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RESUMO 
Trata-se de um relato de exper iênc ia que descreve a atuação e as estratégias 
desenvolv idas pela equipe de comunicação do Sistema de Saúde de Sobral, 
Ceará, no enf rentamento da Cov id-19. Embasado nas Teor ias de Fairclough e 
Habermas, que versam sobre a Teor ia Soc ial do Discurso e a Ação Comunicat iva, 
o ar t igo foi estruturado em três categor ias: impor tânc ia e contr ibuições 
da comunicação em saúde f rente à Cov id-19; o papel da mídia f rente aos 
aspectos psicológicos; e as estratégias desenvolv idas acerca da divulgação 
de prestação de ser v iços e informação em saúde. A equipe atuou em regime 
diuturno, em inter locução com outros setores, elaborando mídias dig itais, 
publicações informat ivas, produzindo programas, v ídeos, mater iais educat ivos 
e desenvolvendo projetos de ident if icação v isual para equipamentos de saúde; 
além disso, ampliou canais de diálogo com as mídias tradic ionais e conquistou 
espaço para divulgação em jornais de grande veiculação nac ional. Ressalta-
se a relevânc ia da inserção dessa at iv idade tecnológica nos debates soc iais e 
c ient íf icos, no tocante à comunicação voltada às ações em saúde que podem 
resultar em boas prát icas para o incent ivo ao autocuidado, cooperat iv ismo 
soc ial e melhor ia de responsabilização sanitár ia, bem como para o incremento 
da par t ic ipação popular na tomada de dec isões e construção de polít icas 
públicas de qualidade.
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ABSTRACT

This exper ience repor t descr ibes the per formance and strategies developed by the communicat ion team of the Health 

System of Sobral-Ceará, in their struggle against Cov id-19. Based on the Theor ies of Fairclough and Habermas that 

address the Soc ial Theor y of Discourse and Communicat ive Act ion, the ar t icle was structured in three categor ies: 

impor tance and contr ibut ions of health communicat ion regarding Cov id-19; the media’s role in face of psychological 

aspects and strategies developed about the disclosure of health ser v ices and informat ion. The team worked daily, 

in dialogue with other sec tors, developing dig ital media and informat ive publicat ions, produc ing educat ional 

programs, v ideos and mater ial s, developing v isual ident if icat ion projec ts for health equipment. Beyond that, 

channel s of dialogue with tradit ional media were expanded and space for disclosure in major nat ional c irculat ion 

newspapers was acquired. We emphasize the relevance of inser t ing this technological ac t iv ity in the soc ial and 

sc ient if ic debate, with regard to communicat ion focused on health act ions, which can result in good pract ices to 

encourage self- care, soc ial cooperat iv ism, and improved sanitat ion accountabilit y, as well as to increase popular 

par t ic ipat ion in dec ision-making and in the construct ion of quality public polic ies.

RESUMEN

Se trata de un relato de exper ienc ia que descr ibe la actuac ión y las estrategias desar rol ladas por el equipo de 

comunicac ión del Sistema de Salud de Sobral-Ceará, en el combate a la Cov id-19. Fundamentado en las Teor ías 

de Fairclough y Habermas que tratan sobre la Teor ía Soc ial del Discurso y la Acc ión Comunicat iva, el ar t ículo fue 

estructurado en tres categor ías: impor tanc ia y contr ibuc ión de la comunicac ión en salud en la Cov id-19; el papel de 

la prensa f rente a los aspectos psicológicos y, las estrategias desar rol ladas acerca de la divulgac ión de prestac ión 

de ser v ic ios e informac iones en salud. El equipo actuó en régimen cont inuo, en inter locuc ión con otros sec tores, 

elaborando medios soc iales y publicac iones informat ivas, produc iendo programas, v ídeos y mater iales educat ivos 

y desar rol lando proyectos de ident if icac ión v isual para equipamientos de salud. Se amplió canales de diálogo con 

los medios tradic ionales y se conquistó espac io para divulgac ión en per iódicos de grande vehiculizac ión nac ional. 

Señalamos la relevanc ia de la inserc ión de esa act iv idad tecnológica en los debates soc iales y c ient íf icos, en lo 

que conc ierne a la comunicac ión vuelta a las acc iones de salud, que pueden resultar en buenas práct icas para 

el incent ivo al autocuidado, cooperat iv ismo soc ial y mejor ía de responsabilizac ión sanitar ia, así como, para el 

incremento de la par t ic ipac ión popular en la tomada de dec isiones y en la construcc ión de polít icas públicas de 

cualidad.

iNTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 

de janeiro de 2020, aler tou sobre o sur to de uma 

nova cepa do coronav írus, o v írus SARS-CoV2, 

que const ituiu uma Emergênc ia de Saúde Pública 

de Impor tânc ia Internac ional (ESPII) . Nesse dia, já 

hav ia 19 países com casos conf irmados. Com isso, 

as nações foram aler tadas sobre o r isco de uma 

pandemia e, por meio do sistema internac ional de 

v igilânc ia em saúde, foram inc itadas medidas para 

a detecção e gerenc iamento dos casos, isolamento 

soc ial , monitoramento de contatos e prevenção da 

disseminação progressiva do v írus1.

No Brasil , o pr imeiro caso conf irmado de Cov id-19 

foi em 26 de fevereiro de 2020 e o registro do pr imeiro 

óbito, um homem idoso do estado de São Paulo, em 

17 de março. No mundo, o número de casos avançava 

e, em 11 de março, foi considerada of ic ialmente 

uma pandemia pela OMS. A Cov id-19 foi reconhec ida 

como doença de transmissão comunitár ia em todo o 

ter r itór io brasileiro em 20 de março2-3.

 O estado do Ceará apresentou os t rês pr imeiros 

casos conf irmados em 15 de março de 2020. Dois dias 

depois, o mesmo ocor reu no munic ípio de Sobral , 

Ceará. Cinco óbitos pela doença foram registrados 

nesse estado, em 30 de março, mesma data em que 

ocor reu a pr imeira mor te em um hospital de Sobral , 

uma mulher de 60 anos proveniente do munic ípio de 

Santa Quitér ia4-7.

Diante desses acontec imentos, o mundo prec isou 

reinventar-se acerca de um novo modo de v iver, 

t rabalhar, estudar e de se relac ionar. Nesse contexto, 

o processo de comunicação entre as pessoas também 

mudou. Questões indiv iduais tornaram-se colet ivas 

para a sobrev ivênc ia, promoção e manutenção da 

saúde f ís ica e psicossoc ial .

Tudo o que se sabia era pouco e incer to. Nesse 

sent ido, a t roca e difusão de informações assumiram 

papéis essenc iais na remodelagem do cot idiano 

de todos. As tecnologias digitais despontaram 

em ut ilidade, com propostas para a promoção 
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da saúde das pessoas com Cov id-19, bem como da 

conect iv idade, na tentat iva de aprox imação em 

tempos de isolamento soc ial .

Segundo Ratzan8, em uma média de 24 horas, o 

assunto Emergênc ia de Saúde Pública de Preocupação 

Internac ional foi abordado sem inter rupção e em 

tempo real . A veloz escalada da doença foi rapidamente 

acompanhada por conteúdos contraditór ios. Assim, 

a comunicação reveste-se de impor tante função 

ao combater informações divergentes no que diz 

respeito à Cov id-19, em diversas plataformas de 

mídias soc iais, em que indiv íduos constantemente 

têm acesso fac ilmente a informações nem sempre 

conf iáveis.  

Para a OMS, o momento da pandemia trouxe uma 

rev isão sobre os valores e prát icas da comunicação, tão 

impor tante quanto o treinamento em epidemiologia 

e estudos laborator iais9. Por tanto, deve-se assegurar 

que as informações sejam compar t ilhadas em tempo 

real , de maneira cor reta e prec isa.

Durante uma situação de emergênc ia em saúde 

pública, as pessoas prec isam saber a quais r iscos 

sanitár ios estão expostas e quais medidas prevent ivas 

podem ut ilizar para a proteção da sua v ida e de sua 

família. Uma informação divulgada no dev ido tempo, 

em uma linguagem que as pessoas possam entender, 

que seja publicada em canais conf iáveis e de fác il 

acesso, permite-lhes tomar as medidas necessár ias 

contra os per igos sanitár ios que ameaçam as suas 

v idas.

Considerando o cenár io exposto e a relevânc ia do 

debate soc ial e c ient íf ico, ressalta-se que a 

inserção da at iv idade tecnológica no tocante à 

comunicação, voltada às ações em saúde, pode 

resultar em boas prát icas para o incent ivo ao 

autocuidado, cooperat iv ismo soc ial e melhor ia 

de responsabilização sanitár ia, bem como para o 

incremento da par t ic ipação popular na tomada de 

dec isões e construção de polít icas públicas.

Nesse sent ido, o presente relato objet iva 

descrever a atuação e as estratégias desenvolv idas 

pela equipe de comunicação do Sistema de Saúde de 

Sobral-CE no enf rentamento da Cov id-19.

METODOLOGiA

Trata-se de um relato de exper iênc ia sobre a 

atuação da equipe de comunicação e sua inter locução 

com outros setores do Sistema de Saúde de Sobral , 

Ceará, no enf rentamento da pandemia provocada 

pelo novo coronav írus, tendo como base a seguinte 

questão nor teadora : Como a comunicação em saúde 

pode contr ibuir para a or ientação comunitár ia no 

combate à Cov id-19? 

Destar te, foram consideradas as estratégias 

de divulgação célere, t ransparente e cr iat iva 

desenvolv idas pelo munic ípio para a prevenção 

e o controle da pandemia. As at iv idades foram 

desenvolv idas por uma equipe composta de um 

jornalista e dois diagramadores, a par t ir dos t rês 

pr imeiros casos de Cov id-19 registrados no Ceará, 

no dia 15 de março, e ainda em cont inuidade no 

momento do desenvolv imento deste ar t igo (novembro 

de 2020). 

Busca-se apresentar o papel da comunicação na 

divulgação de informações em saúde e descrever 

o uso de tecnologias adotadas para t ransmit ir as 

recomendações sanitár ias internac ionais, nac ionais 

e locais de forma a alcançar todo c idadão, na 

perspect iva de uma consc iênc ia cr ít ica que 

possibilite a prevenção desse agravo.

As ações foram fundamentadas em duas teor ias 

complementares, que versam sobre a Teor ia Soc ial 

do Discurso, de Norman Fairclough, e a Ação 

Comunicat iva, de Jürgen Habermas. O discurso, 

para Fairclough, possui integração com a estrutura 

soc ial em três dimensões : o texto, a prát ica 

discursiva e a prát ica soc ial , estabelecendo uma 

relação dialét ica de produção de signif icados, 

crenças e at itudes. Com isso, fundamentado no 

conceito de heterogeneidade const itut iva, polifonia 

ou inter textualidade, de Bakht in, defende que os 

sujeitos são afetados por intermédio das relações 

inter textuais, na const ituição de suas ident idades 

soc iais e das mudanças de prát icas, por meio de uma 

seara de recursos e estratégias que produzam efeitos 

nas ordens dos discursos. Habermas, em sua Teor ia 

da Ação Comunicat iva, destaca dois t ipos de ação 

humana: o agir estratégico, voltado para a escolha 

dos melhores meios que alcancem o sucesso, e o agir 

“O momento da pandemia 
trouxe uma revisão sobre 

os valores e práticas 
da comunicação, tão 
impor tante quanto 
o treinamento em 

epidemiologia”

https://www.sinonimos.com.br/desse-modo/
https://www.sinonimos.com.br/desse-modo/
https://www.sinonimos.com.br/desse-modo/
https://www.sinonimos.com.br/desse-modo/
https://www.sinonimos.com.br/desse-modo/
https://www.sinonimos.com.br/desse-modo/
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comunicat ivo, or ientado para o consenso rac ional 

por meio da linguagem10-11. 

Este ar t igo foi estruturado em três categor ias : 

impor tânc ia e contr ibuições da comunicação em 

saúde f rente à Cov id-19; o papel da mídia diante dos 

aos aspectos psicológicos; estratégias desenvolv idas 

acerca da divulgação de prestação de ser v iços e 

informação em saúde à população

RESULTADOS E DiScUSSÃO

Os resultados e as discussões foram organizados 

em consonânc ia com as t rês categor ias que discor rem 

sobre a t ransformação das ações desenvolv idas pela 

comunicação e adaptações diante de emergênc ias 

públicas; além disso, t ratou-se da impor tânc ia 

da inter face com a área da saúde para a produção 

de informação segura e conf iável , que possa ser 

elemento de conect iv idade com a população para a 

adoção de prát icas saudáveis.

A comunicação em saúde e a pandemia por 
Covid-19: importância e contribuições

Ao longo do tempo, os meios de comunicação 

foram mudando o compor tamento diante de situações 

epidêmicas, apesar de apresentarem similar idades 

entre alguns processos. Este estudo não intenta 

realizar resgate histór ico do processo de comunicação 

das epidemias dos últ imos séculos, embora muitas 

tenham t ido repercussões signif icat ivas quanto 

à morbidade e mor talidade. Entretanto, c itamos a 

exper iênc ia da comunicação f rente à epidemia de 

doença meningocóc ica, na década de 80, em que 

as informações eram levadas à população de forma 

parc ial e limitada. Sendo assim, embora houvesse 

exper iênc ias de informar semanalmente o número 

de casos e óbitos, bem como o acumulado mensal , 

ainda assim não hav ia a prát ica da sua ut ilização 

para o desenvolv imento da consc iênc ia sanitár ia 

da população. Ademais, sabe-se a relevânc ia que o 

acesso à informação pode trazer por meio da procura 

rápida ao ser v iço de saúde para diagnóst ico precoce 

e t ratamento opor tuno, reduz indo a letalidade, 

complicações e sequelas12.

Novas exper iênc ias apontam a veloc idade na 

transformação das comunicações, o avanço dos 

disposit ivos eletrônicos, a mac iça inf luênc ia dos 

meios digitais, com for te impacto sobre as mídias 

t radic ionais (rádios, jornais, telev isão), como vêm 

apontando as exper iênc ias epidêmicas deste século, 

haja v ista o sur to da Síndrome Respiratór ia Aguda 

Grave (SARS), em 2003, a gr ipe suína, em 2009, 

entre outras13.

A comunicação em saúde sobrev iveu a muitas 

cr ises e, nesse momento, é impor tante ref let ir sobre 

o que a pandemia de Cov id-19 representa. Diante 

da emergênc ia e da ex istênc ia de muitas questões 

a serem esclarec idas, t ratava-se de um momento de 

mudanças rápidas. Dessa forma, era de fundamental 

impor tânc ia que est ivéssemos, enquanto 

prof issionais da saúde, constantemente atualizados 

em relação às or ientações de controle divulgadas 

pela OMS, pelos c ient istas, epidemiologistas, bem 

como informar instantaneamente aos prof issionais e 

à população.

Desse modo, dedicamo-nos a planejar e a 

executar ações e peças public itár ias voltadas para 

a or ientação ao combate à Cov id-19. Um grande 

desaf io, tendo em v ista que não ser ia possível a 

distr ibuição de impressos dev ido às recomendações 

de distanc iamento soc ial , de modo que intensif icamos 

o desenvolv imento de mater iais para as mídias 

digitais, com predominânc ia de ilustrações e v ídeos, 

gravados e editados pela própr ia equipe, ut il izando 

as redes soc iais e os meios de comunicação of ic iais.

Nesta exper iênc ia, a histór ia, a v ivênc ia e a 

literatura dialogam com o referenc ial teór ico deste 

estudo, que af irma que a t ransformação soc ial 

ocor r ida na soc iedade possibilita a fac ilidade de 

acesso e a ampliação de canais comunicat ivos, 

gerando novas formas de competênc ias linguíst ico-

comunicat ivas e opor tunizando a par t ic ipação soc ial 

em esferas públicas14.

O papel da mídia frente aos aspectos 
psicossociais emergentes da Covid-19 

O cot idiano de toda a população mudou com o 

aparec imento da Cov id-19. Nesse contexto, surgiu 

um elemento de grande reverberação e intensidade 

“A comunicação em saúde 
sobreviveu a muitas cr ises 

e, nesse momento, é 
impor tante ref let ir sobre 

o que a pandemia de 
Covid-19 representa”
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mundiais, com transformações e impactos econômicos, 

polít icos, culturais e histór icos sem precedentes. 

Para além desse cenár io, acrescentou-se uma cr ise 

polít ica no Brasil , acentuando a dif iculdade de acesso 

das pessoas aos bens essenc iais, como alimentação, 

moradia e medicamentos. Ademais, a exposição 

indist inta das classes soc iais, a alta infec t iv idade 

v iral e a taxa de letalidade ocasionaram sér ios 

efeitos sobre os sistemas de saúde, com sobrecarga 

aos prof issionais e equipamentos da saúde15.

Diante desta situação  mundial ,  a  população,  

em  todos  os  seus  âmbitos,  por  todas 

suas   vulnerabilidades   suprac itadas ,  

englobam-se   como   passíveis   de   grandes   

repercussões  biopsicossoc iais  em  torno  

dessa  pandemia  mundial  do coronav írus, 

uma  vez  que  a  própr ia  OMS  rat if ica  

que  as  consequênc ias  da  pandemia  

estão  causando  pressão  psicológica  e  

estresse  em grande  par te  da  população  

afetada,  onde  as  incer tezas  provocadas  

pelo  Cov id-19,  os  r iscos  de contaminação 

e a obr igação de isolamento soc ial podem 

agravar ou gerar problemas mentais16:123.

Toda a conjuntura causou alterações 

biopsicossoc iais na população mundial . Desse 

modo, t ivemos a necessidade de adotar medidas de 

distanc iamento das pessoas f rente à veloc idade de 

contágio e pelo temor do r isco de adoec imento e 

mor te, espec ialmente dos grupos mais vulneráveis. No 

munic ípio de Sobral , ev idenc iamos quest ionamentos, 

expressões e manifestações de insegurança que 

permeavam todos os níveis da população.

Para Freckelton17, ao longo de uma pandemia, 

alimentada por var iadas public idades de caráter 

preocupante e diversif icada pela mídia soc ial , a 

contaminação do medo aler ta na direção da doença 

em si. Desse modo, o fác il acesso a diversidades 

de informações acomete pr inc ipalmente os fatores 

psicossoc iais, levando grande par te da população 

a inúmeros sent imentos, sobretudo o medo do 

contágio, da mor te, da perda familiar, do estresse 

e da ansiedade.

Comumente, durante uma epidemia, somos 

conf rontados com informações de var iadas fontes, 

algumas vezes, incor retas ou pouco conf iáveis, que 

se propagam de forma rápida. Para a OMS, na Era 

da Informação, esse t ipo de caso, amplif icado pelo 

uso das redes soc iais, prolifera-se mais rápido que 

o própr io v írus. Por tanto, o acesso às informações 

cor retas e com agilidade é essenc ial para ev itar o 

caos18.

Nesse sent ido, c ient istas, governantes, 

prof issionais da saúde e pessoas, em geral , passaram 

a buscar conhec imentos relac ionados à doença. 

Houve um grande volume de not íc ias nas plataformas 

de mídias soc iais, o qual foi distr ibuído por diversos 

segmentos. As informações sobre o v írus, prevenção, 

t ransmissão e t ratamento ainda eram discut íveis, mas 

sabíamos que o medo provocado pelo desconhec ido 

não ir ia interpor a busca pela clareza e cr iat iv idade 

do conteúdo que prec isávamos divulgar.

 O papel fundamental que a comunicação tem 

nos meios de informação levou a concluir que a 

pandemia de Cov id-19 apresentou dif iculdades, 

sob a perspect iva dos comunicadores de saúde. A 

exemplo da quant idade progressiva de conteúdo 

improcedente c irculando em plataformas de mídia 

soc ial . Por tanto, é válido enfat izar a impor tânc ia 

de combater not íc ias enganadoras que ocasionam 

a fal sa esperança de resolut iv idade imediata à 

população acomet ida pelo v írus8.     

 Estudos têm mostrado o temor das pessoas de 

serem infec tadas por um v írus eventualmente fatal , 

de acelerada propagação, do qual o iníc io e o desfecho 

ainda são pouco conhec idos, acometendo o bem-

estar psicológico da população19. Assim, defendemos 

que a comunicação dispõe da maestr ia própr ia para 

a eluc idação nas divergênc ias de informações sem 

fundamentação c ient íf ica.

 
Estratégias da comunicação em saúde de 
Sobral-CE no enfrentamento da Covid-19

A informação é uma fer ramenta necessár ia para 

o enf rentamento da pandemia. Assim, buscamos 

empoderar a população com informação em saúde 

relac ionada ao modo de transmissão da doença, à 

ident if icação dos pr inc ipais s inais e sintomas, 

à divulgação da prestação de ações e ser v iços, 

favorecendo a ampliação dos canais de diálogos e os 

tornando mais ef icazes. 

“As consequências da 
pandemia estão causando 

pressão psicológica e
estresse em grande par te 

da população”
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A OMS propõe algumas recomendações para a 

comunicação de r iscos em emergênc ias de saúde 

pública : conf iança e par t ic ipação da população; 

integração com o sistema de saúde; e prát ica da 

comunicação da resposta de r isco. Destaca, ainda, 

as or ientações para as redes soc iais, a exemplo 

de : fazer apelo ao público, favorecer comunicação 

entre as par tes, t ransmit ir informações, responder 

a preocupações, esclarecer rumores, integrar-se às 

mídias t radic ionais, não ut ilizar termos técnicos nas 

publicações e fac ilitar a promoção de redução de 

compor tamentos de r iscos. Para a OMS, as mensagens 

devem prov ir de diferentes fontes de informação logo 

no iníc io do sur to para que haja uma comunicação 

ef icaz13.

Em tempos de intensa veloc idade de informação, 

a população passou a receber not íc ias por meio de 

rádio, TV, internet e redes soc iais. Desse modo, a 

preocupação do Sistema de Saúde de Sobral foi ev itar 

as fake news (termo or iginár io da língua inglesa e que 

se refere às not íc ias fal sas, encaradas como verdade 

por uma pessoa ou grupo), v isto que as not íc ias se 

espalhavam rapidamente e chegavam às pessoas, 

pr inc ipalmente por intermédio de mensagens por 

aplicat ivos.

Ut ilizando as fer ramentas de monitoramento 

e arquivamento de matér ias, assumimos a posição 

de receptor e f ilt ro das informações para dar 

esclarec imentos e respostas à população. Com o 

ref inamento nas t r iagens das mídias, prosseguimos 

com a elaboração de ar tes para publicações nos meios 

de comunicação of ic iais do munic ípio, ev itando 

republicações fal sas e alarmistas.

Em todas as ar tes digitais, ut il izamos a 

logomarca do Sistema Único de Saúde (SUS), 

dando credibilidade e enfat izando a impor tânc ia 

do sistema de saúde para a prevenção da doença, 

procurando sempre seguir um padrão de qualidade 

no mater ial oferec ido. Sequenc ialmente, expandimos 

as informações sobre os cuidados e as prevenções, 

como et iqueta respiratór ia, higienização das mãos 

e distanc iamento soc ial , dentre outras. Sempre com 

mater iais intuit ivos.

A ação comunicat iva, descr ita por Habermas, 

dist ingue-se da ação estratégica a par t ir de uma 

relação interpessoal entre falante e ouv inte, 

de caráter ilocuc ionár io, relevante para o êx ito 

das interações, de forma que os par t ic ipantes se 

entendam entre si sobre algo no mundo11.

A cr iação de ar tes, ilustrações e v ídeos foi uma 

demanda desaf iadora para a equipe, que desenvolveu 

propostas posit ivas e impor tantes para o combate 

à pandemia, objet ivando divulgar as t ransmissões 

de conteúdos temát icos, realizando, quando 

necessár ias, adaptações de horár io e datas, v isando 

atrair o público, em detr imento do grande volume 

de transmissões realizadas no mesmo per íodo por 

ar t istas renomados.

A elaboração de conteúdos audiov isuais também 

fez par te do trabalho que realizamos, além dos 

conv ites para as t ransmissões ao v ivo, conhec idas 

como l ives, a par t ir de uma parcer ia entre o Grupo 

de Trabalho (GT) de Ar te e Educação Popular da 

Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia (ESP-VS) 

e o setor de comunicação em saúde da Secretar ia, 

dedicados ao lúdico, resultando como produtos seis 

v ídeos voltados para a educação popular.

Uma outra exper iênc ia para a equipe foi a 

elaboração de um novo formato para o programa “Em 

Dia Com a Saúde”. Anter iormente, t ransmit ido em 

tempo real , discut ia assuntos sobre saúde, prevenção 

de doenças, hábitos de v ida saudável e not íc ias de 

interesse para a saúde colet iva. O programa passou a 

ser gravado, abordando prevalentemente a temát ica 

da Cov id-19, o que limitou a produção das demais 

matér ias ocor r idas durante a semana e comprometeu 

a interação ao v ivo entre os prof issionais de saúde 

e a comunidade.  

O grande volume de conteúdo gerado pela 

Secretar ia de Saúde de Sobral fez com que as 

sugestões de pautas oferec idas para as emissoras 

de TV fossem aceitas; com isso, ganhamos espaços 

gratuitos de divulgação. A maior ia das par t ic ipações 

da pasta ocor reu na TV Verdes Mares, f il iada à Rede 

Globo no estado do Ceará, nos programas Bom Dia CE, 

CETV 1ª Edição e CETV 2ª Edição. Ressaltamos, ainda, 

as par t ic ipações em outras emissoras como Nordestv 

(f il iada à TV Bandeirantes – Band) e Jangadeiro 

(f il iada ao Sistema Brasileiro de Telev isão – SBT). 

O papel da comunicação em saúde foi fundamental 

para que o munic ípio se destacasse também em 

rede nac ional , com par t ic ipações no Jornal Hoje, 

“A preocupação do 
Sistema de Saúde de 

Sobral foi evitar as fake 
news... v isto que as 

notíc ias se espalhavam 
rapidamente”



SANARE (Sobral, online). 2021; 20 (Supl. 1): 109-117  -  115

no Jornal Nac ional , e no Em Pauta, sendo os dois 

pr imeiros em TV aber ta e o terceiro, TV a cabo.

Ademais, com a cr iação do hospital de campanha 

munic ipal , fomos ac ionados para desenvolver a 

ident idade v isual desse novo projeto, desde a escolha 

das cores, t ipograf ias, logomarca e até a cr iação 

de placas de sinalização de fác il compreensão dos 

setores e ser v iços ofer tados.

Atuamos em regime diuturno para garant ir 

informação segura e de qualidade. Durante o pico da 

pandemia, o setor de comunicação chegou a func ionar 

in loco entre 12-18 horas, bem como trabalho em 

home of f ice, para que as not íc ias fossem divulgadas 

da forma mais breve possível . 

Segundo Reis20, a comunicação e a t roca de 

informações permeiam todas as relações dentro de 

uma inst ituição, mas nem sempre elas acontecem 

de maneira ef ic iente, pr inc ipalmente em grandes 

organizações, onde podem ex ist ir bar reiras 

hierárquicas ou distânc ia entre as unidades, 

dif icultando que as pessoas dialoguem.

Para tanto, estratégias internas para o 

desenvolv imento do trabalho da equipe foram 

elaboradas para que todos mant ivessem um 

alinhamento de processos. Assim, cr iamos grupos 

de trabalho por meio do aplicat ivo WhatsApp, para 

que os produtos chegassem em tempo opor tuno nos 

setores solic itantes do Sistema de Saúde de Sobral .

As ações desenvolv idas pela equipe munic ipal 

t iveram consonânc ia com o Ministér io da Saúde (MS), 

que adotou a comunicação com a população como uma 

estratégia fundamental desde o iníc io da pandemia, 

por intermédio de informações e divulgações de 

números de casos conf irmados e óbitos diár ios, 

publicações de bolet ins epidemiológicos e entrev istas 

colet ivas, pr imando pela t ransparênc ia e agilidade 

na comunicação f rente à situação epidemiológica, 

e ações de resposta. Atuando também em regime de 

plantão, o MS disponibilizou canais de atendimento 

à população, por meio de aplicat ivos como WhatsApp 

e Coronav írus-SUS, além do combate às fal sas 

not íc ias, compreendendo que a desinformação pode 

contr ibuir para o agravamento da cr ise4. 

Até o f inal do mês de outubro de 2020, já hav iam 

sido publicados 233 bolet ins epidemiológicos com 

informações diár ias sobre a situação da doença no 

munic ípio, com mapa de geor referenc iamento dos 

casos da sede e distr ito, bem como mais de 180 ar tes 

digitais, contemplando comunicados, t ransmissões 

de v ídeos, informat ivos, entre outras ações voltadas 

para a pandemia. 

cONcLUSÃO

A par t ilha de conhec imentos sobre a nova 

doença e o desenvolv imento de estratégias para a 

promoção da saúde foram essenc iais para o controle 

da pandemia. O acompanhamento consistente, 

permanente e em regime diuturno da equipe foi 

elemento estruturante para a contr ibuição com o 

Sistema de Saúde do munic ípio de Sobral-CE. 

A comunicação tem o papel impor tante de par t ic ipar 

e obser var s ituações v ivenc iadas pela população 

para t ransmit ir com sensibilidade as informações 

em matér ias e ar tes digitais. O reconhec imento 

dos nossos ser v iços e os compar t ilhamentos dos 

t rabalhos com outras inst ituições e munic ípios do 

Ceará e de outros estados, foram feedbacks para a 

equipe sobre as contr ibuições efet ivas, tornando-

se uma das referênc ias no segmento da comunicação 

em saúde.  

A inter locução com vár ios setores do sistema 

e de outros segmentos possibilitou o alinhamento 

das at iv idades desenvolv idas, com resposta rápida e 

opor tuna, pr imando pela t ransparênc ia, cr iat iv idade 

e interat iv idade com as pessoas. As exper iênc ias 

v ivenc iadas foram pautadas no dinamismo e no 

combate às not íc ias fal sas, passando credibilidade 

e empat ia para a população no enf rentamento da 

pandemia.

Ressaltamos a impor tânc ia de apr imorarmos 

as tecnologias desenvolv idas, retomarmos os 

programas ao v ivo, estreitarmos os canais de 

diálogo para o avanço da par t ic ipação popular e da 

responsabilização colet iva na tomada de dec isões 

e construção de polít icas públicas de qualidade, 

considerando os determinantes soc iais, culturais e 

epidemiológicos.

“A comunicação tem o 
papel impor tante de 
par t ic ipar e observar 

situações vivenciadas pela 
população para transmitir 

com sensibilidade as 
informações”
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