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PREFÁCIO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo 
se encontrava em uma pandemia de Covid-19. Desde então, iniciaram-se os investimentos 
científicos e tecnológicos acerca do enfrentamento e manejo da doença. Dentre as medidas 
de prevenção e controle da pandemia, tem-se o isolamento social. Com isso, a circulação 
de pessoas nas ruas diminuiu e o consumo de conteúdo nas redes sociais aumentou cerca 
de 70%.

O aumento do uso das redes sociais resulta em inúmeras vantagens e desvantagens.  
O uso responsável dessas ferramentas favorece o acesso à informação e promovem maior 
autonomia e conhecimento da população acerca de temas que envolvem a saúde. No 
entanto, o aumento de pessoas na rede contribui para a disseminação de informações 
falsas e a propagação do pânico por meio delas (GONZÁLEZ-PADILHA, TORTOLERO-
BLANCO, 2020).

Profissionais da saúde e pesquisadores apresentam um maior letramento científico, 
sendo capazes de acessar informações junto a periódicos científicos de impacto e 
informações publicadas pelos órgãos oficiais de governo, o que não acontece com pessoas 
cuja formação não envolve a área da saúde. Dash et al. (2020) argumentam que países 
em desenvolvimento sofrem com a infodemia de informações acerca da Covid-19, pois o 
letramento da população é menor.

No Brasil, houve um aumento significativo na proporção de trabalhadores que 
acessam a internet. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), oito 
em cada dez domicílios brasileiros possuem acesso à internet, o que corresponde a 79,1%. 
O equipamento mais utilizado para isso é o celular, correspondente a 99,2% dos domicílios 
que tinham a tecnologia disponível. Evidenciou-se que a comunicação é a principal função 
atribuída pelos pesquisados.

Nesta perspectiva, ressalta-se que as tecnologias de informação e comunicação 
potencializam a disseminação do conhecimento, fomentando o intercâmbio de informações 
e constituindo-se de uma ferramenta importante para o trabalho do profissional de saúde 
no que tange a promoção da saúde.

O uso das redes sociais para o letramento em saúde tem sido discutido como 
forma de aumentar a aprendizagem dos estudantes nos cursos de saúde. Esse construto 
é multidimensional e transcende a capacidade de leitura e escrita científica, ele envolve 
o diálogo, o raciocínio clínico e crítico para a interpretação da informação científica. 
Nesse sentido, destaca-se que a inclusão de práticas extensionistas que estimulem o 
desenvolvimento do letramento em saúde favorecem a formação do estudante de maneira 
responsável e com responsabilidade de empoderar o usuário do serviço de saúde com 



informações que previnam agravos, diminuindo o uso excessivo do serviço de saúde 
(SORENSEN et al., 2020, PALUMBO, 2017, ZHANG, ZHOU, SI, 2019). Compreende-se 
como rede social um dispositivo de mídia, cujo objetivo é a socialização e o intercâmbio 
de informações. No Brasil, as mais utilizadas são Facebook e Instagram com 120 e 82 
milhões de usuários respectivamente, caracterizando-as como locais potencializadores de 
disseminação de informação científica de maneira sistematizada, organizada e responsável.

Diante disso, teceu-se um projeto de extensão intitulado “Uso das Redes Sociais 
para Letramento Científico”, cuja seleção das melhores evidências científicas sobre 
saúde para traduzi-lo no formato de um livro foi um de seus objetivos. Nesse sentido, o 
presente livro integra essa primeira etapa, contando com a participação de estudantes de 
Enfermagem e professores de ensino superior da Faculdade de Ciências e Educação Sena 
Aires, localizada em Valparaíso de Goiás, Goiás, Brasil. 

O período de realização dos levantamentos científicos está descrito em cada 
artigo, os quais abrangem tem relevantes para a enfermagem, sejam eles relacionados 
à pandemia da Covid-19 ou aos cuidados realizados por esses profissionais em diversos 
contextos. Reitera-se que cada autor é responsável pela veracidade das informações e 
rigor dos procedimentos metodológicos de cada artigo.

Renata de Moura Bubadué
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RESUMO: Introdução: A aplicação de plantas 
medicinais é constatada desde a antiguidade 
pelo ser humano para fins medicinais e observa 
o crescente aumento dessa técnica em todo 
o mundo. Objetivo: Realizar uma revisão de 
literatura bibliográfica sobre o uso de plantas 
medicinais na recuperação de pacientes 
acometidos por enfermidades. Método: A busca 
será realizada nabase de dados acadêmicas 
on line BVSalud, PubMed e Scielo no período 
dejulho a dezembro de 2021. Os critérios de 
inclusão para a seleção dos artigos serão: artigos 
em português, espanhol e inglês disponíveis 
nos portais de dados selecionados que 
apresentassem aderência ao tema, publicados 
entre 2011 e 2021 que apresentem de forma 
clara a metodologia ou referencial teórico 
selecionado. A coleta de dados considerará o 
tema, a delimitação do assunto, definição do 
objetivo e formulação do problema.

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento, Medicina, 
Ervas.

USE OF MEDICINAL PLANTS IN PATIENT 
RECOVERY

ABSTRACT: Introduction: The application 
of medicinal plants has been observed since 
ancient times by human beings for medicinal 
purposes and observes the growing increase in 
this technique through out the world. Objective: 
To carry out a literature review on the use of 
medicinal plants in the recovery of patients 
affected by illnesses. Method: The search will 
be carried out in the online academic database 
BVSalud, PubMed and Scielo from July to 
December 2021. The inclusion criteria for the 
selection of articles will be: articles in Portuguese, 
Spanish and English available in the data portals 
selected that showed adherence to the theme, 
published between 2011 and 2021 that clearly 
present the selected methodology or theoretical 
framework. Data collection will consider the 
theme, the delimitation of the subject, definition 
of the objective and formulation of the problem.
KEYWORDS: Treatment, Medicine, Herbs.

1 |  INTRODUÇÃO 
As plantas medicinais têm sido usadas 

desde o início da civilização humana para fins de 
cura. As plantas medicinais estão relacionadas 
a diferentes tiposde medicina tradicional, como 
a Medicina Tradicional Chinesa, a Ayurveda 
Indianaou o Kampo Japonês, mas no resto do 
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mundo são na maioria dos casos complementares ao uso de drogas. As últimas décadas 
testemunharam um aumento substancial nos mercados de produtos fitoterápico sem todo 
o mundo, com muitos usos finais, como sabores, corantes, óleos essenciais, adoçantes, 
antioxidantes ou nutracêuticos (MURTHYet al., 2015).

Mais de 8.000 compostos fenólicos derivados de plantas medicinais estão sendo 
usados atualmente na fitoterapia na forma de chás de ervas, medicamentos tradicionais 
e novos produtos auxiliares industriais/farmacêuticos, alimentos funcionais e produtos 
galênicos (WHO,2019).

As plantas medicinais representam uma fonte inesgotável de medicamentos que 
salvam vidas para a maioria da população mundial. As questões geradas pelo aumento 
da população humana, juntamente com a redução dos recursos renováveis, se refletem 
no aumento da demanda global por plantas medicinais. Diante disso, a demanda cada vez 
maior por moléculas terapêuticas, produzidas por “processos verdes”, e a diminuição da 
quantidade de resíduos são premissas para o desenvolvimento de abordagens alternativas 
para a produção sustentável de fitofármacos a partir de plantas medicinais (FIERASCU et 
al., 2020; BOADU & ASASE, 2017).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 80% dos países em 
desenvolvimento dependem de medicamentos tradicionais para suas necessidades básicas 
de saúde (WHO, 2019). A última década testemunhou um acentuado aumento na aceitação 
e no interesse do público por terapias naturais, tanto em países em desenvolvimento quanto 
em países desenvolvidos, com esses remédios fitoterápicos disponíveis não apenas em 
drogarias, mas também em lojas de alimentos e supermercados. Estima-se que até quatro 
bilhões de pessoas (representando 80% da população mundial) que vivem no mundo em 
desenvolvimento dependem de medicamentos fitoterápicos como fonte primária de saúde 
e a prática médica tradicional que envolve o uso de ervas é vista como parte integrante da 
cultura nessas comunidades (EKOR, 2013).

O consumo de medicamentos fitoterápicos está aumentando constantemente em 
todo o mundo como forma de tratamento alternativa para aliviar uma série de problemas 
de saúde, incluindo doenças cardíacas, diabetes, hipertensão eaté mesmo certos tipos de 
câncer (KAUR et al., 2013). Assim a utilização deplantas medicinais tem sido utilizada na 
fitoterapia com objetivo de auxiliar ao tratamento de doenças, manutenção e recuperação 
da saúde (ARAUJO, 2014; ZARDETO-SABEC et al., 2019). O objetivo do presente trabalho 
foi realizar uma revisão bibliográfica da literatura sobre o uso de plantas medicinais na 
recuperação de pacientes com enfermidades.

REVISÃO DE LITERATURA  
Desde o início da existência humana, o homem se familiarizou com as plantase as 
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usou de várias maneiras ao longo dos tempos. O homem primitivo em busca de alimento e 
para enfrentar com sucesso o sofrimento humano passou a distinguir as plantas aptas para 
fins medicinais de outras com ação farmacológica definitiva. Essa relação entre as plantas 
e o homem cresceu emuitas plantas passaram a ser usadas como remédios. O crescimento 
do conhecimento para curar doenças continuou em um ritmo acelerado e uma série de 
novos medicamentos derivados de plantas também aumentou (SHAKYA, 2016).

A fitoterapia ou fitomedicina é a utilização de plantas com fins medicinais e 
terapêuticos para a cura de doenças e melhoria da saúde humana. As plantas têm 
metabólitos secundários chamados fitoquímicos (“Phyto do grego - quesignifica” planta “). 
Esses compostos protegem as plantas contra infecções microbianas ou infestações por 
pragas. Os fitoquímicos são ingredientes ativos que possuem propriedades terapêuticas 
consideradas um medicamento ou droga (SHAKYA, 2016).

As plantas usadas como alimento e na medicina tradicional têm maior probabilidade 
de produzir compostos farmacologicamente ativos. As propriedades medicinais das 
plantas têm sido investigadas nos recentes desenvolvimentos científicos em todo o 
mundo, devido à sua potente eficácia terapêutica e atividades antioxidantes, sem efeitos 
colaterais e viabilidade econômica. As plantas medicinais estão servindo como matéria-
prima para medicamentos eficazes e razoáveis para a saúde das pessoas. No entanto, 
todas as plantas sintetizam fitoquímicos, que são benéficos para a nossa saúde, pois não 
podem ser sintetizados no corpo humano. As plantas também são fontes dietéticas ricas 
em biomoléculas, vitaminas e minerais que são cruciais para manter o corpo saudável 
(SHAKIA, 2016).

Foi observado que numerosas plantas apresentam efeitos farmacológicos devido 
à presença de metabólitos. Os metabólitos vegetais são compostos orgânicos que podem 
ser classificados em metabólitos primários e metabólitos secundários. Os metabólitos 
primários são compostos orgânicos que incluem glicose, amido, polissacarídeo, proteína, 
lipídios e ácido nucléico, que são benéficos para o crescimento e desenvolvimento do 
corpo humano. As plantas sintetizam metabólitos secundários que incluem alcalóides, 
flavonóides, saponinas, terpenóides, esteróides, glicosídeos, taninos, óleos voláteis, etc.

A eficácia terapêutica das plantas se deve a esses metabólitos secundários para 
a cura de muitas doenças. Os fitoquímicos são compostos farmacologicamente ativos. 
Estes incluem alcalóides com atividades antiespasmódica, antimalárica, analgésica 
e diurética; os terpenóides são conhecidos por suas propriedades antivirais, anti-
helmínticas, antibacterianas, anticâncer, antimaláricas e antiinflamatórias; os glicosídeos 
são relatados por suas propriedades antifúngicas e antibacterianas; Fenóis e flavonóides 
têm propriedades antioxidantes, antialérgicas, antibácterianas, etc. e as saponinas têm 
atividades antiinflamatórias, antivirais e de defesa das plantas (SHAKIA, 2016).

Há milhares de anos, as pessoas usam as plantas como medicamento sem 

https://www.researchgate.net/profile/Arvind-Shakya-2
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conhecimento científico e orientação adequada. A utilização de plantas como remédios 
é considerado um Sistema Médico de cura natural. Foi cientificamente estabelecido que 
cada parte das plantas tem propriedades medicinais, incluindo flor, raiz e caule, folhas, 
frutos, sementes e plantas inteiras. No entanto, foi observado que algumas plantas não são 
seguras para a saúde porque contêm alguns compostos tóxicos que apresentam efeitos 
adversos no organismo (SHAKIA, 2016).

A medicina erval é amplamente praticada em todo o mundo. Durante séculos, as 
pessoas recorreram a remédios naturais para curar doenças comuns, como resfriados, 
alergias, dores de estômago e de dente, e a tendência está aumentando constantemente. 
Assim, houve uma mudança na tendência universal de medicamentos sintéticos para 
fitoterápicos, que podemos dizer ”Retorno à Natureza” para a prevenção de doenças e 
enfermidades. A natureza tem sido uma fonte de plantas medicinais. Os fitoterápicos foram 
reconhecidos pela OMS como componentes essenciais para os cuidados primários de 
saúde e cerca de 11% dos 252 medicamentos são derivados de plantas (WHO, 2019; 
SHAKIA, 2016).

As plantas medicinais passaram a ser consideradas uma fonte essencial no 
tratamento/prevenção de vários tipos de doenças (RAKOTOARIVELO et al., 2015). Cada 
planta é composta por vários ingredientes importantes que podem ser utilizados na área 
médica, podendo estar envolvidos no desenvolvimento de diferentes tipos de medicamentos 
(YUAN et al., 2016). Muitos países subdesenvolvidos ou mesmo países desenvolvidos 
estão usando a fitoterapia para manter o bem-estar humano, a condição de saúde pessoal 
e tratar certos tipos de doenças, como a tosse. Essas plantas incluem Echinacea, Alho, 
Gengibre, Gingko, Ginseng e outras.

As plantas medicinais apresentam grande potencial de utilização como 
medicamentos alternativos e são a base para a descoberta de compostos naturais para o 
desenvolvimento de agentes terapêuticos em farmacologia (XIAO et al., 2018). As plantas 
produzem uma ampla gama de compostos químicos e esses compostos são chamados 
de metabólitos secundários. Alcalóides, terpenóides, flavonóides, pigmentos e taninos 
são constituintes importantes desses compostos. Os metabólitos secundários têm efeitos 
biológicos, como antiinflamatórios, anticâncer, anticoncepcionais e diferentes feitos nas 
células hematopoéticas, lipídios e sistemas cardiovasculares (MANSOURI et al., 2015; 
KOOTI et al., 2014). Os flavonóides das plantas medicinais são considerados poderosos 
agentes imunomoduladores (XIAO et al.,2018).

Este presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, na qual buscou esclarecer 
as dúvidas sobre o uso da fitoterapia, visamos obter êxito na compreensão de todos os 
públicos leitores do mesmo como: profissionais da saúde, acadêmicos, leigos entre outros. 
O objetivo geral trata-se de Realizar uma revisão de literatura bibliográfica sobre o uso de 
plantas medicinais na recuperação de pacientes acometidos por enfermidades e demonstrar 
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atravésda revisão bibliográfica como o uso de plantas medicinais pode ser importante na 
recuperação de pacientes, proporcionando eficácia e baixo custo no tratamento. O objetivo 
específico trata-se de Descrever o uso de plantas medicinais nos tratamentos recuperação 
de enfermidades, Descrever as principais plantas e tratamentos utilizados, Descrever a 
importância dos conhecimentos dessa alternativa aos profissionais de saúde. Foram 
utilizados como método de exclusão artigos públicados nos anos anteriores a 2011, e foram 
utilizados como métodos de inclusão artigos públicados nos anos de2011a2021.

METODOLOGIA
Após a identificação dos estudos pré-selecionados, se procederá à leitura dos títulos 

das publicações, resumo e palavras-chave, verificando a relevância para o estudo, tendo 
que obedecer à temática abordada e o período de publicação entre 2011 a 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Essa pesquisa busca evidenciar que, desde o ínicio da população humana, as 

plantas conhecidas como ervas medicinais para a ciência, são utilizadas parao tratamento 
de diversas patologias, apesar de serem utilizadas de maneira pura, muitas plantas foram 
utilizadas  para a elaboração de farmacos em grande escala, uma das principais utilidades 
das ervas medicinais atualmente são as farmácias de manupulação em relação aos 
farmacos( SHAKYA, 2016).

Segundo um estudo abordado para a elaboração da pesquisa, a fitoterapia éum 
tratamento baseado na utilização de ervas medicinais, segundo os autores deste estudo, 
as plantas medicinais possuem uma composição química que por sua vez possui a função 
de proteção desta planta, ou seja, a planta possui oseu próprio meio de tratamento, caso 
a mesma sofra alguma agressão em relação a sua integridade física e biológica, o seu 
próprio poder de ação contra esses agentes, seja ele externo ou interno, irá auxiliar ou 
até mesmo sanar esse evento adverso, graças a essa composição química existente 
(SHAKYA, 2016). As plantas que são utilizadas para a elaboração de fármacos atualmente, 
são benéficas ao organismo do ser humano, por produzir em composições farmacológicas 
ativas, conseguem manter a homeostase do organismo em determinados casos específicos, 
além desse benefício, outras questões poderão ser visualizadas em relação a melhora do 
quadro clínico, e principalmente ligada a questão socio-ecônomica do indivíduo, levando 
em consideração a situação financeira que poderá variar de caso para caso (SHAKYA, 
2016).

Segundo estudos utilizados para a elaboração desta pesquisa, a eficácia das plantas 
medicinais em relação ao equilíbrio e até mesmo cura, é consequência da sua composição 

https://www.researchgate.net/profile/Arvind-Shakya-2
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química, muitos elementos benéficos podem ser encontrados nas ervas medicinais como 
elementos para: antibióticos, glicose, fármacos para HAS, anticoagulantes entre outras 
propriedades (SHAKYA, 2016).

A auto-medicação se tornou um hábito para a maioria da população mundial na 
atualidade, esse fator não se restringe somente a fármacos químicos e sim aos naturais, 
através de informações utilizadas para esse estudo, podemos encontrar um viez de 
informação na qual a maioria das pessoas fazem uso de determinadas plantas sem saber 
qual a sua finalidade. Por se tratar de um método terápeutico natural, devemos saber o 
porque e para que deve ser utilizado cada fármaco natural, pois o resultado de ação no 
organismo poderá causar tanto um efeito benéfico, quanto maléfico (SHAKYA, 2016).

Diante do alto índice de uso de ervas medicinais, a OMS considerou o uso da 
fitoterapia como método medicamentoso, essa prática é bastante utilizada para tratamentos 
como: crise alérgica, resfriados e até mesmo síndrome gripal, tuberculose, infecções, 
antiinflamatórios e outros... segundo o artigo utilizado,cerca de 252 fármacos possuem 
elementos naturais em sua composição (WHO, 2019; SHAKIA, 2016).

Um fator bastante interessante, é que podemos utilizar os medicamentos naturais a 
base de plantas como meio de promoção e prevenção de determinadas patologias como 
descrito acima, porém, como dito anteriormente cabe ao usuário determinar e ter a ciência 
do que está fazendo uso, e qual será seu benefício e malefício em relação a homeostase 
no seu organismo (RAKOTOARIVELO et al., 2015).

De acordo com os estudos, a probabilidade de surgirem novos fármacos a base 
de ervas medicinais é um fato em estudo, por possuírem altos índices de relevância em 
relação a seu uso, podemos notar que o uso de fármacos a base natural poderão surtir 
efeito benéfico associado a fármacos químicos (YUAN et al., 2016).
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87Considerações finais

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente livro congregou uma atividade de ensino e extensão, permitindo a 

participação de discentes e docentes para sua conceptualização. Os artigos apresentados 
objetivaram apresentar evidências científicas brasileiras de temas relevantes para a 
Enfermagem em tempos de COVID-19, tendo como objetivo a produção de materiais para 
divulgação de informações de saúde nas redes sociais. No entanto, a produção deste livro 
oportunizou que os estudantes de Enfermagem refletissem sobre seu letramento científico 
e colocassem em prática habilidade apreendidas na graduação.

Participar do livro se constituiu como uma atividade de letramento acadêmico. 
Segundo Costa & Silva (2011), esse tipo de letramento é uma prática situada na 
universidade, tendo como objetivo a sistematização de saberes de acordo com diversas 
áreas de conhecimento para moldar as identidades profissionais a partir da leitura e escrita. 
Nesse sentido, os estudantes que participaram deste projeto iniciaram sua trajetória 
profissional por meio da escolha de um tema que se identificavam profissionalmente. A 
partir disso, eles apreenderam metodologias de revisão e aplicaram esses conhecimentos 
para tecer cada capítulo visando o letramento científico da comunidade leiga por meio de 
redes sociais. Cada estudante ou dupla de estudantes criou uma página no Instagram e 
alimentou com informações referentes ao seu tema escolhido semanalmente durante seis 
meses, tendo o número de alcance de, em média, 132 pessoas por página. 

Diante disso, consideramos que esse livro seja uma importante contribuição para 
divulgação científica dentro do referido projeto. 
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