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APRESENTAÇÃO

Desde os primeiros reportes epidemiológicos na China em dezembro de 2019 que 
sinalizavam o alerta de uma pneumonia de rápido contágio até então desconhecida, os 
números gerais de infecção e mortalidade pelo novo coronavírus tem sido alarmantes. 
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e conforme dados 
do Ministério da Saúde, até o fechamento da organização deste e-book, o país totalizava 
213.817.90 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 595.446 óbitos por COVID-19. 
Também até o fechamento da organização deste e-book, o Brasil já havia imunizado 
totalmente 87.436.784 indivíduos – o que representa 40,99% da população brasileira – 
segundo o consórcio nacional de veículos de imprensa.

A comunidade científica nacional rapidamente se voltou ao estudo da pandemia do 
novo coronavírus: Mota e colaboradores no artigo “Produção científica sobre a COVID-19 no 
Brasil: uma revisão de escopo” encontraram, apenas até maio de 2020, 69 publicações em 
revistas nacionais sobre assuntos relacionados à COVID-19; no entanto, além de algumas 
lacunas investigativas como a realização de ensaios clínicos randomizados e revisões 
sistemáticas, os autores atestam que “(...) a produção científica nacional sobre a COVID-19 
tem papel imediato na formulação de políticas públicas de enfrentamento da doença e na 
orientação de decisões clínicas no que tange as ações de prevenção e tratamento (…) 
cabendo às universidades brasileiras o papel de protagonistas nessa produção”.

Pensando neste cenário, a Atena Editora convida seus leitores a estudar a obra 
“COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais”. Para este e-book foram 
revisados e selecionados 44 artigos técnicos e científicos que aqui estão dispostos em 
dois volumes: o primeiro aborda os aspectos patológicos, clínicos e epidemiológicos da 
COVID-19 e, no segundo volume, encontram-se os trabalhos que investigaram os impactos 
socioambientais da pandemia em diversos grupos e/ou comunidades brasileiras.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: A prática de atividade física está 
diretamente relacionada com a melhoria da 
qualidade de vida da população. No entanto, com 
o advento da pandemia da COVID-19, uma das 
medidas para evitar a propagação do vírus foi o 
fechamento de espaços – públicos e privados -, 
o que impossibilitou à execução desse ato. Com 
isso, o objetivo do trabalho é promover a saúde, 

apresentando, de forma remota, a importância 
do exercício físico e dicas de como realizá-lo a 
indivíduos que frequentam uma Unidade Básica 
local. O projeto contou com publicações na rede 
social Instagram, incluindo um vídeo para o 
IGTV e uma live ministrada por um profissional 
de educação física; que foram divulgadas por 
50 panfletos distribuídos no referido posto de 
saúde. Essa prática caracteriza-se por ser 
um fácil e rápido meio de disseminação de 
informações à população por meio da internet e, 
consequentemente, cumprir o isolamento social. 
Por outro lado, nem todos possuem esse meio 
de comunicação e a falta de contato presencial 
pode causar malefícios. O projeto pôde concluir 
que as redes sociais são ferramentas de suma 
importância para transmissão de conhecimento 
devido ao abrangente alcance, assim como 
anulam os riscos de transmissão do novo 
Coronavírus.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde. 
Isolamento Social. Rede social.

NEW PERSPECTIVES TO PROMOTE 
THE PRACTICE OF PHYSICAL ACTIVITY 

IN THE PANDEMIC: NA EXPERIENCE 
REPORT

ABSTRACT: The practice of physical activity 
is directly related to the improvement of the 
population’s quality of life. However, with the 
advent of the COVID-19 pandemic, one of the 
measures to prevent the spread of the virus was 
the closing of spaces – public and private -, which 
made it impossible to carry out this act. Thereby, 
the objective of the work is to promote health, 
remotely presenting the importance of physical 
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exercise and tips on how to do it to individuals who attend a local Basic Unit. The project 
featured posts on the social network Instagram, including a video for IGTV and a live given by 
a physical education professional; which were disseminated by 50 pamphlets distributed in the 
aforementioned health center. This practice is characterized by being an easy and fast way to 
disseminate information to the population through the internet and, consequently, complying 
with social isolation. On the other hand, not everyone has this means of communication and 
the lack of face-to-face contact can cause harm. The project was able to conclude that social 
networks are extremely important tools for knowledge transmission due to their wide reach, 
as well as nullifying the transmission risks of the new Coronavirus.
KEYWORDS: Health Education. Social Isolation. Social Network.

1 |  INTRODUÇÃO
No final de 2019, o advento do novo Coronavírus na China logo evoluiu para 

diversos continentes, se tornando um caso de emergência mundial. Em 6 de fevereiro 
de 2020, o Presidente da República Brasileira sancionou a lei nº 13.979, que dispõe 
medidas para enfrentamento da crise de saúde pública decorrente da COVID-19 (Doença 
do Coronavírus), incluindo o distanciamento e o isolamento social (DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO, 2020).

Nesse contexto, o fechamento de escolas, de locais de trabalho e lazer e de espaços 
destinados a prática de atividade física trouxe à tona impactos na saúde da população; 
visto que as pessoas, além de possuírem dificuldade na execução de atividade física, 
foram obrigados a passar mais tempo sentados e deitados durante o dia, devido a escassa 
deslocação necessária para participar de aulas remotas e “home office” (TURBIANI, 2020).

Em contrapartida a esse quadro, tem-se em vista que a atividade física regular é 
um fator de suma importância para prevenção e o controle das doenças não transmissíveis 
(DNTs), para benefício à saúde mental e para manutenção do peso saudável e do bem-
estar geral (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2020).

Diante disso, existe a necessidade de uma educação que deve ser orientada por 
meio dos serviços de saúde e centrada nas necessidades globais e individuais, com o 
intuito de capacitar os indivíduos para uma aprendizagem habitual que os permita adquirir 
autonomia no sentido de controlar os seus próprios determinantes de saúde (OTTAWA, 
1986, p. 19). 

Dessa maneira, tendo em vista a negligência da atividade física e a necessidade 
de educação em saúde acerca desse assunto, principalmente em tempos de pandemia, 
foi necessário, em decorrer da inviabilidade de vivências presenciais, a elaboração de um 
projeto que contemplasse a utilização de redes sociais, que, segundo a empresa Kantar 
(2020, p.1), aumentaram em cerca de 40% seus usuários na pandemia e tornam possível 
o compartilhamento de informações e conteúdo para a população.

No contexto atual brasileiro, uma das principais mídias sociais utilizadas pela 
população é o Instagram – 5ª mais popular do mundo -, o qual conta com cerca de 1 bilhão 
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de usuários ativos por mês, segundo dados de 2020, do próprio aplicativo. Ele permite 
a postagem de fotos, vídeos e transmissões ao vivo, chamadas lives. Nesse contexto, 
essa rede social caracteriza-se como um bom mecanismo de interação entre pessoas e 
divulgação de serviços, devido a praticidade do aplicativo e a facilidade de disseminação 
de postagens. (PORTAL G1, 2020).

Esse projeto desenvolveu técnicas de promoção à saúde para os pacientes da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Miriam Porto Mota, em Fortaleza, que visavam melhorar 
a qualidade de vida e alertar os indivíduos acerca da importância da atividade física e de 
novas maneiras de realizá-la, mesmo com o isolamento social. Nesse cenário, o presente 
estudo tem como objetivo relatar a experiência de alunos de medicina ao fazer promoção 
de saúde à distância direcionado aos usuários da referida Unidade Básica.

2 |  METODOLOGIA
Foi elaborado um estudo que tem como finalidade relatar a experiência de alunos 

do 3º semestre de Medicina do Centro Universitário Christus em promover à educação em 
saúde de forma remota. O tema escolhido foi exercício físico, visto que é um ato essencial à 
saúde que foi desmotivado durante a pandemia devido a necessidade de isolamento social.

O projeto foi realizado de abril a junho de 2021 em ambiente virtual por meio da rede 
social “Instagram” pelo perfil do PROSA - Projeto de Extensão em Saúde e Acessibilidade 
do Centro Universitário Christus -, e obteve como público-alvo os pacientes do posto Miriam 
Porto Mota de Fortaleza, a fim de transmitir conhecimento e responder dúvidas sobre o 
tema. 

O desenvolvimento do projeto foi feito a partir de reuniões no “Google Meet” – 
serviço de comunicação por vídeo -, entre os integrantes da equipe onde houve a decisão 
do tema e das ações destinadas a ele. 

A divulgação do projeto para os pacientes do posto de saúde foi realizada a partir 
de 50 panfletos (Figura 1) distribuídos sem distinção ou preferência de idade ou sexo, 
pelo Dr. Tulius Freitas, médico da unidade e orientador do projeto. O título dos panfletos 
era “Cuidados com a sua saúde em tempos de pandemia”. Além disso, eles possuíam 
informações acerca temas de educação em saúde disponibilizados na rede social e sobre 
como entrar no Instagram do PROSA, que ocorre por meio de um QR code que, ao ser 
escaneado por um aparelho eletrônico, abre imediatamente no perfil “@prosaunichristus”.

Foi realizado a publicação de um vídeo (Figura 2) com a duração de 3 minutos e 36 
segundos no IGTV com o tema “Atividade Física na Pandemia”, abordando sua importância 
para o corpo e para mente, além de sugestões de como continuar a prática de atividade 
física em casa, através de aplicativos que facilitam e ajudam na realização dos exercícios 
físicos durante esse período de pandemia. Os vídeos foram roteirizados e gravados 
individualmente através das câmeras dos celulares de cada participante e foram editados 
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por meio do editor de vídeo “Filmora 9”.
Além disso, foi elaborado um questionamento na “caixa de perguntas” disponibilizadas 

no Instagram a fim de coletar as dúvidas mais frequentes do público sobre o assunto.
Posteriormente, foi feito uma entrevista ao vivo (Figura 3) com o convidado 

Leonardo Bruno – profissional de atividade física, treinador de futebol da escola oficial do 
Porto e “personal trainer” -, o qual respondeu às principais dúvidas abordadas na caixa 
de perguntas, enfatizou a importância da atividade física, sugeriu modos de realizá-la em 
casa e citou próprias experiências do cotidiano. A live teve a duração de pouco mais de 53 
minutos, tendo seu início as 19 horas e término às 20 horas. 

         
Figura 1- Design do panfleto.

Fonte: próprio autor.

Figura 2- Capa do vídeo 
IGTV.

Fonte: próprio autor.

Figura 3- Captura de tela da 
live.

Fonte: próprio autor.

3 |  RESULTADOS
De fato, com a chegada da COVID-19, o número de pacientes nos hospitais 

aumentou consideravelmente, tornando inadequado e perigoso a prática da promoção da 
saúde nesses ambientes. Logo, a realização desse ato por meio da internet é muito mais 
segura, visto que evita a superlotação desses estabelecimentos, gerando impacto positivo 
nesse programa.

Esse projeto segue o formato de postagem online, caracterizando-se como uma 
ótima ferramenta para evitar a transmissão da doença e manter a rotina das atividades 
cotidianas. Por outro viés, também apresenta desvantagens em relação às atividades 
presenciais, como a falta de interação presencial, que é um determinante importante 
quando se fala em integridade da saúde mental. Portanto, a falta desse recurso define-se 
como um ponto negativo.
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O objetivo do trabalho foi levar a educação em saúde aos usuários da atenção 
básica e a plataforma selecionada para isso foi o Instagram através do perfil do PROSA 
“@prosaunichristus”. Diante disso, graças ao rápido e amplo alcance que as redes sociais 
possuem, foi possível obter quantidades satisfatórias de 97 e 59 visualizações no vídeo 
postado no IGTV e na live, respectivamente.

A  live contou com a participação de um profissional educador físico e teve como 
objetivo responder os questionamentos do público que a acompanhava, proporcionando 
uma interação entre especialista e internautas. Portanto, esse entrosamento possibilitou 
ótimos níveis de adesão do público ao conteúdo e, dessa forma, engrandeceu o programa.

Ademais, a utilização da internet para divulgar informações, muitas vezes, não tem 
o devido reconhecimento. Isso faz que poucas pessoas vejam, por exemplo, as postagens 
disponibilizadas em sites e redes sociais. Nesse contexto, visando divulgar e aumentar o 
alcance dessas atividades, panfletos foram distribuídos aos pacientes do posto de saúde. 
Entretanto, é necessário contato com muitos indivíduos para tal prática, visto que foram 
entregues manualmente, o que evidenciaria um ponto negativo para o projeto.

No Brasil, é notavel que parcela da população não tem acesso a internet, e, 
consequentemente, não está nas redes sociais, fazendo que fiquem excluídas das 
informações que circulam nesses meios. Isso dificulta a promoção à saúde de forma remota 
que é o formato desse trabalho, evidenciando, assim outro ponto negativo. 

4 |  DISCUSSÃO
As atividades presenciais apresentam risco de transmissão da COVID-19 e, com 

isso, inviabilizam a aderência desse formato para a realização do projeto que preza pela 
saúde coletiva. Nesse cenário, a evolução das novas formas de convivência a distância 
foi essencial para evitar a disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, possibilitar que 
atividades antes realizadas presencialmente pudessem ocorrer de forma remota (MALAVÉ, 
2020). 

A metodologia online, apesar de ser uma ótima alternativa para realização de 
atividades em tempos de pandemia, possui uma desvantagem altamente relevante, que é 
a falta de interatividade presencial. Diante disso, foi observado um aumento significativo de 
indivíduos com quadros severos de ansiedade e depressão relacionados aos impactos que 
a metodologia online pode trazer (PEREIRA, 2020). 

A extração do potencial da internet está sendo aperfeiçoada cada vez mais, tornando 
possível maior simplicidade no seu uso e adesão por parte da população (NASCIMENTO, 
2011). Sendo assim, as redes sociais são ótimos recursos para convidar novos internautas 
e disseminar conteúdo de forma rápida e abrangente por serem ferramentas instantâneas 
e bastante utilizadas pela imensa maioria da população. 

A formação e desenvolvimento do conhecimento são de suma importância para 
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quem quer repassá-lo, e a forma como se leciona é um fator altamente relevante, sendo 
necessário lançar mão de qualquer recurso que otimize esse processo. Dessa maneira, 
é sabido que a interatividade é útil para prender o público ao conteúdo apresentado, 
definindo-se como uma ferramenta essencial no que tange à transmissão de conhecimento 
(SILVA, 2009).

No contexto social mundial, grande parte das informações chegam ao indivíduo 
por meio das mídias sociais através de computadores e smartphones. Entretanto, esses 
dispositivos foram introduzidos no mercado com preço muito elevado, fazendo com que 
muitas pessoas não tenham condições de adquiri-los. Nesse quadro, de acordo com o 
IBGE, em 2019, 78,3% dos brasileiros não tinha acesso à internet. Isso reforça a ideia de 
que muitos cidadãos não conseguem aproveitar as informações disponibilizadas na web 
(IBGE, 2019).

A promoção da saúde busca a melhoria da qualidade de vida da população, e pode 
ser feita de várias maneiras, como mediante palestras ou apresentações informativas, 
realizadas em ambientes hospitalares. Entretanto, em virtude do novo vírus, o fluxo de 
pessoas em postos de saúde aumentou consideravelmente, e estudos da faculdade de 
medicina Universidade Federal de Minas Gerais afirmam que esses são os locais que 
apresentam maior risco de contaminação pelo coronavírus, tendo em vista o grande número 
de contaminados que procuram atendimento (UFMG, 2020). Logo, a prática de atividades 
nesses ambientes deve ser evitada, optando pela forma remota até haver a regularização 
do número de casos e, consequentemente, do número de pacientes.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, destaca-se a importância das mídias sociais como ferramenta 

indispensável na transmissão de conhecimentos, desta feita, aqueles relacionados 
à melhoria da saúde da população, mediante o contexto atual de pandemia do novo 
coronavírus. Ademais, a utilização de ambientes virtuais favorece a propagação desse 
projeto objetivando conscientizar os pacientes da UBS Miriam Porto Mota de Fortaleza a 
manter suas atividades físicas como sendo essenciais à saúde de todos.

Nesse sentido, a utilização das redes sociais na promoção de ações educativas 
configura-se um instrumento fundamental para disseminar informações que favorecem à 
diminuição dos impactos causados pelo distanciamento social, uma vez que a maioria das 
pessoas têm acesso às mídias sociais. Não obstante, torna-se relevante buscar outras 
estratégias para atingir aqueles que, embora sejam minoria, não têm acesso a esses meios 
de comunicação e, consequentemente, não estão contemplados nesta ação.

Além disso, a iniciativa do trabalho evidenciou que a rede social é uma ótima 
ferramenta para promoção de saúde a distância em tempos de pandemia. Porém, a falta 
de interatividade social presencial é um recurso de grande importância no que tange a 



 
COVID-19: Reflexões das ciências da saúde e impactos sociais 2 Capítulo 15 158

transmissão do conhecimento e a manutenção da saúde mental da sociedade.
Por fim, os integrantes do projeto, estudantes do 3º semestre de Medicina do Centro 

Universitário Christus, por meio de suas ações realizadas de promoção a saúde de forma 
remota, contribuíram significantemente para a disseminação do conhecimento acerca da 
atividade física durante esse período de pandemia alcançando o público por intermédio das 
tecnologias atuais. Entretanto, é evidente a necessidade de aprimoramento no engajamento 
das redes sociais com o intuito de integrar cada vez mais um número maior de pessoas.
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