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APRESENTAÇÃO 

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores 
brasileiros. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
Precisamos criar diferentes espaços de resistência a todos os retrocessos que nos estão 
sendo impostos. O volume 9 deste livro, intitulado “Educação: Atualidade e Capacidade 
de Transformação do Conhecimento Gerado”, da forma como se organiza, é um 
desses lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, aqueles e aquelas que pensam e 
intercruzam as diferentes problemáticas educacionais.

Este livro, portanto, reúne trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional brasileiro. Os capítulos que compõe essa obra 
abordam, de forma interdisciplinar, a partir da realização de pesquisas, relatos de casos 
e revisões, problemas e situações comuns a Educação. 

Por fim, ao levar em consideração todos os elementos que apresentamos 
anteriormente, esta obra, a partir das discussões que emergem de suas páginas, constitui-
se enquanto importante leitura para aqueles que fazem Educação no país ou aqueles que 
se interessam pelas temáticas aqui discutidas. Nesse sentido, desejo uma boa leitura a 
todos e a todas. 

Américo Junior Nunes da Silva
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na atuação profissional em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sudoeste Goiano. 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado por componentes 
da extensão PET-Interprofissionalidade da Universidade Federal de Jataí - UFJ, no âmbito do 
Hospital das Clínicas Serafim de Carvalho, do município de Jataí, GO, Brasil. A experiência 
vivenciada transcorreu entre os meses de abril e setembro de 2019 e demonstrou-se 
enriquecedora nessa prática ainda pouco disseminada, mas promissora.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Interprofissional. Qualidade da Assistência à Saúde.

INTERPROFESSIONAL HEALTHCARE IN AN INTENSIVE CARE UNIT: EXPERIMENT 

REPORT

ABSTRACT: The objective of this article was to report how knowledge about Interprofessional 
Education (IPE)  influenced professional interventions in an Intensive Care Unit (ICU) in 
Goiás. This is a descriptive study, of the experience report type, carried out by components of 
the PET-Interprofessional extension of UFJ, in the scope of the Hospital, in the city of Jataí, 
GO, Brazil. The experience ocorred between the months of April and September 2019 and 
proved to be a promising professional practice.
KEYWORDS: Interprofessional Education. Quality of healthcare.

1 |  INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

Diante do processo de transformação para prestação de assistência à saúde com 
maior excelência, inclui-se a vivência da interprofissionalidade como abordagem integral 
que qualifica os serviços de saúde prestados à individualidade do usuário. Assim, a 
educação interprofissional (EIP) promove a prática colaborativa que coloca o usuário 
como centro do processo de tratamento (OMS, 2010).

A literatura apresenta divergência entre os conceitos de atuação profissional em 
equipe, o que prejudica o desempenho e o entendimento acerca da atuação interprofissional, 
porém esse cenário pode ser modificado através de ações que promovam a EIP (Araújo 
et al, 2017). 

Além do alinhamento sobre o conceito de interprofissionalidade, a EIP também visa 
o despertar para a nítida melhora de cuidados na assistência quando os pensamentos, 
conhecimentos e valores dos profissionais estão alinhados e direcionados ao usuário. 
(Pereira, 2018). Portanto, a divulgação de um relato de experiência sobre a atuação 
profissional enfocando a EIP pode incentivar em discentes e profissionais o desejo de 
viver esse modelo de excelência profissional.



 
Educação: Atualidade e Capacidade de Transformação do Conhecimento Gerado 9 Capítulo 9 74

2 |  BASE TEÓRICA

É inegável a relevância do trabalho em equipe e da centralidade do usuário na 
produção dos serviços de saúde para que se possa oferecê-los com maior qualidade. 
Nesse contexto, o processo de formação em saúde tem um papel importante no 
desenvolvimento de competências dos futuros profissionais da área, para que esses 
possam melhorar a dinâmica do trabalho em saúde, valorizando a colaboração entre os 
diferentes profissionais atuantes (OMS, 2010). 

Ainda segundo a OMS, a EIP ocorre quando estudantes ou profissionais de dois 
ou mais cursos, ou núcleos profissionais, aprendem sobre os outros, com os outros e 
entre si. Faz-se o uso dela como pilar da interprofissionalidade, sobrepondo a preparação 
individual para a colaboração, o estímulo da colaboração entre o grupo e melhoria dos 
serviços e da qualidade do cuidado (PEDUZZI et al., 2013).   

Apesar disso, de acordo com Barr (2013), as propostas de EIP encontram resistências 
por parte dos docentes das universidades. O autor afirma que, para superá-las, são 
necessárias novas perspectivas nos processos de: ensino-aprendizagem, formação 
docente, suporte institucional, recursos financeiros e valorização do corpo docente.                             

Uma gama de métodos de aprendizagem tem sido adotada e adaptada da educação 
profissional para a educação interprofissional. Esses métodos devem ser, acima de tudo, 
ativos, interativos, reflexivos e centrados no paciente para que os objetivos da EIP possam 
ser alcançados (CAIPE, 2013).

A aprendizagem baseada em problemas tem sido introduzida a partir de modelos 
progressivos de educação médica (WHO, 1988) e defendidos por alguns como o método 
de aprendizagem interprofissional “preferido” (DAHLGREN, 2009). Já a baseada em 
simulação em laboratório é de introdução mais recente e já é utilizada pelo curso de 
Medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ), no formato Objective Structured Clinical 
Examination (OSCE – Exame Clínico Objetivo Estruturado).

3 |  OBJETIVO GERAL 

Relatar como o conhecimento sobre EIP a partir do PET-Saúde Interprofissionalidade 
pode influenciar na atuação profissional.

4 |  METODOLOGIA

Trata-se um relato de experiência de 4 integrantes do Programa de Educação 
Tutorial – “PET-Saúde Interprofissionalidade”, acerca da influência da participação no 
mesmo sobre a atuação profissional e acadêmica, no âmbito da Universidade Federal 
de Jataí (UFJ) e do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho da cidade de Jataí em 
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Goiás, entre os meses de abril e setembro de 2019. 
As experiências sobre aplicação da EIP ocorreram na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), envolvendo as preceptoras da enfermagem e fisioterapia e os estagiários dos 
cursos da saúde participantes e não participantes do PET-Saúde Interprofissionalidade. 
Relatamos as vivências relacionadas com o real conhecimento sobre assistência prestada 
ao usuário como centro do processo e EIP.

5 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA

Em dezembro de 2018, alunos de diversos cursos da área da saúde da Universidade 
Federal de Goiás e preceptores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Jataí, 
foram aprovados em processo seletivo para atuação no programa. Foram divididos em 
subgrupos dentro do PET-Saúde Interprofissionalidade, garantindo a composição por 
diferentes cursos/profissões da área da saúde.

As atividades iniciaram em abril no ano de 2019 tendo como objetivo principal a  EIP 
com foco em alguns eixos de trabalho: alinhamento conceitual sobre a interprofissionalidade 
em saúde; diagnóstico situacional dos currículos dos cursos da área da saúde, verificando 
a sua aproximação com a abordagem interprofissional; diagnóstico situacional dos 
cenários de prática na rede de saúde; sensibilização da comunidade acadêmica sobre 
a importância da EIP; desenvolvimento de estratégias para aprendizagem por meio de 
metodologias ativas e divulgação permanente das ações executadas.

Seguindo os eixos, atividades foram desenvolvidas, como a construção de portfólio 
individual para familiarizar com o real significado dos termos e os conceitos relacionados 
com a EIP, despertando em nós um novo olhar voltado para a assistência integral ao 
usuário. Para interligar os conceitos, foram elaborados mapas conceituais individuais, 
para posterior discussão em grupos. Além disso, foram realizadas visitas técnicas nas 
unidades básicas de saúde com o objetivo de observar o acolhimento na atenção primária, 
modo proposto para associar a teoria com a atuação profissional.

É importante ressaltar que a visualização da atuação profissional nos fez refletir 
sobre como a EIP vem acontecendo e como poderíamos contribuir para melhorar o 
cenário da prática colaborativa. Outra atividade, o evento “Diálogos sobre a EIP” somou 
consideravelmente para integrar conhecimentos de profissionais de diferentes áreas 
instigando a realização da execução da EIP nos ambientes de trabalho, estágio e na área 
da formação acadêmica. 

Em vista dos vários momentos na prática profissional, nós preceptoras da 
enfermagem e da fisioterapia da UTI conduzimos nossos cuidados tendo o paciente como 
o centro, incluindo também outros profissionais para abordagem integral do usuário. No 
acompanhamento rotineiro dos estagiários foi possível promover a interação e discussão 
entre os estudantes das áreas de enfermagem, fisioterapia e medicina, o que demonstra 
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a contribuição enriquecedora para a formação desses futuros profissionais. 
Além disso, vale exemplificar o fato de que estagiários e preceptores envolvidos 

com o PET Saúde, experimentaram em diversos momentos integrar uma só avaliação ao 
usuário, para que ele não fosse submetido várias vezes ao mesmo procedimento, como 
por exemplo, o de aferição da pressão arterial sistêmica, leitura de temperatura corporal 
e ausculta pulmonar.

6 |  CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Participar do PET Saúde com foco na EIP tornou-se uma oportunidade ímpar para 
o desenvolvimento e capacitação de discentes e de profissionais envolvidos com a 
preceptoria na saúde. Esse é sem dúvida um dos passos iniciais para a construção de 
um novo modelo de assistência à saúde que visa o cuidado centrado no usuário, podendo 
assim alcançar excelência na assistência à saúde.

O conhecimento sobre a EIP despertou a importância de seguir esse modelo 
de atuação. Se não existir a promoção do real significado da EIP, consequentemente 
não existirá prática eficaz que resulte em excelência no cuidado centrado ao usuário. 
Desse modo, é necessário levar ao conhecimento dos graduandos e dos profissionais 
a diferenciação conceitual entre os termos relacionados aos cuidados prestados por 
vários profissionais ao mesmo usuário, e em seguida, fazê-los experimentar a vivência 
de discussões e reuniões interprofissionais. Portanto, as experiências vivenciadas até 
o momento, sugerem que o processo é lento, porém valioso e com tendência a um 
crescimento garantido.

Nesse sentido, a estratégia de exigir de todos os discentes, da área da saúde, o 
domínio do tema EIP, sugere que a prática profissional em um futuro próximo será mais 
enriquecedora e eficiente. Portanto, a EIP deve ser incentivada para que o maior número 
de discentes alcancem esse conhecimento e futura vivência, tratando com excelência o 
usuário.
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