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APRESENTAÇÃO

A coleção “Saúde Pública e Saúde Coletiva: Dialogando sobre Interfaces 
Temáticas” é uma obra composta de cinco volumes que tem como foco principal a 
discussão científica por intermédio de trabalhos diversos que compõe seus capítulos. 
Cada volume abordará de forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, 
relatos de casos e/ou revisões que transitam nos vários caminhos da saúde pública 
e saúde coletiva. 

No último volume reunimos trabalhos com reflexo na residência multiprofissional 
em saúde, bem-estar, envelhecimento, humanização, SUS, desenvolvimento de 
produtos, psicologia da saúde; ação política, cultura corporal, educação física, 
esgotamento profissional, licença médica. saúde do trabalhador, prazer, sofrimento 
dentre outros diversos que acrescentarão ao leitor conhecimento aplicado às 
interfaces temáticas da saúde.

Vários fatores são necessários para se entender o indivíduo na sua integralidade, 
assim correlação de cada capítulo permitirá ao leitor ampliar seus conhecimentos e 
observar diferentes metodologias de pesquisa e revisões relevantes para atualização 
dos seus conhecimentos.

Deste modo finalizamos a obra Saúde Pública e Saúde Coletiva com a certeza 
de que o objetivo principal direcionado ao nosso leitor foi alcançado. Sabemos o 
quão importante é a divulgação científica, por isso evidenciamos também a estrutura 
da Atena Editora capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para 
estes pesquisadores exporem e divulguem seus resultados. 

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE NO CONTEXTO 
DO SUDOESTE DE GOIÁS

CAPÍTULO 23
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RESUMO: O Programa Academia da Saúde 
(PAS) surge com objetivo de contribuir com 
as demais equipes de saúde presentes na 
Atenção Básica (AB) em saúde dos municípios, 
como um programa potencializador de ações 
e estratégias para Promoção da Saúde da 
população, estando para além das propostas 
de prevenção doenças e tratamento e 
reabilitação dos usuários do Sistema Único de 
Saúde. O objetivo deste estudo é investigar e 
analisar os nexos da constituição que permeia 
a criação, estruturação e desenvolvimento 
das ações do Programa Academia da Saúde, 

com foco na microrregião sudoeste do Estado 
de Goiás. O estado de Goiás está dividido 
em 18 microrregiões, fator importante no 
processo de descentralização e que favorecem 
o planejamento e execução das ações do 
estado. A microrregião Sudoeste de Goiás 
está contemplada com 10 Polos do PAS, que 
corresponde a 45% de seus municípios, situação 
inferior a realidade do estado que supera os 
50%. Municípios como Rio Verde e Mineiros 
são contemplados com 2 Polos, o que sinaliza 
que a proposta do Programa é reconhecido por 
parte de alguns gestores em saúde como um 
importante elemento de combate e/ou controle 
de Doenças Crônicas não Transmissíveis na 
AB.
PALAVRAS-CHAVE: Programa Academia da 
Saúde. Promoção da Saúde. Atenção Básica.

HEALTH ACADEMY PROGRAM IN THE 

SOUTHWEST CONTEXT OF GOIÁS

ABSTRACT: The Health Academy Program 
(PAS) aims to contribute with the other health 
teams present in Primary Health Care (AB) 
in the municipalities health, as a program to 
potentiator actions and strategies for Health 
Promotion of the population, in addition to 
the proposals for prevention of diseases and 
treatment and rehabilitation of users of the 
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Unified Health System. The objective of this study is to investigate and analyze the 
nexus of the constitution that permeates the creation, structuring and development 
of actions of the Health Academy Program, focusing on the microregion southwest of 
the State of Goiás. The state of Goiás is divided into 18 microregions, an important 
factor in the decentralization process and that favor the planning and execution of state 
actions. The Southwest micro region of Goiás is covered by 10 polos of the PAS, which 
corresponds to 45% of its municipalities, a situation lower than the reality of the state 
that exceeds 50%. Municipalities such as Rio Verde and Mineiros are contemplated 
with 2 poles, which indicates that the program’s proposal is recognized by some 
health managers as an important element in the fight and/or control of chronic non-
transmissible diseases in AB.
KEYWORDS: Health Academy Program. Health Promotion. Primary Care.

1 |  INTRODUÇÃO

No Brasil tem-se que a AB se desenvolve com ampla descentralização, pela 
maior proximidade e contato com a população, sendo desse modo, a principal porta 
de entrada e contato com a rede de atenção à saúde dos usuários com o SUS. 
Principal local de atendimento aos princípios da universalidade, da acessibilidade, do 
vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade, da humanização, da equidade 
e participação social (BRASL, 2012).

Como a AB é o contato preferencial dos usuários com o SUS, seus programas 
assumem a responsabilidade pelo cuidado e passam a organizar o fluxo dos usuários 
aos demais pontos de Atenção à Saúde. A presença das equipes multiprofissionais 
amplia as práticas e estratégias de cuidado e favorecem a dinâmica das ações em 
âmbito individual e coletivo. O trabalho em equipes e as tecnologias de cuidado 
fornecem condições complexas e variadas para auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades da população (BRASIL, 2012). 

Dentre os mecanismos de promoção e atenção à saúde o PAS esta 
automaticamente relacionada à AB em decorrência da modificação do perfil dos 
brasileiros perante a saúde, sendo assim o principal eixo temático desenvolvido no 
programa está relacionado as atividades físicas ou práticas corporais com finalidade 
de reduzir o crescimento de doenças crônicas não transmissíveis (PRASS, 2016).

O PAS criado pelo Ministério da Saúde em atenção aos princípios do SUS por 
intermédio da portaria GM/MS 719, de 07 de abril de 2011, visando previamente à 
promoção da saúde e tendo como finalidade contribuir com a população por meio da 
inserção de polos com infra-estrutura necessária, aos quais englobam equipamentos 
e equipe multiprofissional para intermediar e orientar os usuários (CONASS, 2011).

As ações da equipe do PAS devem exercer suas atribuições perante a 
coordenação da Atenção Primária à Saúde, estar vinculados a uma Unidade de 
Saúde e contribuir com os demais serviços de saúde que compõem a Rede de 
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Atenção à Saúde do município. O Programa constitui-se como elemento estratégico 
para o fortalecimento da Atenção Básica, tendo suas bases teóricas fundamentadas 
nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e da 
Política Nacional da Atenção Básica (PNAB). 

O movimento dialético de criação do PAS está na relação de contradição 
estabelecida entre o paradigma biomédico centrado no tratamento e reabilitação e o 
paradigma da Saúde Coletiva que visa fortalecer as ações de Promoção da Saúde e 
prevenção de doenças na Atenção Básica (SILVA, 2017). 

A AB no SUS constitui primordialmente o maior dos campos de intervenção, 
pela proximidade da população e do conhecimento da realidade de cada território 
do município. As ações de Promoção da Saúde no Programa realizadas pela equipe 
multiprofissional tendem a estimular o empoderamento e a autonomia da população, 
com participação social efetiva diante do contexto de vida, em seus aspectos cultural, 
social econômico e político (CONASS, 2011; DE SÁ, 2016).

A equipe multiprofissional que atuam nos polos do Programa é composta pelos 
profissionais do PAS e por profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). Na Portaria n. 2.681/2013 são indicados eixos orientadores da organização 
e desenvolvimento das ações e serviços para o PAS, sendo eles: práticas corporais 
e atividades físicas, produção do cuidado e de modos de vida saudáveis, promoção 
da alimentação saudável, práticas integrativas e complementares, práticas artísticas 
e culturais e educação em saúde (BRASIL, 2015).

Os municípios que contém o PAS devem realizar o cadastramento de um 
profissional de 40 horas ou dois de 20 horas, selecionados entre a Classificação 
Brasileira de Ocupações, podendo ser: Profissional de Educação Física na Saúde, 
Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta Geral, Nutricionista, 
Psicólogo Clínico, Sanitarista, Educador Social, Musicoterapeuta, Arteterapeuta, 
Artistas da dança (exceto dança tradicional e popular) e Dançarinos tradicionais e 
populares (BRASIL, 2015).

Os recursos e investimentos para a implantação e a implementação do PAS 
são repassados do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, 
em três parcelas que dependem do estágio de evolução da obra. Para a construção 
dos polos os incentivos financeiros variam de acordo com a modalidade do polo 
habilitado, podendo ser de três tipos: modalidade básica, intermediária ou avançada 
(BRASIL, 2015).

A modalidade básica é composta por espaço de vivência, espaço com 
equipamentos e espaço multiuso, com área mínima total de 300 metros quadrados, 
de modo que o repasse para essa modalidade é de oitenta mil reais por polo 
habilitado. A modalidade intermediária é composta por espaço de vivência com 
estrutura de apoio, espaço com equipamentos e espaço multiuso. Nesse caso, sua 
área mínima total é de 312 metros quadrados e o repasse de cem mil reais por 
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polo habilitado. Por último tem-se a modalidade ampliada composta por espaço de 
vivência com estrutura de apoio, espaço com equipamentos e espaço multiuso, com 
área mínima total de 550 metros quadrados e repasse de cento e oitenta mil reais 
por polo habilitado (BRASIL, 2015).

Em maio de 2015 havia um total de 2.849 munícipios comtemplados com o PAS 
em todo o país, mas o número de polos a serem construídos chegavam a 4.240, 
dado que demonstra uma grande adesão de alguns municípios, cadastrando mais 
de uma proposta. Um dado importante foi diversidade de estágios de construção 
e desenvolvimento, que demonstraram uma maior dificuldade de superação das 
etapas de contemplação das propostas até a habilitação dos Polos. Ao realizarem 
o monitoramento anual de 2.418 unidades que participaram da pesquisa, 1.636 
munícipios mencionaram que o programa não estava em funcionamento em 
decorrência das obras não terem sido iniciadas ou estarem inacabadas, porém um 
total de 782 unidades apresentou polos em funcionamento e exemplificaram através 
de planilhas as atividades desenvolvidas nestes polos aos quais foram monitorados 
(SÁ, 2016).

Silva (2017) ao realizar um levantamento estimado de valores dos investimentos 
do Ministério da Saúde para construção e custeio do PAS até 2016, seguindo dados 
do SAGE/SISMOB, relata que havia sido aplicado o valor de trezentos e setenta e 
dois milhões, cento e quarenta mil reais.

Deste modo, a abordagem referente ao PAS, apesar de todas as dificuldades 
no processo de habilitação apresenta uma proposta fundamental e embasada 
que visa implementar ações e desenvolver estratégias de promoção da saúde ar 
na atenção primária com as equipes da AB. Essas questões estão amplamente 
demonstradas em estudos diversos, porém no que se refere ao perfil do PAS 
inerentes aos aspectos constitutivos dessas unidades de academia no estado de 
Goiás, não foram encontradas referências. Diante disto, este estudo teve como 
objetivo investigar e analisar os nexos da constituição que permeia a criação, 
estruturação e desenvolvimento das ações do Programa Academia da Saúde, com 
foco na microrregião sudoeste do Estado de Goiás.

2 |  DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

A proposta metodológica do estudo teve como foco a realização de um 
levantamento detalhado de todos os documentos pertinentes ao contexto histórico 
da criação, estruturação e implementação do Programa Academia da Saúde, que 
desencadeou na leitura e análise dos mesmos. Por se tratar de um Programa do SUS 
foi realizada uma análise crítica dos princípios do SUS em relação aos princípios 
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adotados no Programa para compreensão da base teórico-ideológica. 
Esse processo de pesquisa documental seguiu para o confronto teórico 

bibliográfico envolto nas discussões em saúde pública, processo saúde-doença, 
trabalho em equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, culminando com os debates 
propostos no campo da saúde coletiva. 

A perspectiva de investigação abrange o conhecimento pela busca de 
informações da implementação do Programa Academia da Saúde na microrregião 
Sudoeste de Goiás.

2.2 Exposição dos dados

2.2.1 Estado de Goiás

O Brasil é constituído por 26 estados, dentre estes se encontra o estado de 
Goiás, que é classificado como uma das unidades federativas que integram a região 
Centro-Oeste, juntamente com Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso 
(ARRIEL, 2011).

Segundo dados do IBGE, no Censo Demográfico 2010, o estado de Goiás 
possuía 246 municípios e 6.003.788 milhões de habitantes, sendo considerado o 
Estado mais populoso da região Centro-Oeste, habitando uma área de 340.110Km² 
(ARRIEL, 2011).

O clima de Goiás é tropical semiúmido, tipicamente com inverno quente e seco, 
bem como verão quente e chuvoso. A média de temperatura é de 20°C com amplitude 
térmica anual de 7°C com precipitações de 1.000 a 1.500 mm/ano (NASCIMENTO, 
1991).

No que se refere a sua população, cerca de 45,91% são mulheres que residem 
em área urbana, cerca de 44,38% são homens. Na área rural 4,42% são mulheres e 
5,29% são homens. Deste modo observa-se que as mulheres representam 50,34% 
da população do estado, enquanto os homens totalizam 49,66% (ARRIEL, 2011). 

Esses dados estão demonstrados na tabela 1, com seu respectivo tipo 
populacional, quantidade e participação entre homens e mulheres residentes em 
áreas urbanas e rurais.
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Tipo de População Quantidade Participação (%)
População residente 6.003.788 100,00
População residente urbana 5.420.714 90,29
População residente rural 583.074 9,71
Homens 2.981.627 49,66
Mulheres 3.022.161 50,34
Homens na área urbana 2.664.186 44,38
Mulheres na área urbana 2.756.528 45,91
Homens na área rural 317.441 5,29
Mulheres na área rural 265.633 4,42

Tabela 1 – Síntese populacional do estado de Goiás - 2010
Fonte: (IBGE, Censo Demográfico 2010; ARRIEL, 2011).

Por intermédio da Resolução N° 11, de 5 de junho de 1990 o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) divide o Estado de Goiás em 18 microrregiões 
geográficas. Essa resolução as caracteriza uma junção de municípios pertencentes 
a uma mesma unidade federativa, com características similares do âmbito natural, 
da sistematização vinculada à produção e da sua inserção/integração (IMB, 2016).

A seguir a figura 1 demonstra a divisão do estado de Goiás em suas 18 
microrregiões e suas respectivas nomenclaturas.

Figura 1 – Mapa do Estado de Goiás dividido em suas microrregiões.
Fonte: (IMB, 2014; IBGE, 1990). 
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No estado de Goiás temos um total de 246 municípios, onde 124 deles são 
participantes do PAS possuindo 148 propostas aprovadas, dentre eles apenas 
um município manifestou desistência pelo gestor municipal, totalizando então 147 
propostas vigentes. Em relação às propostas vigentes das obras do PAS, tem-se 
em sua grande maioria 136 estão concluídas e/ou estão em execução, enquanto 
11 estão em fase de licitação e em ação preparatória. Das 99 obras concluídas, 
no processo de monitoramento sete gestores informaram que os Polos estão em 
funcionamento, sendo que em dois casos declararam não estar em funcionamento e 
os demais gestores não informaram o status do Programa em seu município (SAGE, 
2016). 

O gráfi co 1 demonstra a situação das propostas vigentes entre obras concluídas, 
em execução, em licitação e em ação preparatória do estado.

Gráfi co 1 – Propostas vigentes no Estado de Goiás.

2.2.2 Microrregião Sudoeste de Goiás

A partir de dados coletados do Censo 2010/IBGE a Microrregião do Sudoeste 
Goiano contém 446.583 habitantes, possuindo 56.111,874 km² de área total, e é 
constituída por 18 municípios (OLIVEIRA JUNIOR, et al., 2014). 

De toda sua população, 89,71% vivem em área urbana e apenas 10,29% em 
área rural. A população masculina é levemente superior à feminina, sendo 51% 
masculina e 49% feminina. Os municípios da região Sudoeste com maior população 
é Rio Verde e Jataí, sendo esses municípios sede das Regionais de Saúde Sudoeste 
I e II do Estado de Goiás.
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Municípios Área (km²) População 2010 Homens Mulheres
Aparecida do 

Rio Doce 602,13 2.433 51,09% 48,91%

Aporé 2900,16 3.811 52,74% 47,26%
Caiapônia 8637,87 16.734 50,79% 49,21%

Castelândia 297,43 3.638 52,72% 47,28%
Chapadão do 

Céu 2185,12 7.004 52,26% 47,74%

Doverlândia 3222,94 7.892 52,74% 47,26%
Jataí 7174,23 88.048 49,97% 50,03%

Maurilândia 389,76 11.516 52,33% 47,67%
Mineiros 9060,1 52.964 51,35% 48,65%

Montividiu 1874,15 10.576 52,00% 48,00%
Palestina de 

Goiás 1320,69 3.382 52,60% 47,40%

Perolândia 1029,62 2.950 53,22% 46,78%
Portelândia 556,58 3.839 51,73% 48,27%
Rio Verde 8379,66 176.502 51,00% 49,00%

Santa Helena 
de Goiás 1141,3 36.459 50,22% 49,78%

Santa Rita 
do Araguaia 1361,77 6.928 51,23% 48,77%

Santo 
Antônio da 

Barra
451,6 4.430 53,05% 46,95%

Serranópolis 5526,73 7.477 53,11% 46,89%
TOTAL 56111,9 446.583 51,00% 49,00%

Tabela 2 – Dados populacionais – Microrregião do Sudoeste de Goiás - 2010
Fonte: (OLIVEIRA JUNIOR, et al., 2014).

Dentre os 18 municípios da microrregião do sudoeste Goiano, oito participam 
do PAS; com 10 polos, os municípios de Mineiros e Rio Verde possuem dois polos 
cada, os demais apenas um, conforme tabela 3.

N° UF Municípios Valor Proposta Tipo de Modalidade
1 GO Doverlândia 180.000,00 Ampliada
2 GO Jataí 180.000,00 Ampliada
3 GO Maurilândia 100.000,00 Intermediária
4 GO Mineiros 180.000,00 Ampliada
5 GO Mineiros 180.000,00 Ampliada
6 GO Montividiu 180.000,00 Ampliada
7 GO Rio Verde 180.000,00 Ampliada
8 GO Rio Verde 180.000,00 Ampliada
9 GO Santo Antônio da Barra 80.000,00 Básica

10 GO Serranópolis 100.000,00 Intermediária

Tabela 3 Municípios que possuem polos do (PAS), modalidades e valor da proposta.
Fonte: SAGE, 2016
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Ao observar a implementação do Programa na microrregião Sudoeste de Goiás 
percebe-se que os maiores investimentos foram na modalidade ampliada, compondo 
70% dos Polos. Outra característica está na quantidade de Polos nos municípios de 
Rio Verde e Mineiros que optaram por receberem dois da modalidade ampliada. A 
adesão dos municípios ao Programa no início é fundamental para a concretização 
de propostas e estratégias em Promoção da Saúde, um dos grandes desafios para 
AB.

3 |  CONCLUSÃO

Dados da pesquisa indicam que o PAS apresenta uma proposta concreta 
em condições de atuar na Promoção da Saúde e no enfrentamento das Doenças 
Crônicas não Transmissíveis. O Programa em parceria com as Unidades de Saúde e 
as demais Redes de Atenção à Saúde potencializem ações que diminuam a procura 
e necessidade da população de recorrer a atenção terciária em saúde, contribuindo 
com a resolutividade dos problemas de saúde da população.

O estado de Goiás dentre os 246 municípios, 124 participam do PAS, ou 
seja, mais de 50% dos municípios do estado são contemplados com atividades do 
programa tendo impacto direto na qualidade de vida e na saúde dos usuários das 
academias da saúde da Microrregião Sudoeste de Goiás.
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