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APRESENTAÇÃO

Toda cultura científica deve começar por uma catarse intelectual e afetiva. Resta, 
então, a tarefa mais difícil: colocar a cultura científica em estado de mobilização 
permanente, substituir o saber fechado e estático por um conhecimento aberto 
e dinâmico, dialetizar todas as variáveis experimentais, oferecer enfim à razão 
razões para evoluir. (Gaston Bachelard).

A pesquisa integrada às práticas atuais é um fenômeno que, inegavelmente, 
converge para a necessidade de mudança nos programas formativos voltados para 
modelos meramente instrucionistas e burocratizados, uma vez que na atualidade a 
competência do profissional docente deve ir muito além das fronteiras disciplinares 
e dos procedimentos de transmissão do conhecimento. O formalismo que tem 
contornado a pesquisa de muitas de nossas universidades coloca o ensino em uma 
posição ambígua, pois, de um lado, ele é supervalorizado, muito embora de forma 
equivocada, já que a instrução tem sido o seu maior motivo de existência; de outro, 
ele é menosprezado, porquanto a pesquisa, para muitos, é atividade inegavelmente 
mais nobre que ensino, essa querela atravessa diariamente as portas da universidade 
e invade o cotidiano das escolas, tendo como porta-voz um professor programado 
para ‘dar’ aulas, aplicar provas, atribuir notas, aprovar ou reprovar os alunos. 
Estas vítimas de um sistema de ensino ultrapassado e reprodutor de ideologias 
dominantes, prosseguem toda a sua vida escolar na posição de receptáculos de 
conteúdo, ouvintes acomodados e repetidores de exercícios vazios de sentido 
e significado. Esse é um fato por nós conhecido, o qual requer ordenamentos 
políticos, econômicos e pedagógicos para assegurar o desenvolvimento de uma 
nova cultura docente. Cultura esta que demanda a presença da pesquisa como 
princípio científico e educativo, tal como formulado 

A pesquisa vem sendo, cada vez mais, foco de discussões em diversos 
contextos educativos, em diferentes campos do conhecimento. Na área da educação, 
apresentam-se argumentos que discutem a pesquisa enquanto dispositivo para 
um desenvolvimento imaginativo que incentiva e possibilita reflexões, tomadas 
de decisões, resoluções de problemas e julgamentos que valorizam o aluno 
enquanto protagonista de seu próprio processo de aprendizagem. Pensar sobre 
a pesquisa na educação implica considerar diferentes aspectos, envolvendo 
questões sociais, culturais, psicológicas, antropológicas, históricas e políticas nas 
mais diversas dimensões da vida.  A pesquisa vem sendo compreendida como uma 
demanda social, principalmente no que se refere aos processos de aprendizagem. 
É importante perceber como a pesquisa é relevante para todos os aspectos da 
aprendizagem.  Esses argumentos repercutem no âmbito educacional, à medida 
que se compreende a importância de que os estudantes tenham a oportunidade de 
se posicionar diante de situações com autonomia, tomando decisões e construindo 



suas identidades, incertezas, complexidades, progressos e mudanças e isto vêm 
gerando desafios e problemáticas imprevisíveis, requerendo soluções criativas. 
Nesse sentido, a educação, de modo geral, deveria acompanhar essas mudanças 
e desafios da atualidade. Os trabalhos destacam a relevância das pesquisas a 
importância das práticas criativas nos processos de ensino e aprendizagem, o 
incremento dessas práticas em diferentes contextos educacionais.  É importante 
destacar que, as pesquisas são utilizadas de forma distinta para definir os campos 
teórico-conceituais e da prática educativa. Desse modo, a pesquisa se refere 
ao estudo das teorias, conceitos e definições.  É evidente que a importância da 
pesquisa, a problematização nos tempos atuais, enfatizando a essência do dialogo, 
que consiste na ação e na reflexão do conhecimento do homem frente à realidade 
do mundo, interpretando-o, tendo em vista a possiblidade de se vislumbrar um 
mundo bem.

Por fim não apenas recomendo a leitura dos textos do e-book “As Metas 
Preconizadas para a Educação e a Pesquisa Integrada às Práticas Atuais” e dos 
97 artigos divididos em 04 volumes, mais do que isso, sugiro o estudo efetivo a fim 
de mobilizar nossas mentes a promover o debate ainda mais acirrado diante da 
conjuntura politica dos tempos atuais, a fim de fortalecer o movimento cotidiano.

Boa leitura!!!
Solange Aparecida de Souza Monteiro 



SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................ 1
BLENDED LEARNING E FUNÇÕES DO PROFESSOR ON-LINE: UMA EXPERIÊNCIA COM O PIBID

Alessandra Carvalho de Sousa
Adriano de Oliveira Gurgel
DOI 10.22533/at.ed.9042013041

CAPÍTULO 2 .............................................................................................................. 17
CARACTERIZANDO O ASSÉDIO MORAL A PARTIR DE TRÊS CASOS CONCRETOS NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (SME/RJ)

Anderson Paulino de Souza
DOI 10.22533/at.ed.9042013042

CAPÍTULO 3 .............................................................................................................. 31
CONTRIBUIÇÕES DA MEDITAÇÃO NA CONCENTRAÇÃO E PERCEPÇÃO NO CONTEXTO DA 
APRENDIZAGEM EM ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO 

Vitória Monteiro Monte Oliveira
Neíres Alves de Freitas
DOI 10.22533/at.ed.9042013043

CAPÍTULO 4 .............................................................................................................. 38
CONTRIBUIÇÕES À DISCUSSÃO DA AVALIAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM 
ADMINISTRAÇÃO A PARTIR DO MODELO DE ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL

Max Cirno de Mattos  
Muira Helena Batista 
DOI 10.22533/at.ed.9042013044

CAPÍTULO 5 .............................................................................................................. 46
CURRÍCULO E CULTURA COMO PRÁTICAS DE SIGNIFICAÇÃO: QUE FORMAÇÃO? QUE 
SUJEITO?

Bianca Marinho de Souza
Amanda da Silva Barata
Joaquina Ianca dos Santos Miranda
Evanildo Moraes Estumano
Luciano Tadeu Corrêa Medeiros
DOI 10.22533/at.ed.9042013045

CAPÍTULO 6 .............................................................................................................. 56
DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Ana Abadia dos Santos Mendonça 
DOI 10.22533/at.ed.9042013046

CAPÍTULO 7 .............................................................................................................. 68
DESAFIOS DA FORMAÇÃO DO DOCENTE E OS SABERES DA DOCÊNCIA NA EJA

Rosângela Pereira da Cruz de Araújo
Rosemeire de Oliveira Saturno
Maria da Conceição Alves Ferreira
DOI 10.22533/at.ed.9042013047



SUMÁRIO

CAPÍTULO 8 .............................................................................................................. 73
EAD: UMA MODALIDADE DE ESTRATÉGIA INOVADORA  ALIANDO TEMPO, ESPAÇO E 
CONHECIMENTO

Ângela Martins de Castro
Daniel de Oliveira Perdigão
Mariana Lima Vecchio
Márcia Andrade Arruda
DOI 10.22533/at.ed.9042013048

CAPÍTULO 9 .............................................................................................................. 80
CALORÍMETRO COM ARDUÍNO

Álefe de Lima Moreira 
Rayane Mayara da Silva Souza 
Francisco Cassimiro Neto 
DOI 10.22533/at.ed.9042013049

CAPÍTULO 10 ............................................................................................................ 86
EDUCAÇÃO BILÍNGUE NO ENSINO SUPERIOR: PERCEPÇÕES DE SUJEITOS SURDOS

José Gabriel Izidório de Oliveira
Karine Martins Saldanha
Nidia Nunes Máximus
DOI 10.22533/at.ed.90420130410

CAPÍTULO 11 ............................................................................................................ 97
DIVERSIDADE CULTURAL NO CONTEXTO ESCOLAR: PERCEPÇÃO DE DOCENTES

Mayara Macedo Melo
Francisco Lucas de Lima Fontes
Kelen Oliveira Soares
Bárbara Bruna dos Santos Silva
Fernanda Gomes do Nascimento Silva
Elbson Alves e Sousa
Franciane Santos do Nascimento
Elisalma Vieira Carvalho
Maria das Graças Sampaio
DOI 10.22533/at.ed.90420130411

CAPÍTULO 12 .......................................................................................................... 106
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA: AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES 
DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA E A EVASÃO ESCOLAR NOS 4º ANOS, 2009-2013 
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE UBAITABA-BAHIA/BR

Mario Leandro Alves de Jesus
DOI 10.22533/at.ed.90420130412

CAPÍTULO 13 .......................................................................................................... 116
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO PENAL DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE – 
ENTRE SILÊNCIOS E ESCUTAS

Valdo Barcelos
Sandra Maders
DOI 10.22533/at.ed.90420130413



SUMÁRIO

CAPÍTULO 14 .......................................................................................................... 133
EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE CRIATIVIDADE: REFLEXÕES A PARTIR DA OBRA DE FAYGA 
OSTROWER

Cícera Maria Mamede Santos  
Juliana Oliveira de Malta 
William Ferreira Carvalho 
Francione Charapa Alves 
Wagner Pires da Silva 
Maria Socorro Lucena Lima
Zuleide Fernandes de Queiroz
DOI 10.22533/at.ed.90420130414

CAPÍTULO 15 .......................................................................................................... 145
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: GRUPO ANTITABAGISMO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA DE FUMANTES

Helena Barreto Arueira
Sandra Maria de Oliveira Marques Gonçalves Queiroz
DOI 10.22533/at.ed.90420130415

CAPÍTULO 16 .......................................................................................................... 152
EDUCAÇÃO SOCIAL E CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE PARA OS CURSOS DE TÉCNICO 
DE SEGURANÇA DO TRABALHO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO INSTITUTO FEDERAL DE 
PERNAMBUCO DE ABREU E LIMA – PE

Angela Valéria de Amorim 
Patricia Carly de Farias Campos 
DOI 10.22533/at.ed.90420130416

CAPÍTULO 17 .......................................................................................................... 161
EFICIÊNCIA TÉCNICA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA

Roberto Elison Souza Maia   
Edilan de Sant’ana Quaresma  
DOI 10.22533/at.ed.90420130417

CAPÍTULO 18 .......................................................................................................... 170
ENSINAR E APRENDER NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UMA ESTRATÉGIA NA 
INTERVENÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINAR EM SALA DE AULA

Allan Gomes dos Santos
Luis Ortiz Jimênez
DOI 10.22533/at.ed.90420130418

CAPÍTULO 19 .......................................................................................................... 188
EDUCAÇÃO E TRABALHO: UMA PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO INTEGRADA

Georges Cobiniano Sousa de Melo
Márcio Aurélio Carvalho de Morais
DOI 10.22533/at.ed.90420130419

CAPÍTULO 20 .......................................................................................................... 196
ENSINO DA MÚSICA NA ESCOLA REGULAR À LUZ DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

Karla Cremonez Gambarotto Vieira
Anna Maria Lunardi Padilha 
DOI 10.22533/at.ed.90420130420



SUMÁRIO

CAPÍTULO 21 .......................................................................................................... 209
ENSINO DE CIÊNCIAS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I – UMA 
EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Jaqueline Jora de Vargas
Natalia Neves Macedo Deimling
Regiane da Silva Gonzalez
Adriane da Silva Fontes
Cesar Vanderlei Deimling
Roseli Constantino Schwerz
DOI 10.22533/at.ed.90420130421

CAPÍTULO 22 .......................................................................................................... 219
ENSINO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E INFORMÁTICA BÁSICA UTILIZANDO 
FERRAMENTAS LÚDICAS DE APRENDIZADO

Antonio Carlos Fernandes da Silva 
Gustavo de Almeida Duarte
Kleber Campos Viana
DOI 10.22533/at.ed.90420130422

CAPÍTULO 23 .......................................................................................................... 229
ESTÁGIO CURRICULAR: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA E IMPACTO SOBRE 
OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Fernanda Guarany Mendonça Leite
Letícia Barbosa de França Silva
DOI 10.22533/at.ed.90420130423

CAPÍTULO 24 .......................................................................................................... 244
ESTUPRO E FEMINICÍDIO REVELADOS NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DA 
VIOLÊNCIA URBANA POR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Luciano Luz Gonzaga
Denise Lannes
DOI 10.22533/at.ed.90420130424

CAPÍTULO 25 .......................................................................................................... 255
A EDUCAÇÃO SEXUAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Solange Aparecida de Souza Monteiro
Melissa Camilo
Débora Cristina Machado Cornélio
Dayana Almeida Silva
Paulo Rennes Marçal Ribeiro
Valquiria Nicola Bandeira
Marilurdes Cruz Borges
Fernando Sabchuk Moreira
DOI 10.22533/at.ed.90420130425

SOBRE A ORGANIZADORA ................................................................................... 275

ÍNDICE REMISSIVO ................................................................................................ 276



 
As Metas Preconizadas para a Educação e a Pesquisa Integrada às Práticas Atuais 2 Capítulo 15 145

Data de aceite: 27/03/2020

  EDUCAÇÃO EM SAÚDE: GRUPO ANTITABAGISMO 
COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE 

DE VIDA DE FUMANTES

CAPÍTULO 15
doi

Data de submissão: 12/01/ 2020

Helena Barreto Arueira
Doutoranda do Instituto de Educação da 

Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias (ULHT), Lisboa – Portugal, Médica de 
Família da Prefeitura Municipal de Búzios, Rio de 

Janeiro. 
http://lattes.cnpq.br/7321480045065032  

Sandra Maria de Oliveira Marques 
Gonçalves Queiroz

Professora, Doutora e Investigadora Integrada da 
ULHT, Lisboa, GCTE.

http://lattes.cnpq.br/1455556060628904

RESUMO: O tabagismo é uma doença que 
pode afetar a Qualidade de Vida. Entretanto 
é notório que deixar de fumar é um processo 
complexo. Partindo da articulação da educação 
e da saúde, esta pesquisa visa compreender 
em que medida as atividades de Educação em 
Saúde, desenvolvidas pelos Grupos de Controle 
do Tabagismo, contribuem para que seus 
integrantes alcancem melhores indicadores 
nas dimensões da Qualidade de Vida. A 
pesquisa proposta é de um estudo longitudinal, 
com uma abordagem causal, através de um 

estudo experimental. O desenho metodológico 
consistirá em uma abordagem quantitativa, 
com a utilização do Questionário de Qualidade 
de Vida SF-36 e do questionário para avaliação 
da dependência da nicotina (Questionário de 
Tolerância de Fagerström), além do cálculo da 
carga tabágica. Serão realizados pré-teste e pós 
teste, tanto no grupo experimental quanto no 
grupo controle.  A pesquisa será complementada 
por uma abordagem qualitativa, com a 
aplicação de entrevistas semiestruturadas, 
seguidas de análises das “histórias de vida” de 
dois dos entrevistados. Os questionários serão 
analisados com base nos dados estatísticos 
encontrados e as entrevistas serão submetidas 
à análise de conteúdo. Almeja-se evidenciar 
que a eventual melhoria da Qualidade de vida 
possa ser um fator de incentivo para a cessação 
do tabagismo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; 
Qualidade de Vida; Grupo de Controle do 
Tabagismo.

HEALTH EDUCATION: ANTI-SMOKING 

GROUP AS A STRATEGY TO PROMOTE THE 

QUALITY OF LIFE OF SMOKERS

ABSTRACT: Smoking is a disease that can 
affect Quality of Life. However, it is notorious 
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that quitting smoking is a complex process. Starting from the articulation of education 
and health, this research aims to understand to what extent the Health Education 
activities, developed by the Tobacco Control Groups, contribute for their members to 
reach better indicators in the dimensions of Quality of Life. The proposed research 
is a longitudinal study, with a causal approach, through an experimental study. The 
methodological design will consist of a quantitative approach, using the SF-36 Quality 
of Life Questionnaire and the questionnaire for assessing nicotine dependence 
(Fagerström Tolerance Questionnaire), in addition to the calculation of smoking load. 
Pre-testing and post-testing will be carried out both in the experimental group and the 
control group. The research will be complemented by a qualitative approach, with the 
application of semi-structured interviews, followed by analysis of the “life stories” of two 
of the interviewees. The questionnaires will be analyzed based on the statistical data 
found and the interviews will be submitted to content analysis. It aims to evidence that 
the eventual improvement of the Quality of Life can be an incentive factor for smoking 
cessation.
KEYWORDS: Health Education; Quality of Life; Tobacco Control Group.

1 |  INTRODUÇÃO

O tabagismo é uma doença, atualmente reconhecida como desordem mental, 
que pode afetar a Qualidade de Vida. Entretanto é notório que deixar de fumar é um 
processo complexo. Partindo da articulação da Educação e da Saúde, pressupõe-
se que as atividades desenvolvidas pelos Grupos de Controle do tabagismo, sob o 
modelo dialógico freireano, possam ser consideradas ferramentas de promoção da 
qualidade de vida de tabagistas, inseridos na Estratégia de Saúde da Família.

2 |  OBJETIVOS

A presente pesquisa visa compreender em que medida as atividades de 
Educação em Saúde (ES), desenvolvidas pelos Grupos de Controle do Tabagismo 
(GCT), contribuem para que seus integrantes alcancem melhores indicadores nas 
dimensões da Qualidade de Vida (QV).

3 |  FUNDAMENTAÇÃO

Deixar de fumar não é simples nem fácil, requerendo uma abordagem cognitivo-
comportamental associada ou não à farmacoterapia específica. A estratégia 
utilizada nos GCT se encontra em sintonia com a concepção dialógica e participativa 
idealizada por Paulo Freire (1992), que aplicada à ES, pode, potencialmente, ser 
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uma estratégia de enfrentamento do problema do tabagismo, contribuindo, ao final, 
para a promoção de mudanças de hábitos e comportamentos que cooperem para a 
melhoria da QV dos tabagistas.

4 |  ASPECTOS GERAIS - TABAGISMO

O tabagismo é uma doença, atualmente reconhecida como desordem mental 
(ROSEMBERG, 2003), que pode afetar a Qualidade de Vida. (DE LIMA, 2017). 
Desde 1992, a Organização Mundial de Saúde incluiu o tabagismo na Classificação 
Internacional de Doenças (International Classification of Diseases, ICD 10) como 
síndrome da tabaco-dependência (capítulo F17.2). (OMS,1992). Sabe-se que o 
cigarro surgiu em meados do século 19, porém, muito antes, na Espanha, já se 
fumava tabaco enrolado em papel, o denominado “papelete” . (ROSEMBERG, 2003).

5 |  ASPECTOS GERAIS – EDUCAÇÃO EM SAÚDE

A educação em saúde surgiu como uma estratégia de prevenção das doenças, 
nos Estados Unidos da América, em 1909  (ALVES, 2011), sendo considerada 
uma prática social que visa à melhoria dos determinantes da saúde e, que deve 
ser centrada na problematização do cotidiano, na valorização da experiência de 
indivíduos e de grupos sociais e, na leitura das diferentes realidades. (ALVES, 2005).

Na década de 1990 tem início a implementação da estratégia do Programa 
Saúde da Família (PSF) no Brasil, estando as atividades de educação em saúde 
incluídas entre as atribuições dos profissionais do PSF. (ALVES, 2005). Cabendo 
às equipes do PSF identificar situações de risco à saúde na comunidade assistida 
e desenvolver práticas de educação em saúde voltadas para a melhoria do 
autocuidado dos indivíduos (MS, 1997), tendo como base, uma percepção crítica e 
contextualizada dos conteúdos trabalhados. (ALVES, 2005).

Partindo do pressuposto de que a educação se estabelece como uma vertente 
entrelaçada à saúde, Fernandes (2010) salienta que “atentar e praticar a educação 
em saúde como processo educativo de construção de conhecimentos em saúde” é 
uma atribuição dos profissionais da saúde. 

6 |  ASPECTOS GERAIS - QUALIDADE DE VIDA 

A qualidade de Vida é definida pelo Grupo de estudos sobre qualidade de vida 
da Organização Mundial de Saúde como: 

[...] “ percepção dos indivíduos de sua posição na vida no contexto dos sistemas 
de cultura e valor em que vivem e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
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padrões e preocupações” (WHOQOL, 1994 p.1).

7 |  IMPACTO DO TABAGISMO NO MUNDO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2017), O fumo é prejudicial para 
qualquer pessoa, independentemente do sexo, idade, raça, cultura e educação. 
Ainda segundo a OMS, o consumo de tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas 
anualmente, sendo que a estimativa é que até 2030 esse número aumentará para 
8 milhões de mortes ao ano. (OMS, 2017). 

Estima-se que os fumantes atuais consomem cerca de seis trilhões de cigarros 
todos os anos. (ALWAN, 2011). Em 2012, o custo global em saúde e perda de 
produtividade para os governos foi de 1,4 trilhões de dólares. (GOODCHILD, 2018). 

8 |  IMPACTO DO TABAGISMO NO BRASIL

Em 2017, um estudo realizado com o apoio do INCA, mostrou que 428 pessoas 
morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo (12,6% das mortes anuais no 
País) e R$ 56,9 bilhões são perdidos a cada ano em função de despesas médicas 
e perda de produtividade. (INCA, 2018).  

9 |  O ANTITABAGISMO NO MUNDO

Segundo Boeira (2006), o antitabagismo é antigo, tendo sido do Rei Jaime I 
(1556-1625) da Inglaterra, a primeira obra a abordar a questão. Ainda segundo o 
referido autor, no século XVII vários países tentaram proibir o consumo do tabaco, 
sendo que apenas no início do século XX foram estabelecidas leis antitabagismo 
nos Estados Unidos.  

10 | O ANTITABAGISMO NO BRASIL

Considerando o período de 1989 a 2010, a queda do percentual de fumantes 
no Brasil foi de 46%, como consequência das Políticas de Controle do Tabagismo 
implementadas, estimando-se que um total de cerca de 420.000 mortes foram 
evitadas neste período. (LEVI, 2012).

11 | INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para análise da Qualidade de Vida será utilizado o questionário SF-36 (The 
Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey) que é um questionário 
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genérico de avaliação de saúde, de fácil administração e compreensão, formado por 
36 itens, que abrangem oito componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, 
dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e 
saúde mental. O SF-36 foi traduzido e validado para o português para a utilização 
em pacientes brasileiros portadores de artrite reumatoide por Ciconelli (1997).

Será aplicado o Questionário de Tolerância de Fagerström (QTF), para 
estimar o grau de dependência da nicotina. (Heatherton, 1991). A utilização do QTF 
demonstrou ser simples, rápida, de baixo custo e confiável para a avaliação do grau 
de dependência nicotínica. (HALTY, 2002).

Para calcular a carga tabágica, o número de cigarros fumados por dia será 
dividido por 20 (o número de cigarros em um maço) e o resultado será multiplicado 
pelo número de anos de uso de tabaco (anos-maço). (PIETROBON, 2007).

Serão realizados pré-teste e pós teste, tanto no grupo experimental quanto no 
grupo controle. A pesquisa será complementada por uma abordagem qualitativa, 
com a aplicação de entrevistas semiestruturadas realizadas com 06 participantes 
que se encontrarem fora da média detectada nos questionários. Por último, serão 
realizadas análises das “histórias de vida” de dois dos entrevistados. Os sujeitos da 
pesquisa serão participantes, com quarenta anos ou mais, do Grupo de Controle 
do Tabagismo (GCT), que constituirão o grupo experimental e pacientes integrantes 
da lista de espera do GCT, que constituirão o grupo controle. O cálculo da carga 
tabágica será realizado para todos os tabagistas participantes da pesquisa. 

12 | INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Os questionários serão analisados com base nos dados estatísticos 
encontrados, utilizando-se, sobretudo, os elementos de posição. As entrevistas 
serão submetidas à análise de conteúdo.

13 | CONSIDERAÇÕES FINAIS

Almeja-se com essa pesquisa evidenciar que a eventual melhoria da Qualidade 
de Vida dos participantes dos GCTs possa vir a ser um argumento adicional, a ser 
utilizado em programas de Educação em Saúde, visando incentivar os pacientes a 
persistirem no árduo processo de cessação do tabagismo. 
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