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PREFÁCIO

Com satisfação e alegria, esse e-book reflete uma teia de pesquisas construídas por estudantes 
da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do curso de graduação em Enfermagem, 
do Centro Universitário do Norte (UNINORTE/Ser Educacional) localizado em Manaus, capital do 
Amazonas. No contexto do Curso de Bacharelado ou Licenciatura em Enfermagem, o TCC é um dos 
requisitos obrigatórios para a integralização curricular. No entanto, a proposta do viver a ciência é o 
que nos motiva, assim como todos os envolvidos, desde coordenadores, professores e orientadores, a 
envolver o máximo que essa experiência pode oferecer. 

A disciplina de TCC tem como finalidade introduzir o estudante à pesquisa, incentivando-o 
a construir uma metodologia científica para detectar, conhecer e identificar fenômenos a partir de 
questionamentos e indagações identificados no quotidiano de ser e viver saudável e doente, cuidando 
doentes e aprendendo a difícil arte de autocuidado também, propondo ações que direcionem o ser-
humano/ser-profissional em um caminho de cuidados em saúde pautados em uma prática baseada em 
evidências, sobretudo no contexto atual da saúde brasileira e mundial. 

Por fim, orgulhosamente saúdo essa equipe de discentes e docentes por tanto esforço e 
dedicação mesmo diante de uma realidade tão desafiadora pela pandemia do COVID-19, e ainda 
assim cumpriram com o compromisso em divulgar seus resultados como contribuição para a área da 
saúde e enfermagem frente aos mais diversos cenários e níveis de atenção.

Prisca Dara Lunieres Pêgas Coêlho
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CAPÍTULO 20
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RESUMO: Objetivo: Descrever a experiência vivenciada durante a construção de um guia virtual 
para promoção do uso das práticas complementares em tempos de pandemia. Metodologia: Trata-se 
de um Relato de Experiência vivenciado durante a construção de um guia informativo, interativo, 
digital e gratuito abordando as PICS como forma de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação 
da sintomatologia pelo Covid-19, construído por alunos do 9° período do curso de enfermagem do 
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Centro Universitário do Norte (UNINORTE), na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, em 
Manaus/AM. Resultados: Utilizou-se as plataformas digitais (Youtube, Instagram e WhatsApp) como 
meio de divulgação para o guia, de modo a facilitar o entendimento do conteúdo exposto e ampliar o 
alcance a todo o público alvo tendo em vista a facilidade do acesso a esses meios. A proposta dessa 
tecnologia, foi a promoção da saúde, orientando e corresponsabilizando a população ao autocuidado. 
Considerações finais: Os benefícios das Práticas Integrativas e Complementares vêm sendo 
associados não somente para sintomas físicos, mas também alterações emocionais e psicossociais. O 
presente estudo proporciona uma reflexão sobre métodos para o bem-estar para além de um cuidado 
fragmentado. Contribui também para a autonomia do profissional de saúde como promotor desse 
conhecimento e da oferta desses recursos. Dessa forma, espera proporcionar acesso ao cuidado no 
pré, durante após sintomas Covid-19. 

PALAVRAS-CHAVE: Terapias Complementares. Educação em Saúde. Infecções por Coronavírus.

CONSTRUCTION OF A GUIDE ON THE USE OF PICS IN TIMES OF PANDEMIC: 
EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: Objective: To describe the experience lived during the construction of a virtual guide to 
promote the use of complementary practices in times of pandemic. Methodology: This is an Experience 
Report lived during the construction of an informative, interactive, digital and free guide addressing 
the PICS as a form of promotion, prevention, treatment and rehabilitation of symptomatology by 
Covid-19, built by students of the 9th period of the nursing course of the Centro Universitário do 
Norte (UNINORTE), in the discipline of Undergraduate Final Project, in Manaus/AM. Results: We 
used the digital platforms (Youtube, Instagram and WhatsApp) as a means of dissemination for the 
guide, in order to facilitate the understanding of the exposed content and expand the reach to the 
entire target audience in view of the ease of access to these means. The proposal of this technology 
was the promotion of health, guiding and making the population co-responsible for self-care. Final 
considerations: The benefits of Integrative and Complementary Practices have been associated not 
only for physical symptoms, but also emotional and psychosocial alterations. This study provides a 
reflection on methods for wellness beyond fragmented care. It also contributes to the autonomy of the 
health professional as a promoter of this knowledge and the offer of these resources. In this way, it 
hopes to provide access to care in the pre, during and after symptoms Covid-19.

KEY WORDS: Complementary Therapies. Health Education. Coronavirus Infections.
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INTRODUÇÃO 

  O conceito de saúde reflete em todo um sistema social, econômico, político e cultural. Em 
outras palavras, a saúde não significará a mesma coisa para todos. Vai depender de vários fatores, 
como: época, lugar, classe social, valores pessoais, assim como, conceitos da ciência, religião e 
filosofia. O mesmo se aplica na definição de doença. Sendo assim, viver em constante processo de ser 
saudável exige a complexidade de equilibrar essas dimensões distintas, profundas e interrelacionadas. 

  Para efetivar essa abordagem de cuidado multidimensional, podemos então, unir as terapias 
convencionais ocidentais com as terapias milenares, já existentes nas mais diversas sociedades há 
milênios, conhecidas como práticas integrativas e complementares em saúde (PICS). Essa associação 
favorece o crescimento e desenvolvimento humano por trabalhar, segundo Salgado (2006), com o 
hemisfério cerebral direito, da intuição, com o hemisfério esquerdo, da análise. Aproximando, dessa 
forma, a sensação e intuição, sentimento e pensamento, intelecto e espírito.

  No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), através da Portaria GM/MS n° 971, de 3 de maio 
de 2006, instituiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC) e 
atualmente, oferece de forma integral e gratuita, 29 práticas com ênfase da oferta na Atenção Básica, 
principal porta de entrada para o SUS (BRASIL, 2019). As PICS referem-se ao incentivo de recursos 
terapêuticos não- convencionais, tradicionais ou não afim de prevenir e recuperar a saúde focando em 
um olhar holístico sobre o ser humano (NCCAM, 2013).

  Em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, China, surgiu o Novo Coronavírus intitulado 
SARS-Cov-2, que se disseminou rapidamente por todos os continentes, aumentando significativamente 
o número de infectados pelo mundo. Este vírus altamente transmissível ocasiona uma síndrome 
respiratória aguda que varia de casos leves à graves (BRASIL, 2020).

  Sabemos que no atual contexto de pandemia pelo Covid-19 diversos meios foram afetados: 
políticos, econômicos e sociais, que podem influenciar diretamente na saúde da população. Estudos 
voltados à investigação dos efeitos do novo coronavírus sobre a saúde mental também têm indicado 
o aumento de quadros como depressão, ansiedade, estresse, transtorno do pânico, insônia, medo e 
raiva em diferentes países (FARO et al.,2020). Estudos indicam, que o uso dessas práticas associadas 
ao contexto pandêmico pelo COVID-19 propõe melhorar a qualidade de vida da população tratando 
o cuidado de forma integral e holística, além de resultar em benefícios nos aspectos biopsicossociais 
e espirituais das pessoas em isolamento social.

  Para acesso à essas informações, a internet mostrou-se uma importante ferramenta para os 
métodos de pesquisas, despertando o interesse da população em diversas áreas do conhecimento 
com o objetivo de buscar e compreender as informações mediadas através das plataformas digitais 
(CAMBOIM; BEZERRA; GUIMARÃES, 2015, p.123). Conforme os dados apresentados pela 
agência nacional de telecomunicações (ANATEL), ao longo do isolamento social, o uso dessa 
ferramenta aumentou entre 40% e 50% (LAVADO, 2020).

  Quando relacionado ao cuidado em saúde, as tecnologias podem ser divididas em leves, dura 
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e leve-dura. Sendo as leves referentes à relações interpessoais; duras ao meio tecnológico e as leve-
duras à saberes bem estruturados. 

  Por esse motivo, como forma de Promoção da Saúde, a valorização das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC’s) revelou-se uma estratégia efetiva, principalmente nesses 
tempos, com ações sobre os condicionantes e determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar 
favoravelmente a qualidade de vida da população (CURRAN; MATTHEWS; FLEET, 2017, p.195).

  Sendo assim, emergiu-se o interesse em criar uma ferramenta leve-dura, afim de disseminar 
conteúdos informativos em Práticas Integrativas e Complementares. Nesse contexto, o presente 
estudo tem por objetivo descrever a experiência vivenciada durante a construção de um guia virtual 
para promoção do uso das práticas complementares em tempos de pandemia.

METODOLOGIA 

  Trata-se de um Relato de Experiência vivenciado durante a construção de um guia informativo, 
interativo, digital e gratuito abordando as PICS como forma de promoção, prevenção, tratamento 
e reabilitação da sintomatologia pelo Covid-19, construído por alunos do 9° período do curso de 
enfermagem do Centro Universitário do Norte (UNINORTE), localizada em Manaus, Amazonas.

  A construção ocorreu a partir da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso entre os 
meses de março a junho, utilizando linguagem acessível para facilitar o entendimento dos usuários, 
contendo recursos sensoriais, como por exemplo, a tátil (arteterapia) através de pinturas; e auditiva 
(musicoterapia) disponibilizado por QR code.

  Para a escolha do conteúdo a ser abordado e divulgação do guia, foram realizadas cinco 
etapas: seleção do conteúdo (sintomas e PICS); levantamento bibliográfico da temática; produção de 
vídeos autorais de aplicação ou auto aplicação de práticas e seleção de recursos utilizados; preparação 
do design do guia; e divulgação do guia, como pode ser observado na Figura 2.

  Os conteúdos selecionados foram categorizados em tópicos e, em seguida, as práticas a serem 
abordadas foram escolhidas (FIGURA 1).
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Figura 1: Fluxograma de composição de conteúdo do Guia. Manaus (AM), Brasil, 2021.

  A primeira etapa, seleção de conteúdo foi baseada nas principais sintomatologias da COVID-19, 
relacionados à saúde física e mental, desde de como aumentar a imunidade de forma preventiva, 
a práticas voltadas para a fase aguda da doença e as medidas de isolamento para tratamento. No 
contexto da atenção à saúde mental, estudos comprovam sua relação com esse período pandêmico 
devido ao distanciamento social e isolamento, a estímulos psicossomáticos, perda de renda pela 
impossibilidade de trabalhar, medo de perder emprego e alterações significativas na rotina gerando 
sobretudo ansiedade, depressão e insônia.

  O levantamento bibliográfico e documental da temática, sendo a segunda etapa estabelecida, 
foi imprescindível para o processo de construção dos conteúdos a serem abordados. A leitura de 
referências sobre o tema e o protocolo de coleta de dados definidos pelos autores teve como fonte o 
Glossário Temático de PICS do Ministério da Saúde; Manual de Implantação de Serviços de PICS no 
SUS; Painel de casos de doença pelo coronavírus (COVID-19) no Brasil pelo Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância à Saúde e Guia de Vigilância Epidemiológica; entre outras.

  Para a execução da terceira etapa, os integrantes do grupo elaboraram um roteiro do material 
digital, tendo como base o conteúdo previamente selecionado, onde foram apresentadas instruções de 
execução das práticas, levando em consideração dicas e relatos de profissionais da área da saúde. A 
partir do roteiro, os vídeos foram desenvolvidos de maneira descontraída, utilizando uma linguagem 
objetiva e de fácil entendimento, com o intuito de introduzir as PICS na rotina da população. Foi 
disponibilizado um QR CODE para acesso direto ao conteúdo produzido, sendo mais um método 
acessível e educativo de disseminar informações confiáveis.

  A quarta etapa, foi o processo de construção do design do guia de forma educativa, tendo como 
ferramenta a utilização do aplicativo de edição Canva, optando por um visual leve e atraente, onde 
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os elementos foram escolhidos para fazer referência às práticas selecionadas, como por exemplo, os 
detalhes coloridos que fazem alusão à cromoterapia, com ilustrações minimalistas que simbolizam o 
conteúdo exposto.

  Por fim, a quinta e última etapa desenvolvida, a divulgação do guia. Utilizando os meios 
de comunicações digitais, dentre estes o youtube para exibição dos vídeos produzidos pelos 
acadêmicos, tendo em vista o aumento dessa demanda pelo atual cenário pandêmico de isolamento 
social, a destinação do material educativo de promoção ao cuidado foi disponibilizada em sua versão 
digitalizada para facilitar a amplificação de informações à população (FIGURA 2). 

Figura 2: Fluxograma de construção do Guia. Manaus (AM), Brasil, 2021.

RESULTADOS

  O guia digital foi intitulado por “Guia de Terapias Complementares contra COVID-19: da 
prevenção à reabilitação”, contendo um compilado de terapêuticas complementares, com intuito de 
promover o autocuidado, fortalecimento da imunidade e bem-estar, durante e após período pandêmico. 
O campo prático e científico das PICS tem sido uma importante contribuição para o combate do atual 
cenário pandêmico, mapa de evidências, protocolos clínicos, dentre diversas outras ferramentas, são 
recursos para cuidar da população em geral (Observa PICS, n°4, 2020).
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  O guia digital é dividido em 5 seções, sendo cada uma delas representadas por uma cor 
correspondente, conforme a imagem a seguir (FIGURA 3).

Figura 3: Cores correspondentes às seções do guia. Manaus (AM), Brasil. 2021.

 

  Em sua capa, destaca-se ilustrações realísticas das práticas nela abordada como pode ser 
visualizado na Figura 4. E em seu conteúdo, devido às inúmeras PICS ofertadas, optou-se por abordar 
as práticas mais acessíveis e de fácil entendimento para a população como pode ser acompanhado 
consecutivamente pela Figura 5 que representa o sumário com os conteúdos abordados no guia. 

Figura 4: Capa do Guia de Práticas Integrativas e Complementares. Manaus (AM), Brasil, 2021.
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Figura 5: Sumário do conteúdo exposto no Guia. Manaus (AM), Brasil, 2021.

  O principal diferencial que destaca o guia são os QR Codes que direcionam à vídeos com 
demonstração de cada uma das práticas terapêuticas discutidas. Um exemplo de como o QR Code 
se apresenta no guia pode ser visualizado na Figura 6 e a demonstração a que é direcionado pode ser 
acompanhada a partir da Figura subsequente (FIGURA 7). Ao longo do guia, seis QR Codes podem 
ser visualizados, sendo este uma ferramenta de encaminhamento de links, onde os usuários serão 
direcionados para o canal do Youtube contendo vídeos explicativos para facilitar o entendimento dos 
mesmos a respeito da execução das práticas citadas. 
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Figura 6: QR Code de dor nas costas. Manaus (AM), Brasil, 2021.

Figura 7: Vídeo que se apresenta após ser direcionado pelo QR Code. Manaus (AM), Brasil, 2021.

  A primeira seção, discorre sobre as práticas selecionadas e seus conceitos, abordando um 
conjunto de orientações de melhora da qualidade de vida e sugestões de terapêuticas como forma 
de intensificar este processo, ressaltando a importância de seguir as determinações de alerta da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

  A segunda seção, representada pela cor azul, ressalta o pilar no combate ao COVID-19, a 
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prevenção. De acordo com estudos e levantamentos científicos, referenciadas também pelo uso e 
sabedoria ancestral-tradicional, foi exposto e orientado as principais maneiras a serem utilizadas para 
estimular o aumento da imunidade, através de uma alimentação adequada, realização de exercícios 
físicos e controle do estresse. 

  Na terceira seção, representada pela cor verde, aborda sobre os principais sintomas apresentados 
pela pessoa diagnosticada com Covid-19, sendo eles: tosse, coriza, dor de cabeça, dor de garganta 
e febre, pautado nas recomendações do Ministério da Saúde (2020). Em seus tópicos, pontua-se 
sobre aromaterapia, fitoterapia, meditação, auriculoterapia, automassagem, reflexologia e termalismo 
como forma de auxiliar no alívio de sintomas físicos e mentais durante o tratamento. É importante 
enfatizar que embora estas práticas tenham sua eficácia comprovada cientificamente, não substituem 
os tratamentos convencionais indicados conforme protocolos médicos. 

  Representada pela cor laranja, temos a quarta seção, que obtém informações com relação aos 
sintomas persistentes pós-covid. Técnicas de massagem, ventosaterapia, toalha de fogo, fitoterapia, 
aromaterapia e yoga foram as práticas escolhidas para compor os tópicos dessa seção. 

  O Conselho Nacional de Saúde (2020), discorre sobre as atuais evidências científicas produzidas 
pela Rede de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI) das Américas, pelo 
Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (Cabsin) e pelo Centro Latino-Americano e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme/Opas/OMS) sobre o uso das PICS, acerca da 
relevância clínica dos sintomas gerados nestes pacientes, recomendando para o Ministério da Saúde, 
conselhos estaduais e municipais de Saúde e do Distrito Federal, a implementação e orientação aos 
cuidados através das práticas para a complementação do tratamento e reabilitação. 

  Na quinta e última, representada pela cor violeta, trata-se de cuidados aos sintomas psíquicos 
que acompanham o fenômeno coletivo. Desta forma, foi pensando no cuidado holístico e na pluralidade 
das práticas nesse campo, que não somente a saúde do corpo merece atenção, como também o ser em 
toda a sua dimensionalidade. Foram agregadas terapias para o cuidado com a Saúde Mental, acerca 
dos principais efeitos decorrentes do isolamento social como Ansiedade, Depressão e Insônia. Estas 
condições se tornaram frequentes entre a população brasileira durante a pandemia, principalmente em 
adultos jovens; mulheres e pessoas com histórico depressivo (BARROS et al., 2020).

  Ao longo do guia, várias atividades podem ser visualizadas afim de que as práticas tenham 
facilidade de acesso da forma mais dinâmica possível. Um exemplo é uma imagem para colorir 
disponibilizada, no qual a pessoa pode imprimir, com intuito de estimular e fazer alusão à prática da 
Arteterapia como pode ser identificada na Figura a seguir.
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Figura 8: Figura para colorir disponibilizada no Guia. Manaus (AM), Brasil, 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  O presente estudo propiciou compreender que as PICS são satisfatoriamente aplicáveis como 
medidas não farmacológicas, não só para quem foi acometido com esta enfermidade, mas também para 
todo indivíduo que se encontra suscetível a desenvolver tais sintomas, mesmo na sua forma isolada. 
A partir desse contexto, o guia tem como função a propagação de informações para a população em 
geral que enfrenta o atual cenário pandêmico da covid-19. Seu objetivo foi enfatizar as orientações 
já recomendadas pelo Ministério da Saúde e sugerir as PICS como meio de reforçar e auxiliar nesse 
processo.

  No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) já oferta as PICS por intermédio da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, aprovada por meio da Portaria 
GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006. Assim, além de contribuir como forma de acessibilidade às 
informações e orientações, o guia enfatiza ações práticas para utilização destes recursos terapêuticos 
no ambiente domiciliar.

  Como limitação, percebemos a escassez de publicações e estudos científicos sobre as práticas 
citadas, como termalismo, yoga, musicoterapia e reflexologia. Dessa forma, esperamos que o presente 
estudo possa estimular a discussão sobre as práticas para a promoção da saúde entre os profissionais, 
acadêmicos e comunidade. Assim como, subsidiar protocolos que insiram essas ações para o 
tratamento da Covid-19, para isso se faz necessário outras pesquisas de campo afim de compreender 
cada vez mais o contexto das práticas para o cuidado em saúde. 
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