saúde no Brasil, respectivamente: 
“Clínica em Saúde”, que traz majoritariamente revisões e estudos de caso no intuito de 
fornecer novas possibilidades terapêuticas; “Diversidade Social” que tem como foco 
as ações práticas da comunidade científica no contexto da atuação profissional em 
coletividades; “Educação em Saúde”, volume que apresenta, discute e/ou propõe opções 
inclusivas para o ensino de saúde em ambiente comunitário, hospitalar e escolar; e, por fim, 
“Epidemiologia & Saúde” que compila estudos, em sua maioria observacionais, com foco 
na análise da transmissão de doenças comuns no cenário nacional ou ainda investigam 
novas abordagens para o estudo do tema.

Agradecendo o empenho dos autores na construção dessa obra, explicita-se o 
desejo de que esta leitura contribua para a ampliação do conhecimento científico das 
políticas públicas nacionais em saúde e também que possa contribuir para novos estudos.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: INTRODUÇÃO: Sabe-se que os 
pacientes com Diabetes Mellitus (DM) fazem 
parte do grupo de risco para as complicações 
do vírus Sars-Cov-2. Durante a pandemia do 
COVID-19, essa população encontra-se mais 
vulnerável a desenvolver os piores desfechos da 
doença, além de possuir altos níveis de internação 
em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 
de mortalidade decorrente da doença. Isso 
explicita a necessidade de que haja um cuidado 
centrado na individualização do manejo dessa 
população. OBJETIVO: Relatar a experiência da 
construção de um e-book acerca do autocuidado 
em pacientes diabéticos em meio à pandemia 
de COVID-19. MÉTODOS: Trata-se de um 
estudo do tipo relato de experiência, realizado 
na Universidade Federal do Ceará, centrado no 
desenvolvimento de um material educativo, do tipo 
e-book, voltado para o autocuidado do paciente 
diabético em meio à pandemia de COVID-19. 
RESULTADOS: O material foi construído a partir 
das medidas de restrição social propostas pela 
maioria dos governos dos estados brasileiros. 
Primeiramente, foram definidos os capítulos 
que estariam presentes no e-book, seguido da 
pesquisa para a sua fundamentação teórica e da 
produção técnica do material. Os capítulos foram 
intitulados: “COVID-19”, “Diabetes”, “Tenho 
diabetes, e agora?”, “Como posso me manter 
ativo?”, “Exercícios”, e, por fim, “ Cuidados com 
os pés”. Todos os capítulos foram redigidos com 
linguagem acessível à população, em geral, e 
bastante ilustrados, para facilitar o entendimento 
acerca do conteúdo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Conclui-se, portanto, que a construção desse 
material educativo auxilia na individualização do 
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cuidado com o paciente diabético em meio à pandemia de COVID-19, além de impactar 
positivamente no empoderamento dessa população acerca da sua condição, de forma a 
contribuir para a prevenção de agravos do DM durante o período de restrição social.
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19, Diabetes Mellitus, Educação em Saúde.

CONSTRUCTION OF AN E-BOOK ON SELF-CARE IN DIABETIC PATIENTS 
DURING COVID-19 PANDEMIC: EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: INTRODUCTION: It is known that patients with Diabetes Mellitus (DM) are part 
of the risk group for complications of the Sars-Cov-2 virus. During the COVID-19 pandemic, 
this population is more vulnerable to developing the worst outcomes of the disease, in addition 
to having high levels of hospitalization in Intensive Care Units (ICUs) and mortality from the 
disease. This explains the need for care focused on individualizing the management of this 
population. OBJECTIVE: To report the experience of building an e-book about self-care in 
diabetic patients in the midst of the COVID-19 pandemic. METHODS: This is an experience 
report study carried out at the Federal University of Ceará, focused on the development 
of an educational material, of the e-book type, aimed at the self-care of diabetic patients 
in the midst of the COVID-19 pandemic. RESULTS: The material was constructed based 
on the social restriction measures proposed by most governments in the Brazilian states. 
First, the chapters that would be present in the e-book were defined, followed by research 
for its theoretical foundation and the technical production of the material. The chapters were 
entitled: “COVID-19”, “Diabetes”, “I have diabetes, what now?”, “How can I stay active?”, 
“Exercises”, and finally, “Foot care”. All chapters were written with language accessible to 
the general population, and well illustrated, to facilitate understanding of the content. FINAL 
CONSIDERATIONS: It is concluded, therefore, that the construction of this educational 
material helps in the individualization of care for diabetic patients amid the pandemic of 
COVID-19, in addition to positively impacting the empowerment of this population regarding 
their condition, in order to contribute for the prevention of diseases of DM during the period of 
social restriction.
KEYWORDS: COVID-19, Diabetes Mellitus, Health Education.

1 |  INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia 

persistente, em virtude de uma deficiência na produção e/ou ação da insulina. O aumento 
glicêmico constante é associado a complicações crônicas vasculares, elevando a taxa 
de morbimortalidade e reduzindo a qualidade de vida (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
DIABETES, 2020).

 Estudos acerca da pandemia do Covid-19 ressaltam que pacientes com mais 
comorbidades têm maior probabilidade de apresentar um grave curso da doença, sendo 
classificados como grupo de risco para as complicações do vírus Sars-Cov-2, como é o 
caso dos pacientes portadores de DM. Durante a pandemia do COVID-19, essa população 
encontra-se mais vulnerável a desenvolver os piores desfechos da doença. Além de serem 
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mais suscetíveis ao uso da ventilação mecânica, à admissão em unidades de terapia 
intensiva quando comparados aos não diabéticos, também mostram uma maior índice 
morbimortalidade[J2] . (HUR et al., 2020; THOMAZ et al., 2020; YAN et al., 2020)

 No Brasil, outro estudo revelou que a população com diabetes reduziu a frequência de 
saídas de casa e entre os que monitoram a glicemia, a maioria (59,4%) verificou alterações. 
Além disso, quanto aos hábitos para o tratamento do diabetes, a atividade física foi bastante 
impactada, sendo reduzida por 59,5% dos entrevistados. (THOMAZ et al., 2020)

 Nessa perspectiva, os pacientes expostos ao Sars-Cov2 com DM enfrentam 
uma condição inflamatória crônica e um aumento do risco de desenvolver complicações 
respiratórias. Muitas vezes, o risco de contaminação pela população diabética em relação à 
população em geral foi evidenciado. Contudo, o maior problema realmente está relacionado 
à probabilidade de apresentar sintomas graves quando não se há um devido controle do 
índice glicêmico, condição já relacionada à comprometimentos vasculares do diabetes. 
(HUR et al., 2020; YAN et al., 2020)

 Isso explicita a necessidade de que haja um cuidado centrado na individualização 
do manejo dessa população. Assim, o objetivo do presente artigo foi relatar a experiência 
da construção de um e-book acerca do autocuidado em pacientes diabéticos em meio à 
pandemia de COVID-19. 

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, realizado no período de março a 

junho de 2020, idealizado pela Liga Cardiovascular da Fisioterapia da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), centrado no desenvolvimento de um material educativo, do tipo e-book, 
voltado para o autocuidado do paciente diabético em meio à pandemia de COVID-19.

Com a proposta de ser disponibilizado na rede para todo indivíduo diagnosticado 
com essa condição de saúde, o material foi desenvolvido com linguagem acessível, dividido 
em 6 capítulos, baseado em publicações recentes relacionadas aos cuidados necessários 
para diminuir o contágio pelo Sars-CoV-2, bem como, sua relação com o DM.

Para se tornar atrativo para o leitor e facilitar o processo de aprendizagem, foram 
utilizados elementos gráficos visuais, como imagens e ícones, predominantemente em 
estilo flat design, uma tendência visual contemporânea determinada pela simplificação 
dos elementos e com essência na forma, funcionalidade e tecnologia. Todo o processo de 
desenvolvimento do material foi realizado utilizando a ferramenta Adobe Photoshop CS6® 
e as imagens utilizadas foram retiradas do site https://www.freepik.com/.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O material foi construído a partir das medidas de restrição social propostas pela 
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maioria dos governos dos estados brasileiros. Primeiramente, foram definidos os capítulos 
que estariam presentes no E-book, seguido da pesquisa para a sua fundamentação teórica 
e da produção técnica do material. 

Os capítulos foram intitulados: “COVID-19”, “Diabetes”, “Tenho diabetes, e agora?”, 
“Como posso me manter ativo?”, “Exercícios”, e, por fim, “ Cuidados com os pés”, Todos 
os capítulos foram redigidos com linguagem acessível à população, em geral, e bastante 
ilustrados, para facilitar o entendimento acerca do conteúdo. 

A seguir, cada capítulo será retratado de forma mais profunda. 
Capítulo 1 – O que é COVID-19?
A COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que pode apresentar-

se tanto por quadros infecciosos assintomáticos, quanto por infecções respiratórias graves, 
com comprometimento sistêmico. Os principais sintomas são tosse, febre, coriza, dor 
de garganta, anosmia, ageusia, distúrbios gastrintestinais, astenia, hiporexia e dispneia 
(BRASIL, 2020).

A transmissão ocorre de uma pessoa doente para outra, em contato próximo, por 
meio de espirros, tosse ou gotículas de saliva, que facilitam a disseminação do vírus. Além 
destes, o próprio aperto de mão e contato com objetos ou superfícies contaminadas podem 
ser facilitadores desse processo (BRASIL, 2020).

Visando introduzir informação básica acerca do COVID-19 para o público leitor, a 
fim de garantir a total compreensão sobre os riscos da doença, foi necessário conceituá-la, 
explicando desde o agente etiológico até as apresentações clínicas mais comuns, além de 
relatar sobre as formas de transmissão.

Capítulo 2 - O que é Diabetes?
Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica que requer cuidados contínuos, 

causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio que promove o aproveitamento 
da glicose como energia para o nosso corpo (CARE, 2020).

Pessoas com DM não tem maior risco de contrair a COVID-19, mas sim de desenvolvê-
la em sua forma mais grave. Entretanto, o risco de complicações é muito menor e quase 
igual ao das pessoas sem DM se os níveis de glicose no sangue estiverem controlados, 
esta é a diferença entre o diabetes controlado e descompensado. O grupo de maior risco 
de evolução com as formas mais graves da doença é composto por aqueles indivíduos com 
complicações, com comorbidades e idosos (maiores de 60 anos), independentemente do 
tipo de diabetes (SBD, 2020).

Dessa forma, este capítulo relaciona, de forma simples, o DM e o COVID-19, o que 
é indispensável para que se compreenda o tema com completude, partindo da premissa de 
que, na presença do mau controle metabólico, por exemplo, o DM torna-se fator de risco 
para indivíduos infectados por SARS-CoV-2. 

Capítulo 3 – Tenho diabetes, e agora? 
A pandemia alterou a rotina diária das pessoas. Nesse cenário, é necessário se 
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adaptar a essas alterações para evitar a contaminação e disseminação do vírus. Todas as 
pessoas devem adotar as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, em especial 
indivíduos que estejam em um grupo de risco (WHO, 2020).

Por esse motivo, neste capítulo, são abordadas medidas de prevenção contra o 
COVID-19, tais como o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social, 
evitar tocar o rosto, dentre outros (BRASIL, 2020).

Quanto à utilização da máscara, um dos cuidados mais importantes na prevenção 
da disseminação da doença, o capítulo aborda não apenas a necessidade do seu uso, mas 
a forma correta de fazê-lo. Os princípios básicos para a utilização correta são: limpar as 
mãos antes de colocar e após retirar a máscara, certificar-se de que está cobrindo o nariz, 
a boca e o queixo, encostar apenas nos elásticos ao colocar e retirar, lavar imediatamente 
após retirar (WHO, 2020) .

Por fim, com relação às especificidades do DM, o capítulo aborda a relevância 
da realização do controle glicêmico, com a necessidade de monitorar frequentemente a 
glicemia, além de fazer o uso correto das medicações ou insulina, pois são atividades que 
podem prevenir complicações do coronavírus e do diabetes (SBD, 2020). 

Capítulo 4 - Como posso me manter ativo? 
Existem evidências dos efeitos positivos do exercício na prevenção e no tratamento 

do DM. O exercício atua na prevenção do DM, principalmente nos grupos de risco, como 
os obesos e os familiares de diabéticos. Portanto, visto a importância do exercício físico 
para melhora da qualidade de vida do diabético, o capítulo aborda orientações sobre essa 
prática (SBD, 2019).

Devido à necessidade de um acompanhamento especial ao paciente diabético 
durante o exercício físico, constam neste capítulo algumas observações que devem ser 
lembradas, como o monitoramento glicêmico, que a base para a adaptação do tratamento 
ao exercício e deve ser conduzido antes, durante e depois dele. Se glicemia capilar 
estiver menor do que 100 mg/dl, é de suma importância que o paciente faça a ingestão 
de carboidrato de ação rápida antes do exercício. Por outro lado, deve-se evitar realizar 
exercícios se a glicemia capilar estiver maior do que 250 mg/dl. A ingestão hídrica é crucial 
para manter a hidratação durante esse momento, e, além disso, faz-se importante atentar-
se aos cuidados com a vestimenta, calçados e meias desportivas, dentre outros cuidados 
(SBD, 2019).

Capítulo 5 – Exercícios
Como foi exposto no capítulo anterior, o exercício físico é elemento fundamental no 

manejo de todas as variações de diabetes, além de contribuir na prevenção de Diabetes 
tipo 2. Ademais, a redução dos riscos cardiovasculares e o controle do peso corporal são 
benefícios que também impactam na melhoria da saúde desses indivíduos. O que ocorre, 
entretanto, é que o exercício físico não é rotineiramente prescrito nas consultas de rotina, 
tampouco orientado de maneira adequada, para o indivíduo com DM (SBD, 2019).
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Tendo em vista essa problemática, o quinto capítulo do E-book retrata uma 
sequência de exercícios, que incluem atividades de mobilidade, metabólicas, aeróbicas, de 
propriocepção e de fortalecimento da musculatura dos pés e de coordenação.

Os tipos de exercício retratados são ilustrados e bem descritos, de forma acessível 
ao entendimento do público leitor, em geral, como exemplificado na Figura 1.

 

Figura 1: Fragmento do capítulo “Exercícios”, ilustrando um exercício metabólico de membros 
inferiores.

Capítulo 6 – Cuidados com os pés
As úlceras de pé diabético (UPDs) antecedem 85% das amputações, e 3 amputações 

em indivíduos com diabetes ocorrem por minuto em todo o mundo, o que se traduz em 
estatística bastante significativa. (SBD, 2019) 

Dessa forma, o guideline do International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) 
institui que há cinco pilares para prevenção de ulceração, quais sejam: Identificação do pé 
em risco, inspeção e exame regular do pé em risco, educação do paciente, da família e dos 
profissionais de saúde, garantia do uso rotineiro de calçados adequados e tratamento dos 
fatores de risco para ulceração. (IWGDF, 2019) 

Pensando que, por meio do livro, poder-se-iam abordar os três primeiros princípios, 
foi criado um capítulo com uma série de orientações acerca do autocuidado com os pés, 
que incluem a higienização dos pés, secar o espaço interdigital após o banho, manejo 
adequado das unhas, hidratação dos pés, inspeção diária da região plantar, uso de calçado 
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adequado, dentre outras.
Dessa forma, buscou-se alcançar, por meio deste capítulo final, a prevenção da 

ulceração e, consequentemente, da amputação, seu desfecho mais grave, durante a 
pandemia de COVID-19. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se, portanto, que a construção desse material educativo auxilia na 

individualização do cuidado com o paciente diabético em meio à pandemia de COVID-19, 
além de impactar positivamente no empoderamento dessa população acerca da sua 
condição, de forma a contribuir para a prevenção de agravos do DM durante o período de 
restrição social.
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