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PREFÁCIO
Cada pessoa tem seu modo de lhe dar com seus problemas, e a fase da vida na qual se encon-

tra é interfere muito nesse fator, adolescentes geralmente apresentam um potencial para o sofrimento 
maior que os idosos, porém isso não é uma regra.

            Essa epidemia mundial que percorre sobre o mundo, trouxe consigo inúmeros reflexos difíceis 
de lhe dar. O cuidado, medo e excesso de preocupação das pessoas em relação a essa problemática es-
tão lhe trazendo grandes problemas para saúde mental e física, principalmente em pessoas que atuam 
na linha de frente no combate a pandemia. 

Outro problema que vem crescendo durante a pandemia é o índice de violência não apenas contra a 
mulher, como também contra crianças e adolescentes. 

            Além dos reflexos da pandemia, esse livro aborda também assuntos relacionados ao autismo, 
métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis, o uso de drogas lícitas e ilícita por 
idosos, doenças ocupacionais devido a profissões estressantes e que exigem esforços repetitivos, 
entre outros assuntos que são de grande relevância para a população. 

Em nossos livros selecionamos um dos capítulos para premiação como forma de incentivo 
para os autores, e entre os excelentes trabalhos selecionados para compor este livro, o premiado foi o 
capítulo 3, intitulado “COVID-19: Produção de Tecnologias Educacionais (TE) para idosos em meio 
à pandemia da COVID-19”.
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RESUMO: Objetivo: Objetivo desse estudo foi descrever o uso de tecnologia educacional como for-
ma de disseminar conhecimento científico durante a pandemia da covid-19. Metodologia: Um estudo 
descritivo baseado no relato de experiência do projeto de extensão acadêmica “Práticas Educativas 
em Saúde” da Universidade Estadual do Amazonas em parceria com a Comissão de Educação em 
Saúde no enfrentamento do novo corona vírus.  Resultado: O uso da tecnologia educacional no pro-
cesso de ensino aprendizado se mostra eficiente, pois permite a troca de saberes entre grupos sociais 
diferentes e também a utilização de recursos diversos como : e-book, vídeos, ilustrações , cartilhas e 
outros podendo assim abordar assuntos de maneira didáticas e mais compreensível para a população.  
Foi desenvolvida durante o período a cartilha intitulada “Práticas educativas em saúde para idoso: O 
novo corona vírus” que utilizou uma linguagem simplificada para abordar termos técnicos, medidas 
de contenção relacionada ao vírus e outros. Também foi desenvolvido “ Simplificando o corona vírus” 
que refere-se a recordar o início da pandemia em 2019, explicar as diferenças entre o vírus (SARS-
-CoV-2), abordar os principais sintomas, cuidados e a medidas preventivas e por último, o “Glossário 
de saúde e as medidas de contenção relacionadas ao corona vírus ” explanado termo técnicos utilizado 
frequentemente em mídias sociais que a maioria das população desconhecia. Conclusão: Através do 
uso da tecnologia educacional o projeto de extensão conseguiu desenvolver durante o período de pan-
demia alguns recursos que auxiliaram a sociedade a obter conhecimento e informações sobre o novo 
corona vírus por meio digital com uma linguagem simplificada e de fácil acesso.

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19. Idosos. Condições Sociais e de Saúde.

COVID-19: PRODUCTION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (TE) FOR ELDERLY 
PEOPLE AMONG THE COAND-19 PANDEMIC

ABSTRACT: Objective: Objective of this study was to describe the use of educational technology as 
a way to disseminate scientific knowledge during the covid-19 pandemic. Methodology: A descrip-
tive study based on the experience report of the “Educational Practices” Extension Project at the State 
University of Amazonas in partnership with the Commission on Health Education in Confronting the 
new coronavirus. Result: The use of educational technology in the teaching-learning process proves 
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to be efficient, as it allows the exchange of knowledge between different social groups and also the 
use of different resources such as: e-book, videos, illustrations, booklets and others, thus being able to 
address subjects in a didactic and more understandable way for the population. During the period, the 
booklet entitled “Educational health practices for the elderly: The new coronavirus” was developed, 
which used simplified language to address technical terms, containment measures related to the vi-
rus and others. “Simplifying the corona virus” was also developed, which refers to remembering the 
beginning of the pandemic in 2019, explaining the differences between the virus (SARS-CoV-2), ad-
dressing the main symptoms, care and preventive measures and lastly, the “Glossary of health and the 
measures of containment related to the coronavirus” explained the technical term used frequently in 
social media that most of the population was unaware of. Conclusion: Through the use of educational 
technology, the extension project managed to develop, during the pandemic period, some resources 
that helped society to obtain knowledge and information about the new coronavirus by means of dig-
ital using a simplified and easily accessible language.

KEY-WORDS: Covid-19. Elderlt. Social and Heallth Conditions.

1. INTRODUCÃO

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia 
após um surto mundial de uma nova doença causada pelo corona vírus, SARS-CoV-2, denominada 
COVID-19, levando os serviços de saúde a um estado de alerta, precisando estes se adaptar a um novo 
cenário, com novas medidas e ações de prevenção e promoção de saúde. (GALLASCH et al., 2020).

Em um cenário de pandemia, medidas preventivas devem ser levadas em consideração como 
lavar com frequência as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel a 70%, não compartilhar ob-
jetos, utilizar máscara, manter distância mínima de 1m de pessoas em espaços públicos e se possível 
ficar em isolamento social, tornando este um fator determinante para a redução da transmissão do 
vírus. BRASIL, 2020.

Os sistemas de informação tornam-se essenciais e desempenham importante papel no geren-
ciamento e disseminação de dados no atual cenário, dispondo de evidências claras para agir e tomar 
decisões, gerando grandes benefícios para a saúde pública. (OPAS, 2020). 

As tecnologias de informação tornaram-se parte da vida cotidiana, transformando as ativida-
des humanas e permitindo que o indivíduo tenha acesso à informação rápida, através de dispositivos 
eletrônicos por meio da internet e da rede de telefonia celular. (PERES et al., 2015). Tal tecnologia 
ajuda a manter a continuidade dos serviços de saúde durante a pandemia e atuam como um grande 
suporte de para tirada de dúvidas e preventivas. (OPAS, 2020). 

Neste contexto, surge a Tecnologia Educacional (TE) como uma grande disseminadora de co-
nhecimento científico, utilizando uma linguagem simples, clara e precisa sobre medidas preventivas 
e informações gerais para a comunidade, ela pode ser definida como um “conjunto sistemático de co-
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nhecimentos científicos que tornem possível o planejamento, a execução, o controle e o acompanha-
mento, envolvendo todo o processo educacional formal e informal”, a TE tem várias modalidades que 
são utilizadas na educação em saúde: TE táteis e auditivas, as expositivas e dialogais, as impressas e 
as audiovisuais. (NIETSCHE et al., 2014, p. 104).

Pode-se determinar que a TE gera conhecimentos científicos através de medidas educativas, 
situando o homem e o mundo, o homem e a educação, construindo assim conhecimentos significati-
vos - (RODRIGUES et al., 2019).

Ao abordar o tema tecnologias educacionais (TE) é necessário ter em mente qual o público 
que visa ser alcançado, ao trabalhar a educação de uma população é preciso conhecer as suas ca-
racterísticas filosóficas e pedagógicas, dessa forma pode-se definir a abordagem metodológica a ser 
utilizada bem como a linguagem a ser utilizada e o tipo de tecnologia mais adequado, a linguagem 
utilizada na TE deve se de fácil compreensão para que possa levar ao entendimento pela população 
leiga, isso torna a tecnologia verdadeiramente eficaz, é preciso estar atento quanto à abrangência e a 
facilidade de uso da tecnologia, tendo em vista que esses fatores influenciam na sua capacidade de 
disseminação. (SILVA et al., 2017).

TE como sistematização de conhecimentos deve então, intervir na realidade de uma popu-
lação, construir ações de educação em saúde que busquem uma assistência qualificada e que torne 
segura a relação entre o profissional de saúde e o cliente - (NIETSCHE et al, 2005).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A produção do material foi baseada em relato de experiência do Projeto de extensão “Práticas 
educativas em saúde” da Universidade Estadual do Amazonas em parceria com a Comissão de Edu-
cação em Saúde no Enfrentamento do novo coronavírus. Etapas do processo criacional: (1) revisão 
de literatura; (2) resumo; (3) adaptação de linguagem; (4) construção das tecnologias; público-alvo, 
local de veiculação da informação.

Entre os materiais temos uma Cartilha de 41 páginas, um Glossário contendo 9 páginas e um 
Informativo com 17 página, 100% digital, com figuras e linguagem simples para idosos, a equipe é 
composta por acadêmicos por 12 acadêmicos e professoras orientadoras do projeto, diante do novo 
cenário e equipe se reuniu através de software Hangouts Meet, Documentos compartilhados pelo 
Google e ao término houve a avaliação pelo corpo docente da comissão de Educação em saúde. Para 
consubstanciar o objetivo do produto, foi dividido entre as equipe as estruturas que formaram o pro-
duto tecnológico que na qual teve intuito de promover  educação em saúde para os idosos sobre os 
cuidados preventivos da COVID 19. 

O material é completo de fácil entendimento, produzido para todo o território amazonense 
onde tivemos um grande número de solicitação por parte da população de Manaus e dos municípios. 
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3. RESULTADOS

3.1 Tecnologia intitulada “Práticas Educativas em Saúde para Idosos: O novo coronavírus”

A Tecnologia intitulada “Práticas Educativas em Saúde para Idosos: O novo coronavírus”, tem 
por objetivo a difusão de informações sobre o coronavírus e a COVID-19, através de uma linguagem 
mais simplificada daquela que naturalmente é encontrada na literatura científica, destinado ao público 
idoso. 

Para isto, ela foi estruturada em 6 partes, incluindo: glossário de termos técnicos, onde se bus-
ca alternativas populares aos jargões utilizados por profissionais da saúde durante a pandemia; medi-
das de contenção relacionadas ao coronavírus, onde são explicados termos relacionados à prevenção 
da contaminação e às formas transmissão, comuns a epidemiologia, como distanciamento social, 
isolamento social e quarentena; Coronavírus, onde define-se o que é o vírus,  descreve-se o contexto 
histórico em que se difundiu e como é transmitido; Aspectos clínicos, que fala sobre sinais, sinto-
mas, grupos mais acometidos e como as suspeitas de síndromes gripais ou COVID-19 são tratadas; 
cuidados relacionados, onde é feito o passo a passo de higienização das mãos e uso de máscaras, 
além dos demais cuidados necessários a prevenção; e recomendações, que falam de quando e onde 
procurar assistência para casos suspeitos. 

Figura 1 – Cartilha: “Práticas Educativas para idosos” e os principais sintomas da COVID-19

Fonte: Os autores

Após pronta e avaliada pelos professores responsáveis pela Comissão de Educação em Saúde 
da Universidade do Estado do Amazonas, foi divulgada nos eventos do projeto de extensão: “Práticas 
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educativas para idosos” e através das redes sociais do mesmo projeto, sendo também enviada ampla-
mente  por meio digital para os interessados, e também, para os cuidadores, familiares e idosos que 
fazem parte da Paróquia de São Pedro Apóstolo, no Bairro de Petrópolis em Manaus-AM, servindo 
como base para orientações e leitura direta.

3.2 Informativo: “Simplificando O Novo Coronavírus”

 A ampla revisão de literatura realizada para construção da cartilha “Práticas Educativas em 
Saúde para Idosos: O novo coronavírus”, permitiu a criação de uma nova Tecnologia Educacional, 
desta vez destinada para toda a comunidade, buscando a difusão de informações sobre a prevenção, 
sintomas e cuidados gerais.

Figura 2 – Capa informativo: “Simplificando o coronavírus”

Fonte: Os autores

A TE foi então dividida em 4 partes: coronavírus, que recorda o início da pandemia em 2009, 
diferencia o vírus (SARS-CoV-2) da doença que ele causa (COVID-19), cita as formas de transmis-
são e os grupos mais vulneráveis a doença; Sintomas, que fala sobre os principais sinais e sintomas da 
COVID-19, dentre eles, febre, tossem coriza e falta de ar; cuidados, que cita quais medidas devem ser 
adotadas para evitar a propagação do vírus, além do passo a passo da higienização das mãos  e do uso 
de máscaras; e recomendações, com indicações locais de unidades de atendimento e de aplicativos, 
sites e números de telefone onde se podem buscar mais informações de saúde.
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 A avaliação da TE pelos professores responsáveis, permitiu que foi fosse feita divulgação 
ampla nas redes sociais do projeto de extensão: “Prática Educativa para Idosos”, além também nas 
mídias digitais dos parceiros: Liga de Geriatria e Gerontologia do Amazonas – LAGGEAM; Comis-
são de Educação em Saúde da Universidade do Estado do Amazonas; e Departamento Científico de 
Enfermagem Gerontológica da Associação Brasileira  de Enfermagem Seção Amazonas.

3.3. Glossário de Saúde

Figura 3 – Glossário de saúde e as medidas de  contenção relacionadas ao coronavírus 

Fonte: Os autores

 O uso frequente de termos técnicos por profissionais de saúde e pela mídia de forma geral, 
fez ser observada a necessidade de produzir uma TE que esclarecesse os mesmo para a população de 
forma gera, sendo assim o glossário foi desmembrado da cartilha “Práticas Educativas em Saúde para 
Idosos: O novo coronavírus” e ampliado passando a contar com conceitos epidemiológicos, conceitos 
em saúde e termos relacionados as medidas de contenção ao coronavírus, sendo também divulgado 
nas redes sociais do projeto de extensão: “Práticas Educativas para Idosos” e nas mídias digitais de 
seus parceiros.
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4. DISCUSSÃO

4.1. Importância das Tecnologias Educacionais

As tecnologias educacionais são ferramentas importantes na educação em saúde, garantindo 
que a execução do processo de ensino-aprendizagem seja mais eficiente dentro de qualquer situação 
que se apresente no dia a dia profissional que permita a troca de saberes entre as partes envolvidas, 
se utilizando dos mais diversos meios e recursos: cartilhas; manuais; e-books; ilustrações; vídeos; 
infográficos. Para isso, é importante que o material seja produzido por profissionais ou acadêmicos 
da área da saúde com base nas mais atuais evidências científicas a respeito do tema e passe por um 
processo de validação junto à comunidade científica, garantindo sua aplicabilidade ao público ao qual 
se destina. 

Destaca-se que o material impresso é utilizado para proporcionar autocuidado, aderência ao 
tratamento e maior conhecimento do paciente a respeito de sua condição, reafirmando o que foi dito 
verbalmente de forma lúdica e permitindo que dúvidas sejam tiradas mesmo que o profissional já não 
esteja mais presente (OLIVEIRA, LOPES, FERNANDES 2014). Porém, em tempos de pandemia, 
onde o contato foi reduzido, teve-se que reinventar formas de difundir o material para evitar conta-
minação do público ao qual as TE’s de destinam, ainda mais com o público idoso, reconhecidamente 
mais suscetível ao coronavírus. Desta forma o meio digital, permitiu que o material chegasse até o 
leitor, seja diretamente ou por meio do intermédio de familiares e/ou cuidadores.

O isolamento social desperta a elaboração de novas formas para alcançar a população alvo 
com informações e orientações atualizadas, fidedignas e de fácil acesso, assim a construção de um 
produto que pode ser compartilhado de forma digital contribui para o combate ao novo corona ví-
rus além de ser uma contribuição para o meio científico. O profissional e acadêmico, a partir dessa 
experiência adapta-se de acordo com as condições epidemiológicas de sua região (GOUVEIA, et al, 
2020). 

4.2 Educação em Saúde para a Pessoa Idosa frente a pandemia da Covid-19

Durante o desenvolvimento das práticas de educação em saúde, produção e divulgação das 
tecnologias educativas pelo projeto de extensão acadêmica com a população idosa, percebeu-se que 
são importantes ferramentas de informação e promoção de saúde, pois permitem compreensão ao 
idoso, cuidador e familiar a respeito de seu estado de saúde influenciando diretamente em sua qua-
lidade de vida, independência e autonomia. Ressaltando que processo de envelhecimento, seja por 
senescência (fisiológico) ou senilidade (patológico), demanda o acompanhamento e participação de 
profissionais capacitados para lidar com as especificidades da população idosa, por isso as estratégias 
ativas tem potencial de melhorar o desempenho cognitivo do idoso reforçando a importância dela no 
processo de educação em saúde da pessoa idosa (CASEMIRO et al, 2018).

 De acordo com os estudos, a educação em saúde apresenta melhores resultados quando 
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relacionadas às práticas de atividades físicas com vida social e saúde mental da população idosa, 
ressaltando que seus resultados positivos dependem da ocorrência de constantes aconselhamentos 
profissionais à população. Visando o envelhecimento ativo, a melhor ferramenta é a promoção de 
saúde através da educação por permitir mesclar o conhecimento científico com as práticas e saberes 
populares, fortalecendo a forma como o conhecimento chegará à população alvo, respeitando suas 
especificidades e permitindo a adaptação de práticas de acordo com as características da mesma sem 
dispensar a importância da participação familiar (MALLMANN et al, 2015).

Por se tratar de um contexto pouco conhecido, os achados literários relacionados às práticas 
de educação em saúde direcionadas para o enfrentamento do novo corona vírus são escassos, cabendo 
o desenvolvimento de mais estudos e maior envolvimento dos profissionais e da comunidade em 
relação à aderência as tecnologias educativas a fim de tornar-se mais comum e fácil utiliza-las no 
cotidiano.
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