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APRESENTAÇÃO

A multidisciplinaridade intrínseca nesta coleção é algo que temos discutido a cinco 
anos no centro oeste do país através do evento científico denominado CoNMSaúde. 
Sabemos que a saúde necessita urgentemente de rever alguns conceitos quanto 
à colaboração efetiva de todos os seus profissionais, e exatamente por isso temos 
buscado a cada ano reunir mais de doze áreas da saúde para debater ciência e 
dialogar juntos sobre os avanços da saúde em todos os seus aspectos. Vários pontos 
temos levantado a cada ano, todavia tem sido muito claro e notória a importância da 
orientação do acadêmico quanto à necessidade de trabalhar e cooperar com as áreas 
da saúde afins ao seu curso.

Assim a coleção “Ciências da Saúde: da teoria à prática” abordou de forma 
categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, relatos de casos, revisões e 
inferências sobre esse amplo e vasto contexto do conhecimento relativo à saúde. 
Além disso, todo o conteúdo reuniu atividades de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas em diversas regiões do país, que analisam a saúde em diversos dos 
seus aspectos, percorrendo o caminho que parte do conhecimento bibliográfico e 
alcança o conhecimento empírico e prático.

O último volume é um fechamento proposital com trabalhos em contextos 
diferentes da saúde que em determinados aspectos se relacionam e favorecem ao 
leitor indagações e reflexões quanto ao trabalho inter e multidisciplinar. 

Com o dever cumprido finalizamos esta obra apresentando um panorama teórico 
e prático, propiciando um novo patamar para novas obras e publicações. Destacamos 
a fundamental importância uma estrutura como a Atena Editora capaz de oferecer uma 
plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores exporem seus resultados. 
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



SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................ 1
A DIGNIDADE DA MORTE: O CUIDADO PALIATIVO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Bruna Rafaeli Oliveira
Mariza Schuster Bueno 

Sabrina Zimkovicz
DOI 10.22533/at.ed.0301913061

CAPÍTULO 2 .............................................................................................................. 17
A ETNOMUSICOLOGIA APLICADA A PESQUISAS EM SAÚDE COLETIVA

Aline Veras Morais Brilhante
Ana Maria Fontenelle Catrib
Elaine Saraiva Feitosa
Epaminondas Carvalho Feitosa
DOI 10.22533/at.ed.0301913062

CAPÍTULO 3 .............................................................................................................. 30
A MÚSICA COMO FORMA DE EXPRESSÃO DA REALIDADE DE ADOLESCENTES EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL

Andrea Ruzzi Pereira
Mariana Melo Parreira
Larissa Nascimento Marques
DOI 10.22533/at.ed.0301913063

CAPÍTULO 4 .............................................................................................................. 39
A PESQUISA-AÇÃO COMO CAMINHO PROMISSOR PARA INTERVIR FRENTE À VIOLÊNCIA 
ESCOLAR

Leilane Lacerda Anunciação
Sinara de Lima Souza
Maria Geralda Gomes Aguiar (in memoriam)
Rosely Cabral de Carvalho
Aldalice Braitt Lima Alves
DOI 10.22533/at.ed.0301913064

CAPÍTULO 5 .............................................................................................................. 54
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA TREINAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Paulo Roberto Anastacio
Fábio De Sordi Junior
Emiliana Cristina Melo
DOI 10.22533/at.ed.0301913065

CAPÍTULO 6 .............................................................................................................. 66
ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE O LETRAMENTO EM SAÚDE E A ADESÃO 
FARMACOTERAPÊUTICA EM USUÁRIOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE SOBRAL - CE

Ingrid Freire Silva
Ana Cecília Silveira Lins Sucupira
DOI 10.22533/at.ed.0301913066



SUMÁRIO

CAPÍTULO 7 .............................................................................................................. 79
ANÁLISE DA INCORPORAÇÃO DO TRASTUZUMABE NO ELENCO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Rosali Maria Ferreira da Silva
Melina Maria Soares Freitas
Jean Batista de Sá
Pollyne Amorim Silva
Williana Tôrres Vilela
Maria Joanellys dos Santos Lima
Stéfani Ferreira de Oliveira
Aline Silva Ferreira
José de Arimatea Rocha Filho
Pedro José Rolim Neto
DOI 10.22533/at.ed.0301913067

CAPÍTULO 8 .............................................................................................................. 90
ANÁLISE DOS INCIDENTES NOTIFICADOS AO NOTIVISA NO ESTADO DO MARANHÃO NO 
PERÍODO DE 2014 A 2017

Giovanna Nunes Belo Mendes
Francisco Airton Veras de Araújo Júnior
DOI 10.22533/at.ed.0301913068

CAPÍTULO 9 .............................................................................................................. 99
APROXIMAÇÕES ENTRE FENOMENOLOGIA E O MÉTODO DA CARTOGRAFIA EM PESQUISA 
QUALITATIVA

Severino Ramos lima de Souza 
Ana Lúcia Francisco
DOI 10.22533/at.ed.0301913069

CAPÍTULO 10 .......................................................................................................... 112
AS VIVÊNCIAS DE LAZER DE ESTUDANTES INDÍGENAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE

Angela Ribeiro
Gabriela Machado Ribeiro
DOI 10.22533/at.ed.03019130610

CAPÍTULO 11 .......................................................................................................... 123
BUSINESS INTELLIGENCE NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA: SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A 
TOMADA DE DECISÃO

Caroline Dias Ferreira
Rômulo Cristovão de Souza
Rodrigo Gomes Barreira
DOI 10.22533/at.ed.03019130611

CAPÍTULO 12 .......................................................................................................... 130
CARACTERIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DO 
COMÉRCIO AMBULANTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Carla Cristina Bauermann Brasil
Juliane Pereira da Silva
DOI 10.22533/at.ed.03019130612



SUMÁRIO

CAPÍTULO 13 .......................................................................................................... 143
COMUNIDADE AQUÁTICA: INTERAÇÃO, EXTENSÃO E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL

Angela Rodrigues Luiz
Pamylla Cristina Gonçalves Rodrigues
Norton França Souza Moraes
Pabline Lima de Souza Silva
Luana da Silva Santiago
DOI 10.22533/at.ed.03019130613

CAPÍTULO 14 .......................................................................................................... 147
CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL: CONHECENDO A REDE DE SUPORTE FAMILIAR

Mayara Caroline Barbieri
Gabriela Van Der Zwaan Broekman
Regina Aparecida Garcia de Lima 
Giselle Dupas 
DOI 10.22533/at.ed.03019130614

CAPÍTULO 15 .......................................................................................................... 157
DIA MUNDIAL DA ORIENTAÇÃO / WORLD ORIENTEERING DAY – OFICINA DE DIVULGAÇÃO DO 
ESPORTE DE ORIENTAÇÃO NA UFG / REGIONAL CATALÃO

Cibele Tunussi
Carlos Henrique de Oliveira Severino Peters
Valteir Divino da Silva
Alvim José Pereira
DOI 10.22533/at.ed.03019130615

CAPÍTULO 16 .......................................................................................................... 164
ECOLOGIA DO TRABALHO DE PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICÍPIO DA RAPOSA, 
MARANHÃO, BRASIL

Maria do Socorro Saraiva Pinheiro
José Manuel Peixoto Caldas
DOI 10.22533/at.ed.03019130616

CAPÍTULO 17 .......................................................................................................... 172
ENVELHECER COM QUALIDADE  E PARTICIPAÇÃO: EXPERIÊNCIA DO TRABALHO DA 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE

Priscila Maitara Avelino Ribeiro
Marta Regina Farinelli
Rosane Aparecida de Sousa Martins
DOI 10.22533/at.ed.03019130617

CAPÍTULO 18 .......................................................................................................... 181
FITOTERAPIA RACIONAL: ASPECTOS TAXONÔMICOS, AGROECOLÓGICOS, ETNOBOTÂNICOS 
E TERAPÊUTICOS - ANO 2017

Angela Erna Rossato
Silvia Dal Bó 
Roberto Recart dos Santos  
Keli Alves Mengue
Fernando Oriques Pereira 
Maria Eduarda Alves Ferreira
Vanilde Citadini-Zanette
DOI 10.22533/at.ed.03019130618



SUMÁRIO

CAPÍTULO 19 .......................................................................................................... 202
GRUPO MOVERE: PROJETO DE DANÇA PARA INDIVÍDUOS COM PARALISIA CEREBRAL

Caren Luciane Bernardi
Bruna Ledur
Maria Laura Schiefelbein
Caroline Santos Figueiredo
DOI 10.22533/at.ed.03019130619

CAPÍTULO 20 .......................................................................................................... 207
IDENTIDADE PROFISSIONAL E A PRÁTICA COLABORATIVA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Elaine Amado
Rosana Quintela Brandão Vilela
Maria da Piedade Gomes de Souza Maciel
DOI 10.22533/at.ed.03019130620

CAPÍTULO 21 .......................................................................................................... 215
INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Emir Dirlan Lima de Oliveira
Cristiane Ferreira dos Santos
Camile Dalla Corte de Araújo
Márcia Yane Girolometto Ribeiro
Catheline Rubim Brandolt
Dyan Jamilles Brum Maia
DOI 10.22533/at.ed.03019130621

CAPÍTULO 22 .......................................................................................................... 219
LIGA ACADÊMICA DE NEFROLOGIA: CINCO ANOS DE EXPERIÊNCIA EM EXTENSÃO

Gilberto Baroni
Eduardo de Souza Tolentino
DOI 10.22533/at.ed.03019130622

CAPÍTULO 23 .......................................................................................................... 225
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA E AS MUDANÇAS NA ATENÇÃO À SAÚDE NA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Alexia Nascimento Matos de Freitas
Gizelly Braga Pires
DOI 10.22533/at.ed.03019130623

CAPÍTULO 24 .......................................................................................................... 235
NOVA REPRESENTAÇÃO DA CADEIA DE VALOR EM UMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Maria Benedita Mendes Costa 
Ana Claudia Mendes 
Priscila Fernanda Chaves Morais Boato
Francisco Antonio Tavares Junior 
Leonardo de Abreu Ferreira
DOI 10.22533/at.ed.03019130624



SUMÁRIO

CAPÍTULO 25 .......................................................................................................... 241
O BRINCAR E A REALIDADE NO CONTEXTO DA CLÍNICA INFANTIL DE ORIENTAÇÃO ANALÍTICA: 
UM ESTUDO DE CASO

Janaína Schultz
Jerto Cardoso da Silva
DOI 10.22533/at.ed.03019130625

CAPÍTULO 26 .......................................................................................................... 256
O JORNAL COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PROTAGONISMO DA PESSOA 
EM SITUAÇÃO DE RUA

Amanda Fernanda Damasceno Saraiva de Sousa
Lóren-Lis Araújo
Letícia Rebeca Soares Melo
Railan Bruno Pereira da Silva
Pedro Wilson Ramos da Conceição
DOI 10.22533/at.ed.03019130626

CAPÍTULO 27 .......................................................................................................... 268
O MODO DE PRODUZIR CUIDADO PELOS TRABALHADORES COMO DIMENSÃO DE ANÁLISE 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL

Erica Menezes
Magda Scherer
Marta Verdi
Ana Paula Marques
DOI 10.22533/at.ed.03019130627

CAPÍTULO 28 .......................................................................................................... 275
PERCEPÇÃO DOS DOCENTES DE UM CURSO DE MEDICINA SOBRE A AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

Rafaela Tenório Passos
Francisco José Passos Soares
DOI 10.22533/at.ed.03019130628

CAPÍTULO 29 .......................................................................................................... 287
PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI

Antonio Evanildo Bandeira de Oliveira
Bruna Daniella de Sousa de Lima
Maria de Jesus Trindade da Silva
Evaldo Sales Leal
DOI 10.22533/at.ed.03019130629

CAPÍTULO 30 .......................................................................................................... 298
PERDA AMBÍGUA: O LUTO INCERTO

Winthney Paula Souza Oliveira
Silvina Rodrigues de Oliveira
Pedro Wilson Ramos da Conceição
Mônica dos Santos de Oliveira
Jardell Saldanha de Amorim
Francisca Tatiana Dourado Gonçalves
Rudson Vale Costa
Evando Machado Costa
Amanda Fernanda Damasceno Saraiva de Sousa
Eliane Vanderlei da Silva
DOI 10.22533/at.ed.03019130630



SUMÁRIO

CAPÍTULO 31 .......................................................................................................... 307
PET-SAÚDE: O IMPACTO DO PROGRAMA NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO

Narjara Fontes Xavier
Julius Caesar Mendes Soares Monteiro 

Cezar Augusto Muniz Caldas 
Carla Andrea Avelar Pires
DOI 10.22533/at.ed.03019130631

CAPÍTULO 32 .......................................................................................................... 317
PET-SAÚDE/GRADUASUS: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA EM FISIOTERAPIA

Natanny Caetano da Silva
Tamine Vitória Pereira Moraes
Leandra Aparecida Leal 
Daisy de Araújo Vilela
Patrícia Leão Da Silva Agostinho 
Ana Lúcia Rezende Souza
Thaís Rocha Assis
DOI 10.22533/at.ed.03019130632

CAPÍTULO 33 .......................................................................................................... 324
POLÍTICAS DE INCENTIVO AO PARTO NORMAL: NÚMEROS DE UM HOSPITAL ESCOLA

Laryssa de Col Dalazoana Baier
Ana Paula Xavier Ravelli
Suellen Vienscoski
Regiane Hoedtke
Pollyanna Kássia de Oliveira Borges
DOI 10.22533/at.ed.03019130633

CAPÍTULO 34 .......................................................................................................... 334
PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NO MANEJO DE UM CASO CLÍNICO COMPLEXO: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

Kezia Cristina Batista dos Santos
Tamires Barradas Cavalcante
Gabriela Sellen Campos Ribeiro
Adrielly Haiany Coimbra Feitosa
Mirtes Valéria Sarmento Paiva
Rita da Graça Carvalhal Frazão Corrêa
DOI 10.22533/at.ed.03019130634

CAPÍTULO 35 .......................................................................................................... 342
REFLEXÃO ACERCA DOS DIREITOS DO PACIENTE COM ESTOMIA INTESTINAL DE ELIMINAÇÃO 
NO CONTEXTO DO SUS

Francisco João de Carvalho Neto
Maria Mileny Alves da Silva
Renata Kelly dos Santos e Silva
Gabriela Araújo Rocha
David de Sousa Carvalho
Ana Karoline Lima de Oliveira
Denival Nascimento Vieira Júnior
Maria da Glória Sobreiro Ramos
João Matheus Ferreira do Nascimento
Zeila Ribeiro Braz
Camila Karennine Leal Nascimento
Maria Luziene de Sousa Gomes
Sarah Nilkece Mesquita Araújo Nogueira Bastos
DOI 10.22533/at.ed.03019130635



SUMÁRIO

CAPÍTULO 36 .......................................................................................................... 364
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA: DIFICULDADE DA EQUIPE DE SAÚDE 
FRENTE ÀS EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS 

Amanda Ribeiro Figueiredo
Ingryd Karollyne Vilar Ferreira
Alberiza Veras de Albuquerque
Bruna Teles dos Santos Motta
Silvio Conceição Silva
Marilene Dos Santos Farias
Iago Colaço de Souza
Jennifer Oliveira de Araújo
Jamile Cavalcante da Silva
Ítalo Colaço de Souza
Aleksandra Pereira Costa
DOI 10.22533/at.ed.03019130636

CAPÍTULO 37 .......................................................................................................... 380
SERVIÇOS DE SAÚDE E A INCLUSÃO MASCULINA:  VIVÊNCIAS DOS PAIS DE CRIANÇAS COM 
MALFORMAÇÃO FETAL NO SERVIÇO DE PRÉ-NATAL

Géssica Martins Mororó
Aline de Carvalho Martins
DOI 10.22533/at.ed.03019130637

CAPÍTULO 38 .......................................................................................................... 385
SISTEMA AGROFLORESTAL EM UNIDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE 
TOMÉ-AÇU, PA: ESTUDO DE CASO

Thaise Cristina Dos Santos Padilha
Edilaine Borges Dias
Lyssa Martins de Souza
Walmer Bruno Rocha Martins
Paula Cristiane Trindade
DOI 10.22533/at.ed.03019130638

CAPÍTULO 39 .......................................................................................................... 385
SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA ASSOCIADO AO BULLYING

Aline Sharlon Maciel Batista Ramos
Laurinete Lopes Ferreira Torres
Rafael Mondego Fontenele
Hariane Freitas Rocha Almeida
Cianna Nunes Rodrigues
Francisca Maria Ferreira Noronha
Isabela Bastos Jácome De Souza
Débora Luana Ribeiro Pessoa
DOI 10.22533/at.ed.03019130639

CAPÍTULO 40 .......................................................................................................... 395
VULNERABILIDADE DE CAMPO MOURÃO - PR AOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS EM 
ANOS DE EL NIÑO, LA NIÑA OSCILAÇÂO SUL

Danieli De Fatima Ramos 
Katiúscia Naiara Ariozi Lima
Victor Da Assunção Borsato
DOI 10.22533/at.ed.03019130640



SUMÁRIO

CAPÍTULO 41 .......................................................................................................... 405
ACOLHIMENTO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL: A PERCEPÇÃO 
DOS FAMILARES

Sinara de Lima Souza
Paulo Amaro dos Santos Neto 
Catarina Luiza Garrido de Andrade Macedo
Amanda de Souza Rios
Lais Queiroz Oliveira Marques
Rosely Cabral de Carvalho
DOI 10.22533/at.ed.03019130641

CAPÍTULO 42 .......................................................................................................... 419
PRINCIPAIS MICOSES SUPERFICIAIS E SEUS RESPECTIVOS AGENTES ETIOLÓGICOS 
PRESENTES NO BRASIL

Amanda Torres Nunes
Isabele Castro de Aguiar
Mayara Carvalho Ramos
Antonio Francisco Ferreira da Silva Júnior
DOI 10.22533/at.ed.03019130642

CAPÍTULO 43 .......................................................................................................... 424
CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO DOMICILIAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Elizama Costa dos Santos Sousa
Graziele de Sousa Costa
Samantha Vieira da Silva
Valder Oliveira Sabóia Neto
Julianna Thamires da Conceição
Samuel Oliveira da Vera
Renata da Rocha Albuquerque
DOI 10.22533/at.ed.03019130643

CAPÍTULO 44 .......................................................................................................... 435
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS NOS ALIMENTOS E SEU EFEITO TÓXICO: 
UMA REVISÃO

Bewlthiane Maria dos Santos Carvalho
Antônio Jason Gonçalves da Costa
Fernanda Maria de Carvalho Ribeiro
Bárbara Karoline Rêgo Beserra Alves
Leandra Caline dos Santos
Francisca Camila Batista Lima
Carlos Eduardo Pires da Silva
Leyla Lumara Cabral Soares Pimentel
Priscila da Silva
Tamires Claudete dos Santos Pereira
Tamires Amaro Rodrigues
Stella Regina Arcanjo Medeiros
DOI 10.22533/at.ed.03019130644

SOBRE O ORGANIZADOR ..................................................................................... 446



Ciências da Saúde: da Teoria à Prática 11 Capítulo 19 202

CAPÍTULO 19

GRUPO MOVERE: PROJETO DE DANÇA PARA 
INDIVÍDUOS COM PARALISIA CEREBRAL

Caren Luciane Bernardi
Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre (UFCSPA), Departamento de 
Fisioterapia

Porto Alegre – RS

Bruna Ledur
Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre (UFCSPA), Departamento de 
Fisioterapia

Porto Alegre – RS

Maria Laura Schiefelbein
Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre (UFCSPA), Departamento de 
Fisioterapia

Porto Alegre – RS

Caroline Santos Figueiredo
Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre (UFCSPA), Departamento de 
Fisioterapia

Porto Alegre – RS

RESUMO: As crianças com Paralisia Cerebral 
(PC) apresentam disfunções motoras que 
são frequentemente acompanhadas de 
distúrbios da sensação, percepção, cognição, 
comunicação e comportamento. O déficit de 
mobilidade apresentado por estas crianças leva 
a diminuição da participação na comunidade e 
compromete o seu desenvolvimento cognitivo, 
motor e social. Vários autores sugerem que 

a dança pode ser uma estratégia terapêutica 
que vai ao encontro das necessidades das 
crianças com PC, envolvendo aspectos 
relacionados à atividade física, treinamento 
funcional, bem-estar psicológico e inclusão 
social. A dança parece promover a estimulação 
emocional, social, cognitiva e física. A prática 
da dança com enfoque terapêutico busca 
estimular a aquisição motora de forma lúdica 
e prazerosa, desenvolvendo habilidades, tanto 
em indivíduos típicos, como em indivíduos 
com alguma patologia e/ou disfunção. Diante 
disto e reconhecendo as necessidades das 
crianças com PC, o projeto foi desenvolvido 
para promover, através da vivência da 
dança, benefícios psicomotores, cognitivos, 
emocionais e socioculturais às crianças com 
Paralisia Cerebral matriculadas na Escola de 
Educação Especial do Centro de Reabilitação 
de Porto Alegre (CEREPAL). As aulas são 
realizadas com a frequência de uma vez por 
semana. A equipe é composta por acadêmicos 
da graduação e uma professora do curso 
de Fisioterapia da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 
De acordo avaliações realizadas com os 
alunos do CEREPAL, a participação nas aulas 
de dança tem contribuído para a construção 
e a manutenção da saúde física, mental e 
afetiva, bem como para o desenvolvimento da 
autonomia e participação social das crianças 
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com PC.
PALAVRAS-CHAVE: Paralisia cerebral, dança, terapia.

ABSTRACT: Cerebral Palsy (CP) children have motor dysfunctions that are often 
accompanied by disturbances of sensation, perception, cognition, communication and 
behavior. The mobility deficit presented by these children leads to reduced participation in 
the community and compromises their cognitive, motor and social development. Several 
authors suggest that dance can be a therapeutic strategy that meets the needs of children 
with CP, involving aspects related to physical activity, functional training, psychological 
well-being and social inclusion. Dance seems to promote emotional, social, cognitive 
and physical stimulation. The practice of dance with therapeutic approach seeks to 
stimulate motor acquisition in a playful and pleasurable way, developing skills, both in 
typical individuals, as well as in individuals with some pathology and / or dysfunction. 
Given this and recognizing the needs of children with CP, the project was developed 
to promote, through the experience of dance, psychomotor, cognitive, emotional and 
sociocultural benefits to children with Cerebral Palsy enrolled in the Special Education 
School of Centro de Reabilitação de Porto Alegre (CEREPAL). Classes are held as 
often as once a week. The team is made up of undergraduate students and a professor 
of Physical Therapy at the Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA). According to evaluations made with CEREPAL students, participation in 
dance classes has contributed to the construction and maintenance of physical, mental 
and affective health, as well as to the development of autonomy and social participation 
of children with CP.
KEYWORDS: Cerebral palsy, dance, therapy.

1 |  INTRODUÇÃO

A Paralisia Cerebral (PC) ou Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância 
é uma lesão cerebral estática ocorrida no período pré, peri ou pós-natal que causa 
anormalidades  no  desenvolvimento  por  alteração  durante  a  maturação  do  Sistema   
Nervoso Central.  A prevalência de PC em países desenvolvidos é de aproximadamente 
1,5 a 2,5 por mil nascidos vivos. Em outros países subdesenvolvidos é possível 
encontrar uma prevalência acima de 3 por mil nascidos vivos em pessoas de 4  48 
anos. 

As crianças com PC apresentam disfunções motoras que são frequentemente 
acompanhadas de distúrbios da sensação, percepção, cognição, comunicação e 
comportamento. A hipertonia e várias combinações de déficits motores tais como 
fraqueza, redução do controle motor seletivo, menor resistência e equilíbrio deficiente 
são comuns em crianças com PC. Estes déficits contribuem para os prejuízos no 
movimento e postura que comprometem a função adequada, o nível de atividade física 
e a participação em atividades sociais. Nas crianças com PC, o déficit de mobilidade 
leva a diminuição da participação na comunidade e reduz o contato com os pares em 



Ciências da Saúde: da Teoria à Prática 11 Capítulo 19 204

atividades e jogos/brincadeiras. Como consequência, o desenvolvimento cognitivo, 
motor e social é comprometido. Esta diminuição na participação se correlaciona 
positivamente com o aumento dos déficits na função motora grossa, evidenciando-se 
um ciclo de retroalimentação. Sabe-se que indivíduos adultos com deficiência que não 
participam de atividades físicas apresentam maior predisposição a doenças e redução 
da saúde como um todo.

Os comprometimentos descritos anteriormente tornam mais difícil a participação 
de crianças com PC em esportes e atividades de intensidade suficiente para 
desenvolver e manter os níveis de condicionamento físico adequados. Além disso, 
existem evidências de que há uma associação positiva entre atividade física e vários 
índices de saúde mental como ansiedade, sintomas depressivos, autoestima e 
autoconceito. Vários autores sugerem que a dança pode ser uma estratégia terapêutica 
que vai ao encontro das necessidades das crianças com PC, envolvendo aspectos 
relacionados à atividade física e treinamento funcional. A dança para crianças com 
PC envolve a estimulação de habilidades de movimentos, expressão emocional e 
artística, socialização e participação. Um dos principais objetivos de um programa 
de dança para esta população é oferecer a reabilitação física através da execução 
de movimentos artísticos em um grupo onde as crianças participam através de sua 
própria escolha e vontade, visto que a motivação é uma peça chave para o sucesso 
do tratamento.

A dança pode ser uma estratégia positiva que estimula a melhora motora e 
mimetiza atividades comunitárias, oferecendo o estímulo à movimentação do corpo 
inteiro e trabalhando a estabilidade estática e dinâmica através do uso de posições 
e movimentos que utilizam variadas amplitudes de movimento articulares, trazendo 
benefícios também em relação à marcha e à aptidão cardiorrespiratória desses 
indivíduos. Além disso, ela organiza os movimentos do corpo no espaço e tempo e 
estimula a percepção corporal, bem como a mobilidade, a comunicação, a função 
cognitiva, o autocuidado e a independência. Outro aspecto importante é que as aulas 
de dança incluem músicas para a execução dos movimentos e tem sido sugerido 
que esta execução pode ser facilitada pela presença da batida ou ritmo musical em 
algumas formas de PC.

2 |  DESENVOLVIMENTO

As aulas de dança ocorrem no CEREPAL e possuem frequência de 1 dia por 
semana, com duração de uma hora e trinta minutos. Os alunos da instituição são 
divididos em duas turmas de acordo com a idade: uma turma é composta por alunos 
entre 5 a 17 anos, e outra por alunos entre 20 a 40 anos.

As aulas de dança são ministradas pelos acadêmicos da UFCSPA, sob supervisão 
da coordenadora do projeto, e compreendem atividades visando a expressão corporal 
e o desenvolvimento de qualidades físicas como força, equilíbrio, coordenação motora 
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e flexibilidade, e são estimuladas a expressão de sentimentos, o contato corporal e a 
socialização dos alunos. 

Para realização das aulas são utilizados os materiais como aparelho de som 
portátil, colchonetes, bastões, balões, bolas, panos, jornais, elásticos, tinta guache, 
dentre outros.

Semanalmente são realizadas reuniões com os integrantes do projeto para 
planejamento das aulas, avaliação do desenvolvimento da proposta e discussão sobre 
temas relativos ao projeto

3 |  DISCUSSÃO

O projeto vem sendo realizado desde 2015, envolvendo alunos e professores 
do CEREPAL. Desde então, a pesquisa de satisfação aplicada a cada ano tem 
apresentado resultados positivos, com as respostas variando entre ‘satisfeito’ e ‘muito 
satisfeito’. Neste questionário foram abordados itens como: proposta do projeto, contato 
dos monitores com os alunos, conteúdo das aulas, satisfação geral com o projeto, 
interesse na continuação do projeto, entre outros. Para responder o questionário, os 
alunos deveriam considerar as alternativas: 1 como sendo ‘muito insatisfeito’, 2 como 
‘insatisfeito’, 3 como ‘pouco satisfeito’, 4 como ‘satisfeito’ e 5 como ‘muito satisfeito’.

Durante os últimos três anos, o Grupo MOVERE atendeu a aproximadamente 
20 alunos do CEREPAL e envolveu cerca de 30 acadêmicos de diversos cursos 
da graduação, dentre eles, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Fonoaudiologia. 
Apesar disso, uma das limitações do projeto foi a presença de poucos monitores 
concomitantemente, visto que a grade curricular dos mesmos é limitada e o tempo 
disponibilizado pelo CEREPAL para a aula era curto, possibilitando a realização do 
projeto com apenas duas turmas.

Os resultados obtidos até então indicam que o projeto alcançou os objetivos 
propostos e obteve um ótimo índice de aprovação entre os alunos da instituição, 
proporcionando a todos uma ótima experiência e aprendizado sobre novas 
possibilidades corporais.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados pelo projeto reforçam o uso da dança como método 
terapêutico para crianças com paralisia cerebral. Através disso, salienta-se a 
importância do estímulo à essas crianças, seja ele através da dança ou de outras 
terapias buscando uma maior integração social, participação e qualidade de vida.

Os benefícios do projeto não se limitam apenas aos alunos da instituição 
CEREPAL, seus relatos de satisfação e a possibilidade de implementar um novo 
modelo de reabilitação. O contato com as crianças e os adultos, o carinho e a troca 
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de experiências auxiliam na formação, não apenas de um profissional humanizado, 
como também de um olhar diferenciado sobre as pessoas que possuem algum tipo de 
deficiência. A prática do voluntariado faz com que os acadêmicos tenham uma visão 
global do indivíduo, não apenas como um objeto de estudo.
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