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APRESENTAÇÃO

Este é o sétimo volume da coleção “Ciências da Saúde: da teoria à prática”. Uma 
obra composta de onze volumes que abordará de forma categorizada e interdisciplinar 
trabalhos, pesquisas, relatos de casos, revisões e inferências sobre esse amplo e vasto 
contexto do conhecimento relativo à saúde. A obra tem como característica principal 
a capacidade de  reunir atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas em 
diversas regiões do país, observando a saúde em diversos aspectos e percorrendo o 
caminho que parte do conhecimento bibliográfico e alcança o conhecimento empírico 
e prático.

No sétimo volume agregamos trabalhos desenvolvidos com a característica 
específica da educação. Recentemente desenvolvemos um projeto científico em 
Goiânia – GO conhecido como CoNMSaúde e nele criamos uma estrutura direcionada 
para o ensino em saúde. Tivemos um grande êxito, pois cada vez mais profissionais 
formados e alunos tem necessitado conhecer e praticar as estratégias ligadas ao 
ensino em saúde. Quando abordamos conteúdo teórico, esse deve ser muito bem 
fundamentado, com uso de trabalhos que já abordaram o assunto, todavia com um 
olhar crítico e inovador. 

Para que os estudos em saúde se desenvolvam é preciso cada vez mais 
contextualizar seus aspectos no ensino, isso nos leva à novas metodologias, 
abordagens e estratégias que conduzam o acadêmico à um aprendizado mais 
específico e consistente.

Deste modo o sétimo volume apresenta conteúdo importante não apenas 
pela teoria bem fundamentada aliada à resultados promissores, mas também pela 
capacidade de professores, acadêmicos, pesquisadores, cientistas e principalmente da 
Atena Editora em produzir conhecimento em saúde nas condições ainda inconstantes 
do contexto brasileiro. Nosso profundo desejo é que este contexto possa ser 
transformado a cada dia, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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O CUIDADO À SAÚDE POR MEIO DAS PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

CAPÍTULO 25

Kiciosan da Silva Bernardi Galli
Universidade do Estado de Santa Catarina – 

Graduação em Enfermagem
Chapecó / SC

Renata Mendonça Rodrigues
Universidade do Estado de Santa Catarina – 

Graduação em Enfermagem
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Bernadette Kreutz Erdtmann
Universidade do Estado de Santa Catarina – 
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RESUMO: Na política de saúde brasileira, desde 
2006 há um olhar para as Práticas Integrativas 
e Complementares (PICs), com o foco em 
um estilo de vida saudável e na diminuição 
do estresse, depressão e outras morbidades 
decorrentes do mundo contemporâneo. Estas 
práticas são denominadas pela OMS de 
Medicina Tradicional e compreendem um grupo 
de práticas de atenção à saúde não alopáticas 

que englobam atividades com o uso de plantas 
medicinais, meditação, terapias espirituais, 
entre outras. Estas terapias procuram 
atender o indivíduo pautado nos princípios da 
universalidade e integralidade, baseados na 
confiança e no vínculo terapeuta / usuário. O 
Ministério da Saúde (MS) publicou orientações 
para o resgate do saber e das tradições 
populares no uso de fitoterapia, bem como 
autorizou 29 PICs no Sistema Único de Saúde. 
Agregando as orientações do MS, o programa 
de extensão “Saúde e Equilíbrio” em parceria 
com várias instituições, têm desenvolvido 
atividades com plantas medicinais, dança 
circular sagrada, meditação, yoga e a rota 
turística de plantas medicinais e aromáticas, que 
estão distribuídas em cinco ações: 1. resgatar 
o saber popular sobre plantas medicinais; 2. 
instituir a Rota Turística Caminhos Aromas 
e Chás; 3. instituir o “Espaço Momento Eu”, 
o Espaço PICs e oferecer a prática do Tantra 
Yoga; 4. promover a prática da Dança Circular 
Sagrada e; 5. realizar capacitação em Terapia 
Floral. Nesta perspectiva, o Programa promove 
a capacitação de profissionais da área da saúde 
em algumas PICs, estimulando-os a serem 
multiplicadores das mesmas, reforçando assim, 
as novas formas de cuidar da saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Integrativas 
e Complementares; Extensão Universitária; 
Cuidado; Enfermagem.
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ABSTRACT: Since 2006, in Brazil health policy, there is a look at Integrative and 
Complementary Practices (PICs), focusing on a healthy lifestyle and reducing stress, 
depression and other morbidities arising from the contemporary world. These practices 
are called by the World Health Organization (WHO) of Traditional Medicine and they 
comprise a group of non-allopathic health care practices that encompass activities 
with the use of medicinal plants, meditation, spiritual therapies, among others. These 
therapies address universality and integrality individual principles, based on trust and 
therapist/usuario relation.  The Ministry of Health (MS) published guidelines for the 
rescue of popular knowledge and traditions in the use of phytotherapy, as well as 
authorized 29 PICs in the Unified Health System. In addition to the MS guidelines, the 
“Health and Equilibrium” extension program a partnership with several institutions, have 
been developing activities with medicinal plants, sacred circular dance, meditation, 
yoga and the tourist route of medicinal and aromatic plants, which are distributed in 
five actions: 1. to rescue popular knowledge about medicinal plants; 2. to establish the 
Aroma and Teas Paths; 3. institute the “Space Moment I”, the PICs Space and offer the 
practice of Tantra Yoga; 4. promote the practice of Circle Dance; 5. Perform training 
in Floral Therapy. In this perspective, the Program promotes the qualification of health 
professionals in some PICs, stimulating them to be multipliers of these actions, thereby 
strengthening, the new ways of taking care of health. 
KEYWORDS: Integrative and Complementary Practices; University Extension; Caution; 
Nursing.

1 |  INTRODUÇÃO 

No ano de 2006, o Ministério da Saúde (MS) instituiu no Brasil, a Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), com o objetivo principal de 
inserir práticas de cuidado a saúde, também conhecidas como Medicina Alternativa 
e Complementar, no Sistema Único de Saúde (SUS).  A implantação desta política 
seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS que, através 
do documento “Estratégia da OMS sobre Medicina Tradicional 2014 - 2023”, estimula 
o uso das Práticas Integrativas e Complementares (PICs) de forma racional, segura, 
eficaz e com qualidade, bem como as propostas da VIII Conferência Nacional de 
Saúde que deliberou em seu relatório final pela “introdução de práticas alternativas 
de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário o 
acesso democrático de escolher a terapêutica preferida” (BRASIL, 2006, p. 02); a X 
Conferência Nacional de Saúde que aprovou a “incorporação ao SUS, em todo o País, 
de práticas de saúde como a fitoterapia, acupuntura e homeopatia, contemplando as 
terapias alternativas e práticas populares” (BRASIL, 2006, p. 02); e a XI Conferência 
Nacional de Saúde que recomendou “incorporar na atenção básica: Rede Programa 
de Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, práticas não 
convencionais de terapêutica como acupuntura e homeopatia” (BRASIL, 2006, p. 02).
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As Práticas Integrativas e Complementares – PICs, referem-se a “um conjunto 
de práticas de cuidado em saúde que não são parte da tradição do Brasil e não 
são integradas dentro do sistema de saúde dominante” (BRASIL, 2012, p. 18). 
São tecnologias de atenção à saúde não alopáticas, que incluem o uso de plantas 
medicinais, meditação, terapias espirituais, terapias manuais, entre outras. Este 
cuidado tem como linha filosófica a universalidade e a integralidade, fortalecendo o 
vínculo do usuário com os profissionais de saúde. Em outros países, as PICs possuem 
outras denominações, como por exemplo Medicina Alternativa e Complementar nos 
Estados Unidos; Terapêuticas Não Convencionais, em Portugal e; Medicina Tradicional 
na China. 

Todavia, passados 13 anos de sua publicação, a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares se ressente de uma real efetividade nos serviços 
vinculados ao SUS. Porém, em um ritmo menor algumas modalidades das PICs 
estão ganhando espaço, muitas vezes frutos de iniciativas individuais de alguns dos 
profissionais da instituição. A problemática para a efetiva implantação e consolidação 
das PICS nos serviços de saúde se esbarra na falta de capacitação dos profissionais 
de saúde, na cultura do remédio alopático e no desconhecimento dos benefícios das 
PICs pelos usuários do SUS. Por outro lado, nas universidades brasileiras também 
carecem de incentivo, visto que no ensino raríssimo são os currículos que contemplam 
as formas alternativas de cuidado, o mesmo acontecendo na pesquisa. Cabe destacar 
a extensão universitária como a maior referência para o desenvolvimento das PICs.

Neste cenário de legitimação das PICs e necessidade de capacitação, pesquisas 
e extensão na área, foi criado no curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 
do Estado de Santa Catarina – UDESC, o programa de extensão “Saúde e Equilíbrio”, 
com o intuito de discutir sobre as práticas integrativas e complementares e dar 
visibilidade a estas práticas terapêuticas.

2 |  METODOLOGIA 

O programa de extensão “Saúde e Equilíbrio” desenvolve ações desde o ano de 
2010. Possui equipe multidisciplinar e intersetorial e abrangência estadual, com ações 
desenvolvidas nos municípios catarinenses de Chapecó, Caibi, Mondaí, Maravilha, 
Cunha Porã e São João do Oeste. Na sua equipe de trabalho, conta com docentes 
e discentes da graduação em enfermagem da UDESC e profissionais externos à 
instituição, por meio de parcerias com a EPAGRI, Polícia Militar de Santa Catarina, 
Cooperativa Regional Auriverde, Projeto Farmácia da Natureza Itinerante e Prefeitura 
Municipal de Cunha Porã. O programa está estruturado em cinco ações desenvolvidas 
com esses parceiros e a comunidade externa: 1. resgatar o saber popular sobre plantas 
medicinais; 2. instituir a Rota Turística Caminhos Aromas e Chás; 3. instituir o “Espaço 
Momento Eu”, o Espaço PICs e oferecer a prática do Tantra Yoga para a comunidade 
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acadêmica; 4. promover a prática da Dança Circular Sagrada para a comunidade e; 5. 
realizar capacitação em Terapia Floral para profissionais da saúde. 

Este texto pretende descrever ações desenvolvidas pelo programa de extensão 
“Saúde e Equilíbrio” demonstrando que há possibilidade de inserir as PICs no ensino, 
pesquisa e extensão, bem como no cotidiano das Unidades Básica de Saúde UBS), 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e demais espaços de cuidado à saúde.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a publicação da PNPIC foi legitimado o cuidado à saúde com técnicas 
não convencionais, algumas delas já são fortemente associadas aos conhecimentos 
populares que passam de geração para geração, a exemplo da fitoterapia e outras delas 
pouco conhecidas pela população, como a dança circular sagrada e a ozonioterapia. 
Na sua primeira publicação, as práticas autorizadas para oferta nos serviços de saúde 
foram homeopatia, acupuntura, fitoterapia, crenoterapia (uso do barro medicinal), 
termalismo social (uso de águas termais) e medicina antroposófica, envolvendo 
de forma responsável os usuários, gestores e trabalhadores e contribuindo para o 
aumento da resolubilidade do SUS e da ampliação do acesso as terapias, garantindo 
seu uso racional, com qualidade, eficácia, eficiência e segurança (BRASIL, 2014).  
Em 2016, decorrente de pressões sociais e profissionais, bem como dos resultados 
positivos com as práticas já instituídas, o Ministério da Saúde inclui na Política, 
através da Portaria nº 849/2017, mais 14 práticas: Arteterapia, Ayurveda, Biodança, 
Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, 
Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga. Um ano 
depois, no I Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares e 
Saúde Pública, realizado no Brasil, o Ministro da Saúde assina a portaria nº 702/2018, 
incluindo mais 10 práticas no rol das 19 já legitimadas: aromaterapia, apiterapia, 
bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição 
de mãos, ozonioterapia, terapia de florais.

Dados do MS indicam que aproximadamente 80% da população fazem uso de 
alguma prática integrativa no cuidado à saúde. Entre os motivos que têm levado os 
indivíduos a estudarem e utilizarem as PICs estão a valorização da relação paciente 
e profissional da saúde, o olhar integral do ser humano e o enfoque na promoção 
da saúde. Outras explicações para o aumento do interesse pelas PICs podem ser 
atribuídas à insatisfação com a medicina convencional e com o serviço público de saúde 
que, apesar de um discurso pautado na integralidade e universalidade do cuidado, 
ainda mantêm seu foco na doença e não na pessoa, utiliza métodos invasivos e de 
alto custo e estimula a medicalização (THIAGO, TESSER, 2011; ANTONIO, TESSER 
e MORETTI-PIRES, 2014).

No mesmo ano de publicação da PNPIC, o MS publicou a Política Nacional 
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de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Os benefícios do uso de plantas medicinais 
para melhorar a saúde são descritos na antiguidade por babilônios, sumerianos, 
chineses, egípcios e gregos. No início da Idade Média, no ocidente, as plantas 
medicinais passaram a ter vínculo religioso, enquanto no oriente persas, chineses, 
indianos e árabes estudavam cientificamente o tema. No período renascentista, o 
estudo de plantas medicinais no ocidente volta a ter caráter científico, para novamente 
perder espaço com os avanços na descoberta de compostos químicos sintetizados 
pela indústria farmacêutica. Em meados do século XX, conferências internacionais 
recomendaram a utilização de plantas medicinais e a valorização do conhecimento 
tradicional no cuidado à saúde humana. Desta forma, o uso de plantas medicinais 
volta a ter importância e é retomado o incentivo (mesmo pequeno) para a pesquisa 
e o uso desta terapêutica (SOUZA e TESSER, 2018). A fitoterapia é definida como 
“terapêutica caracterizada pela utilização de plantas medicinais em suas diferentes 
preparações farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda 
que de origem vegetal” (BRASIL, 2006, p. 46). 

3.1 Resgate do saber popular sobre plantas medicinais

Considerando que a fitoterapia é uma das mais antigas formas de cuidar e o 
conhecimento desta prática passa de geração para geração, os idealizadores do 
Programa de Extensão “Saúde e Equilíbrio” pensaram no desenvolvimento de ação 
votada exclusivamente para este tema, considerando a abordagem histórica, as 
culturas e tradições e principalmente focado no resgate do saber popular sobre plantas 
medicinais.

Esta ação está pautada no entendimento que o uso e os saberes sobre as plantas 
medicinais se perpetuam entre as gerações, muitas vezes alicerçado na afirmação 
popular de que por ser natural não faz mal. Na região oeste catarinense há muitos 
grupos que estudam, indicam e utilizam as plantas medicinais de diversas formas: in 
natura, como tinturas, cremes, pomadas, sabonetes, cataplasma, entre outras formas.

Mediante a essa realidade regional, cada vez mais o grupo de trabalho do Programa 
de Extensão Saúde e Equilíbrio foi estimulado a se integrar na comunidade e proporcionar 
encontros semanais que ocorreram nos anos 2017 e 2018, no Horto Medicinal Aroma 
Flor, no município de Palmitos. Os encontros, in loco, eram bimestrais, com carga 
horária de quatro horas cada um, onde participaram estudantes de enfermagem e 
agricultoras da comunidade palmitense. Nestes encontros, a ministrante era a senhora 
E.S proprietária do horto e detentora de vasto conhecimento sobre plantas medicinais, 
plantio, uso e efeitos benéficos e colaterais. Os participantes tiveram a oportunidade 
de relatar sobre as plantas medicinais que mais utilizam e que cada uma delas possui 
em seus quintais, assim como, trocaram experiências a respeito da utilização destas 
plantas, cultivando o saber popular. Participaram de momentos que foram abordados 
o uso correto de algumas plantas medicinais, onde foram repassadas informações 
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científicas e que promoveram discussões. Este momento foi caracterizado como um 
tempo de estudo sobre algumas plantas medicinais que são mais utilizadas e a partir 
deste aprendizado teórico, os participantes aprenderam os benefícios do pedilúvio, 
escalda-pés, banho aromático e a confeccionar artesanalmente sabonetes, cremes, 
incensos, tintura e xaropes com essas plantas.

O maior benefício desta ação foi estudar o uso racional, seguro e eficaz das 
plantas medicinais, assim como, integrar o saber popular ao saber científico: indicações, 
contraindicações, interações medicamentosas, posologia e efeitos adversos, bem como 
a toxicidade de cada planta. Foi de grande valia unir os estudantes de enfermagem, 
professores e agricultoras, pois trouxe riqueza na troca de saberes promovendo, a 
consonância no olhar integral, interdisciplinar e universal ao cuidado à saúde.

3.2 Rota turística Caminhos de Aroma de Chá

Seguindo no tema de plantas medicinais, com a parceria da Prefeitura de Cunha 
Porã, EPAGRI, Polícia Militar de Santa Catarina e Cooperativa Regional Auriverde, 
surgiu a possibilidade de unir a saúde com o turismo, com a Rota Turística Caminhos 
Aromas e Chás, no município de Cunha Porã/SC.

Santa Catarina, estado brasileiro situado na região Sul, faz limites com os estados 
do Paraná ao norte, Rio Grande do Sul ao sul, Oceano Atlântico a leste e a oeste a 
Província Argentina de Missiones. O clima é subtropical com presença de geada e 
neve em algumas regiões durante o inverno e temperaturas elevadas no verão. Foi 
colonizado por europeus em sua maioria portugueses, alemães e italianos e algumas 
cidades possuem reservas indígenas, considerando que os índios e caboclos foram os 
primeiros habitantes das regiões catarinenses. Em todo o estado é comum as cidades 
manterem os costumes trazidos com os imigrantes. Dados do IBGE apontam que Santa 
Catarina possui a menor taxa de analfabetismo, mortalidade infantil e desigualdade 
econômica e a mais elevada taxa de expectativa de vida. Sua economia diversificada 
coloca o estado catarinense como a oitava economia brasileira. Além da agricultura 
familiar, o estado possui um complexo industrial metalmecânico, agroindústrias e setor 
moveleiro promovendo a exportação e a expansão econômica, bem como atividades 
turísticas (SEBRAE, 2016).

O turismo em Santa Catarina é um ponto forte da economia, atraindo 
aproximadamente 5 milhões de turistas durante todo o ano. Além das praias, o turista 
pode desfrutar de outras atividades, como a neve na região serrana e as águas termais 
na região oeste. A Secretaria de Turismo do Estado – SANTUR, organizou os destinos 
turísticos em todo o estado, assim denominados: Vale da Águas, Grande Florianópolis, 
Serra Catarinense, Caminho dos Cânions, Costa Verde e Mar, Encantos do Sul, 
Caminhos da Fronteira, Caminho dos Príncipes, Vale Europeu e Rota da Termas.

O roteiro turístico Caminhos da Fronteira e Vale das Águas estão na região 
do Grande Oeste Catarinense e tem o foco no ecoturismo como trekking, rapel, 
pescarias e as estâncias de águas hidrominerais. A tradição dos imigrantes italianos e 
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alemães está mantida nesta região, que conta com o museu rural Edvino Hölcher e a 
primeira Oktoberfest realizada no Brasil, festa tradicional no município de Itapiranga. 
Considerando o número de estâncias hidrominerais, o Grande Oeste conta com a Rota 
das Termas, indicado para as pessoas que querem relaxar e usufruir dos benefícios 
terapêuticos das águas termais. O turismo é uma atividade que impulsiona a economia 
regional, envolvendo pessoas na oferta deste serviço e na procura do mesmo. Desde a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também 
conhecida como ECO - 92, que ocorreu no Rio de Janeiro/RJ, os países participantes 
se comprometeram em fazer o turismo sustentável, valorizando os recursos naturais, 
preservando e mantendo os recursos renováveis e não renováveis (NASCIMENTO, 
2018). O ecoturismo presente na região oeste vem ao encontro do desenvolvimento 
sustentável e como uma alternativa de renda viável para os municípios, com muitas 
propriedades de agricultura familiar. Além das águas termais, que originou o roteiro 
turístico Rota das Termas, a região do Grande Oeste possui muitos grupos comunitários 
que estudam e cultivam plantas medicinais e aromáticas, a maioria são agricultoras. 
Muitos grupos possuem hortos medicinais, que são espaços onde as plantas medicinais 
e aromáticas são cultivadas.

Foi pela identificação de tais grupos, e pela Política Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos que se percebeu um espaço possível para instituir o turismo de plantas 
medicinais e aromáticas nesta região, como forma de valorizar os saberes e trabalho 
dos agricultores e demais profissionais das instituições parceiras; dar visibilidade a 
esses saberes populares e científicos trazidos pela própria comunidade pertencente 
aos municípios; resgatar e agregar renda aos produtores rurais e aos municípios 
integrantes da rota turística.

As formas de utilização da rota turística Caminhos de Aroma e Chás como 
uma atividade turística são muitas e incluem caminhadas em trilhas ecológicas para 
identificação de espécies de plantas medicinais e aromáticas presentes na mata; visita 
aos hortos medicinais para conhecer as diversas espécies de plantas e sua utilidade e 
aquisição de mudas de plantas medicinais. E não só para os visitantes, mas também 
para a comunidade interessada em conhecer e se aprofundar nesta temática serão 
oferecidos encontros, simpósios e seminários temáticos.

A rota turística Caminhos de Aroma de Chá está localizada no Grande Oeste 
e abrange os municípios de Cunha Porã, Caibi e Palmitos. Apesar de estar na 
fase de implantação (as propriedades rurais estão organizando a infraestrutura 
e o horto medicinal didático está em elaboração), foram realizados em 2018, dois 
eventos científicos que discutiram as PICs no SUS, foram eles: o II Encontro de 
Plantas Medicinais, no mês de abril, reunindo 90 pessoas de 18 municípios do Oeste 
Catarinense e o I Simpósio de Práticas Integrativas e Complementares, em julho, com 
um público de 270 pessoas oriundas de 22 municípios do estado e também do Distrito 
Federal, ocasião do lançamento da rota turística Caminhos de Aroma de Chá.
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3.3 Espaço Momento Eu”, o Espaço PICs e a prática do Tantra Yoga

Na perspectiva de divulgar as PICs no meio acadêmico, a equipe de trabalho 
do programa de extensão “Saúde e Equilíbrio” articulou os conhecimentos científicos 
com a execução de algumas PICs dentro da comunidade acadêmica, como meio de 
utilização da prática para diminuir o estresse, melhorar a concentração e diminuir a 
ansiedade de alunos, professores e técnicos universitários. A partir de um histórico 
de falar e situações ocorridas no meio acadêmico, que permeia com muita cobrança 
e dedicação nos estudos, com prazos a serem cumpridos para entrega de trabalhos, 
períodos de avaliações, realizações de projetos, entre outros, foi implantado nas 
dependências do curso de graduação em enfermagem da UDESC alguns espaços 
para o exercício das PICs, como: o “Espaço Momento Eu”, o “Espaço PICs” e a prática 
do “Tantra Yoga” para a comunidade acadêmica.

Com a prática do yoga, o corpo e a mente relaxam e o participante tende a 
desenvolver a concentração e liberar hormônios como a serotonina, que atua na 
sensação de bem-estar. Auxilia no tratamento da ansiedade, depressão, sobrepeso 
e obesidade, problemas cardiovasculares e respiratórios e no alívio da dor crônica. A 
prática de Tantra Yoga foi dirigida por uma enfermeira com especialização em Tantra 
Yoga. Os encontros consistiram em breve explanação sobre um tema importante 
relacionado ao Tantra Yoga, seguida dos exercícios propriamente ditos: em asanas 
(posturas físicas), pranayamas (exercícios respiratórios), dhyana (meditação), os 
mudras (gestos com as mãos) e a automassagem (AVADHÚTIKA, 2016). Participaram 
desta atividade acadêmicos e professores de enfermagem, técnicos administrativos da 
UDESC e algumas pessoas da comunidade. Em cada encontro, que duravam cerca 
de 70 minutos, os participantes eram estimulados a terem consciência do seu corpo 
físico, exporem seus sentimentos (ansiedade, medo, raiva, preguiça, preocupação), 
desta forma compartilhando com o grupo e aprendendo com ele. Esta ação foi 
oferecida durante todo o ano de 2017. Todos os participantes relataram que a prática 
semanal do Tantra Yoga diminui a ansiedade e as dores musculares, melhorou o sono 
e aumentou a autoestima.

O “Espaço Momento Eu” foi idealizado e é coordenado por uma professora de 
saúde mental, a partir dos comportamentos observados e das demandas trazidas 
pelos acadêmicos do curso de enfermagem. Para tal, este espaço foi inserido no 
Departamento de Enfermagem como uma ferramenta de cuidado à saúde mental para 
diminuir o estresse, a ansiedade e os conflitos internos próprios da idade e das cobranças 
do mundo moderno. Fatores estes que podem afetar o desempenho acadêmico, as 
relações sociais e, até mesmo, a vida familiar e pessoal.  Este espaço consiste em 
uma pequena sala anexa à biblioteca do curso que foi decorada pelos professores 
e acadêmicos do programa de extensão, de forma a oferecer um ambiente para 
reflexão, relaxamento, meditação, pintura de mandalas, entoação de mantras. Neste 
espaço também se desenvolvem rodas de conversas “ sobre o momento de cada um”. 
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Todas as atividades neste espaço visam que cada um busque o autoconhecimento 
e encontrem o equilíbrio diante das adversidades da formação acadêmica e da vida.  
Estas atividades são coordenadas por uma professora da saúde mental.  A procura 
dos alunos por este espaço é grande e eles referem que é um momento de encontro 
consigo.

O “Espaço PICs”, também inserido no curso de graduação em enfermagem, 
tem como objetivo ofertar para toda a comunidade acadêmica (alunos, professores e 
técnico universitários), medicante agendamento, sessões de Reiki, Auriculoterapia e 
Terapia Floral. É uma atividade que tem grande procura pela comunidade acadêmica e 
a maior queixa das pessoas que procuram este espaço está relacionada à ansiedade, 
medicalização e estresse.

3.4 Dança Circular Sagrada

A Dança Circular Sagrada, inserida no rol da PNPIC desde 2017, é considerada 
como uma dança em roda, que permite uma conexão entre integrantes da roda e 
aos poucos o sincronismo dos passos proporcionam um bem-estar, tornando-se 
um momento de meditação em movimento e que atualmente têm se mostrado em 
expansão no Brasil. Presente em diversos países, a dança circular sagrada nasceu 
na Europa, na década de 1950, com o coreógrafo, bailarino, professor, desenhista 
e pintor Bernhard Wossien. Wossien, na sua experiência de artista percebeu que a 
música agregava pessoas e a dança devia cumprir um papel de agregar os seres 
humanos, através da simplicidade e da alegria da arte. Com este intuito, organizou um 
corpo de danças com músicas oriundas da cultura de várias partes da Europa, a que 
denominou de dança circular sagrada (COSTA e COX, 2018).

No Brasil, a dança circular sagrada começa a ser praticada no município de 
Nazaré Paulista, estado de São Paulo, em uma comunidade alternativa, nos anos de 
1990. De Nazaré Paulista migrou para outras cidades e outros estados brasileiros e 
hoje a Dança Circular Sagrada é utilizada em escolas, unidades básicas de saúde, 
universidades e grupos terapêuticos em diversos lugares do país.

Qualquer pessoa pode dançar. Basta a vontade e a disposição. As músicas 
utilizadas na dança variam, podem ser músicas tradicionais ou contemporâneas, de 
repertório cultural do Brasil, como “Escravos de Jô” a músicas oriundas de outras 
culturas, como “Bells of Norwich”. Na roda de dança circular, os participantes dançam 
e conversam sobre contextos vividos e desligam-se da realidade cotidiana no 
momento da dança. Os passos simples incentivam o participante a continuar na roda, 
e o erro não é valorizado – a roda segue mesmo se um dos participantes erra, pois, o 
fundamental é sentir a música, o ritmo e a melodia embalam os movimentos, sentir a 
emoção da roda e a alegria de pertencer, no momento da dança, ao grupo. A roda de 
dança propicia o sentimento de pertencer a um grupo, a união, a troca de energias e 
resgata a leveza e a alegria.

Nos anos de 2017 e 2018, o programa de extensão “Saúde e Equilíbrio” em 
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parceria com a prefeitura de Cunha Porã, ofereceu oficinas de dança circular, que 
ocorreram semanalmente, para a comunidade do município, por meio do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família – NASF, com o objetivo de interagir com a comunidade e 
criar um espaço de descontração, de meditação, de vínculo, de alegrias, tornando 
um momento terapêutico. Também foram ofertadas oficinas de dança circular para 
profissionais da saúde, com o objetivo de capacitá-las para desenvolverem atividades 
com a dança circular para a comunidade dos municípios do oeste catarinense.

Em 2018, participantes do programa de extensão trouxeram a demanda de realizar 
encontros semanais com os acadêmicos do curso de graduação em enfermagem da 
UDESC para praticarem a dança circular, com o objetivo de proporcionar, não só aos 
acadêmicos, mas também aos docentes e técnicos, um momento para trabalhar a 
concentração, estimular a memória, realizar a meditação, estimular o sentimento de 
acolhimento e auxiliar na diminuição do estresse. Durante um semestre, os acadêmicos 
e docentes participaram desses encontros e relataram que foram momentos que lhes 
trouxeram calma, paz, alegria, sentimentos positivos, bem-estar e que certamente 
contribuíram para a diminuição do estresse da vida acadêmica.

3.5 Capacitação em Terapias de Florais para profissionais de saúde

Esta terapia foi criada pelo Dr. Edward Bach na década de 1930. Dr. Bach 
identificou 38 essências, todas de flores (incluindo sementes e brotos), que segundo 
ele permitem abrir o canal de comunicação do indivíduo consigo mesmo e desta forma 
enviar ao subconsciente a mudança emocional necessária para iniciar a cura. Os 
florais são indicados para diversos problemas físicos e emocionais, como por exemplo 
dores crônicas, baixa autoestima, ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, 
tensão pré-menstrual, doenças crônicas não transmissíveis, processos alérgicos, 
medo, timidez, entre outras (ROCHA e BEZERRA, 2018).

Segundo o MS, por meio da Portaria nº 702/2018, conceitua a Terapia de Florais 
como uma prática complementar e não medicamentosa, em que as essências florais 
são extratos naturais diluídos que atuam no indivíduo como modificadores energéticos.

Para utilizar a Terapia de Florais, é necessário que o atendimento ao usuário seja 
holístico, pautado na escuta acolhedora, pois os florais atuam na causa do problema, 
equilibrando a energia e consequentemente melhorando os problemas físicos, mentais 
e emocionais.

Mais uma demanda chegou a equipe do programa de extensão que teve o 
apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Maravilha para desenvolver um curso de 
capacitação em Florais de Bach com carga horária de 60h/aula ofertado em 2018, para 
profissionais de saúde dos municípios que fazem parte da Associação dos Município 
do Entre Rios (AMERIOS). Neste curso houve a representação de 5 municípios e 
23 inscritos, na maioria enfermeiros. Após ciência do Conselho Municipal de Saúde, 
esses profissionais iniciaram a utilização da Terapia de Florais no atendimento aos 
usuários.
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4 |  CONCLUSÃO

As PICs têm seu foco na saúde, entendendo que o usuário é o centro do cuidado 
e que este cuidado deve ser pautado na universalidade, integralidade e equidade: 
princípios do SUS. Seu uso, durante muito tempo denominado de alternativo, hoje é 
visto com integrativo e complementar, pois o usuário pode utilizar, por exemplo, a Terapia 
Reiki concomitante ao tratamento quimioterápico, o diabético pode, ao mesmo tempo 
em que faz acompanhamento nutricional e endócrino, fazer uso da auriculoterapia. Por 
colocar o usuário no centro do cuidado, estas práticas estimulam a relação terapêutica 
entre o profissional de saúde e o indivíduo, bem como o autocuidado e a autonomia 
para o usuário decidir qual terapêutica é a mais indicada para si mesmo.

Com a publicação das PNPICs e as portarias complementares, as PICs vêm 
conquistando espaço nas Unidades Básicas de Saúde. Para tanto, muitos destes 
profissionais percebem a necessidade de se capacitarem nessas para práticas para 
que possam oferta-las para a comunidade.

Nesta perspectiva, o Programa de Extensão “Saúde e Equilíbrio”, que já está 
na sua oitava edição, vêm ao longo desse tempo, promovendo a indissociabilidade do 
ensino, pesquisa e extensão, contribuindo no processo de capacitação de profissionais 
da área da saúde em algumas PICs e estimulando-os a serem multiplicadores 
das mesmas, reforçando assim, as novas formas de cuidar da saúde. As ações 
desenvolvidas com a comunidade externa a academia tem se apresentado como uma 
relação de troca de saberes, de escuta a comunidade, de canal para o atendimento de 
novas demandas e o fortalecimento das atividades já existente.  Para o atendimento 
dessas demandas, a equipe executora do Programa de Extensão também participa 
de capacitações, da vinculação da pesquisa, por meio dos trabalhos de conclusão 
de curso já realizados e que se encontram em andamento e da vinculação da parte 
teórica por meio de disciplinas optativas que são ofertadas no curso de graduação em 
Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina.

Desta forma, a equipe atua compartilhando saberes científicos e populares sobre 
as PICs para desenvolver um corpo de conhecimentos práticos que promovam o 
autocuidado e uma vida saudável, com tecnologias leves, eficientes, eficazes e seguras, 
pois são utilizadas de forma racional. Consideramos que as ações desenvolvidas 
até o momento estão mostrando que as PICs podem e devem ser utilizadas para o 
cuidado em saúde. Muitos municípios procuram a equipe para auxiliar na elaboração 
de Políticas Municipais para legitimar e organizar a oferta das PICs no serviço público 
de saúde. Também procuram a equipe para palestras e capacitações na área, levando 
este Programa de Extensão ter abrangência estadual e com perspectivas de ampliar 
suas ações.

Enfim, esta é a panorâmica de um programa de Extensão Universitário que 
nasceu de uma semente, ideia, e está se transformando em uma árvore frondosa. 
Este é o processo mágico da transdiciplinaridade, ou seja, a conjunção de saberes.
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