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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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RESUMO: Para a atenção à saúde no 
contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), 
universidades atentam para a formulação de 

projetos voltados à qualificação da formação 
e atendimento das necessidades em saúde 
coerentes com as realidades. A construção de 
um ensino que valorize os princípios e diretrizes 
do SUS, remete à valorização da rede de 
atenção à saúde como um cenário de prática 
primordial à formação na graduação. Nesta 
lógica, a integração entre o ensino e o serviço 
se apresenta como condutora da formação e 
qualificação da assistência à saúde no Brasil. Ao 
longo dos anos, dispositivos de fortalecimento 
dessa inserção vêm sendo desenvolvidos, a 
exemplo do PET-Saúde/GraduaSUS, cujo edital 
aprovou proposta integrada UFFS/Campus 
Chapecó e Secretaria da Saúde de Chapecó 
(SESAU). Neste contexto, este programa 
conclui que o ensino em saúde é considerado 
um potente instrumento para corrigir o 
descompasso entre a orientação da formação 
e os princípios, as diretrizes e as necessidades 
do SUS. A integração e parceria entre ensino, 
serviço e comunidade através da construção 
e proposição coletiva de programas de 
aproximação como o PET-Saúde/GraduaSUS, 
em desenvolvimento UFFS/Campus Chapecó e 
SESAU, oferece oportunidade para adequações 
e mudanças necessárias à qualificação da 
formação e da atenção no contexto do SUS.
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docente-assistencial; Ensino superio; Saúde pública; Planejamento; Educação em saúde.

PET-SAÚDE / GRADUA-SUS UFFS / CAMPUS CHAPECÓ AND SESAU: EXITIOUS 

EXPERIENCE OF INTEGRATION BETWEEN TEACHING AND SERVICE

ABSTRACT: For health care in the context of the Unified Health System (SUS), universities 
pay attention to the formulation of projects aimed at qualifying training and meeting health 
needs consistent with realities. The construction of teaching that values   the principles and 
guidelines of SUS, refers to the appreciation of the health care network as a scenario of 
primary practice to undergraduate training. In this logic, the integration between teaching and 
service appears as the driver of the training and qualification of health care in Brazil. Over 
the years, devices for strengthening this insertion have been developed, such as PET-Saúde 
/ GraduaSUS, whose announcement approved an integrated proposal UFFS / Campus 
Chapecó and the Secretariat of Health of Chapecó (SESAU). In this context, this program 
concludes that health education is considered a powerful instrument to correct the mismatch 
between the training orientation and SUS principles, guidelines and needs. The integration 
and partnership between teaching, service and community through the construction and 
collective proposition of approximation programs such as PET-Saúde / GraduaSUS, under 
development UFFS / Campus Chapecó and SESAU, offers opportunities for adaptations and 
changes necessary for the qualification of training and education. attention in the context of 
SUS.
KEYWORDS: Teaching-assistance integration services; Higher education; Public health; 
Planning; Health education

A FORMAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO DO SUS 

O descompasso entre a formação profissional em saúde e as práticas para 
atendimento das necessidades em saúde das populações têm permeado discussões 
nas universidades e nos serviços de saúde, mais precisamente nos últimos 20 anos. 
Iniciativas de mudanças para transformar e qualificar o ensino e, a atenção ao usuário do 
Sistema Único de Saúde (SUS), tem provocado os Ministérios da Educação e da Saúde 
na proposição de políticas, programas e projetos de participação e aproximação entre as 
instituições de ensino superior e os serviços e gestão em saúde.

Os debates têm contribuído para a construção de propostas acadêmicas convergentes 
ao atendimento das necessidades em saúde no Brasil, em suas potencialidades e 
fragilidades. Da mesma forma, a atenção à saúde é desafiada a acompanhar a construção 
e evolução de propostas do sistema de saúde brasileiro, requerendo atualizações e 
reconfigurações que contribuam para a qualificação do processo de trabalho.

Pensar atendimento às necessidades em saúde das populações requer a 
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compreensão de saúde em acordo à sua concepção pós-movimento da reforma sanitária 
brasileira, entendida como um conjunto de necessidades socialmente determinadas 
para uma vida digna e saudável, em âmbito individual e coletivo. Considera-se, ainda, 
o conceito ampliado de saúde, reafirmado pelo SUS, em referência ao cumprimento 
de elementos fundamentais como a alimentação, educação, trabalho, renda, moradia, 
transporte, meio ambiente e lazer, essenciais para vida de qualidade (BRASIL, 1990). O 
atendimento dessas necessidades em saúde impõe, portanto, a realização de ações de 
caráter estruturante que deem conta de proporcionar a atenção integral e intersetorial 
em saúde, perpassando pela formação e desenvolvimento de recursos humanos nas 
diferentes áreas do saber e de atuação profissional. 

Neste sentido, a reavaliação e revisão da formação e das concepções e práticas 
em desenvolvimento, com vistas a formar profissionais preparados para o atendimento 
das demandas de acordo com o perfil epidemiológico e com as realidades locais do seu 
campo de atuação é necessária e, a aproximação da academia e da prática é fundamental. 
Conforme destaca Feuerwerker (2002), os profissionais de saúde deverão ser capazes 
de participar da produção de uma saúde integral, trabalhar com um conceito ampliado de 
saúde, formar uma equipe multiprofissional, ampliar a concepção de cuidado e assumir o 
compromisso de centrar suas ações no usuário. 

A busca pela transformação e reorganização, tanto na formação quanto no 
desenvolvimento profissional em saúde, levou à criação, ao longo dos anos, de programas 
de reorientação da formação acadêmica e desenvolvimento dos profissionais, com 
destaque aos Programas: Programa de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem (PROFAE); Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares nos Cursos de 
Graduação em Medicina (PROMED); Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e, o Programa de Educação para o Trabalho (PET-
Saúde) (BRASIL, 2005a). Esses programas, de uma maneira ou de outra, provocam 
alterações no cuidado em saúde, a medida que profissionais e instituições participantes 
percebem que é preciso mudar ao mesmo tempo as práticas educativas e as ações e 
serviços do SUS (BRASIL, 2005a). 

O PET-Saúde, que tem como pressuposto a educação pelo trabalho, foi instituído 
no âmbito do MS e do Ministério da Educação (MEC), em 2008, com o objetivo inicial de 
fomentar grupos de aprendizagem tutorial na Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo, 
posteriormente, estendido para outras áreas estratégicas do SUS (BRASIL, 2008; BRASIL, 
2010) e dá outras providências. Constitui-se, hoje, como uma das principais estratégias 
de indução de mudanças nos processos de formação profissional.

Este trabalho objetiva relatar a experiência do PET-Saúde/GraduaSUS, como 
instrumento de reorientação e qualificação da formação em saúde na Universidade 
Federal da Fronteira Sul / UFFS- Campus Chapecó. 
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O PET-SAÚDE GRADUASUS UFFS/SESAU

Frente ao desafio da atenção à saúde em um contexto de integralidade proposto 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as universidades atentam para a formulação de 
projetos voltados à qualificação da formação e atendimento das necessidades em saúde 
coerentes com as realidades. A construção de um ensino que valorize os princípios e 
diretrizes do SUS, remete à valorização da rede de atenção à saúde como um cenário de 
prática primordial à formação na graduação. Nesta lógica, a integração entre o ensino e o 
serviço se apresenta como condutora da formação e qualificação da assistência à saúde 
no Brasil. Ao longo dos anos, como citado, dispositivos de fortalecimento dessa inserção 
vêm sendo desenvolvidos, a exemplo do PET-Saúde/GraduaSUS, cujo edital aprovou 
proposta integrada UFFS/Campus Chapecó e Secretaria da Saúde de Chapecó (SESAU).

Instituído em 2008, o PET-Saúde objetiva ampliar, promover, articular e apoiar ações 
e atividades de formação em saúde, voltadas às mudanças das graduações e a integração 
entre ensino-serviço-comunidade, articuladas à educação permanente dos profissionais 
do serviço (BRASIL, 2017). 

O Programa envolveu docentes, estudantes de graduação e profissionais vinculados 
aos serviços de saúde, para o desenvolvimento de atividades inseridos na rede pública 
assistencial, de forma que as necessidades dos serviços orientem a formação ao ser fonte 
de produção de conhecimento e pesquisa, em acordo aos temas e áreas estratégicas do 
SUS, conforme realidades locais.  Entre os editais apresentados, destaque para o lançado 
em 2015, chamado PET-Saúde/GraduaSUS.

Pretende-se neste capítulo, relatar a experiência das vivências decorrentes da 
construção coletiva e desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto PET-Saúde/
GraduaSUS, envolvendo os cursos de Enfermagem e Medicina da UFFS e SESAU. Em 
atendimento ao edital, a proposta aprovada se pautou em 2 eixos principais de atuação: 
a proposta de mudança curricular alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
dos cursos de graduação da área da saúde UFFS/Campus Chapecó e, a qualificação dos 
processos de integração ensino-serviço-comunidade entre UFFS, SESAU e comunidade 
local.

O referido projeto surgiu para desafiar ainda mais o ensino e o serviço em propostas 
que contemplem, como citado, seus eixos centrais, com destaque à adequação dos 
Projetos Políticos Pedagógicos (PPC) às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).

O projeto disponibilizou aos participantes, de qualquer área que fosse, vivenciar 
momentos de aprendizado e obtenção de experiências para além dos muros da 
universidade, no contexto extra sala de aula, oportunizando debates e reflexões afim de 
contribuir para a formação dos discentes, aprimoramoramento dos tutores e preceptores, 
tendo assim, uma maior integração com as vivências no SUS e ações de promoção e 
prevenção de saúde na atenção básica. Obviamente observou-se obstáculos na trajetória 
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do programa, que iam de encontro as dificuldades encontradas pelo sistema de saúde, 
sendoa assim refletido à formação. O que sugeriu repensar as propostas de mudanças 
acadêmicas na formação, sugerindo um olhar mais humanizado sobre o outro e mais 
envolvimento e comprometimento com todos envolvidos, seja usuários do SUS ou 
profissionais de saúde. O PET-Saúde GraduaSUS possuiu grande potencial formativo 
para os acadêmicos envolvidos, assim como aprofundamento de conceitos para tutores 
e preceptores, pois, as experiências vivenciadas foram importantes para se obter um 
olhar com uma percepção mais eficazes do Sistema de Saúde no país. Um profissional 
mais qualificado e mais bem orientado, traz consigo reflexões mais profundas sobre 
questões de gestão, finaciamento e atendimento mais humanizado, e com isto, quem 
ganha é a comunidade, pois, este profisisonal terá uma visão mais ampla e integral sobre 
o usuário e o serviço, levando em consideração o todo, proporcionando uma mudança na 
centralidade do cuidado, no qual o usuário e suas necessidades são de fato o principal 
ponto de partida. 

A integração entre os setores de educação e saúde (ensino-serviço) é apontada 
como princípio nuclear das políticas de preparação dos trabalhadores para o SUS desde 
1993. Ao termo integração ensino-serviço, em 1996 foi incluída a comunidade, haja vista 
a importância dada ao controle social e participação efetiva dos usuários nesse processo. 
Entende-se por integração ensino-serviço-comunidade, portanto, a combinação e o 
ajustamento recíproco entre instituição de ensino, serviços/gestão de saúde e comunidades 
assistidas, de forma a organizar e desenvolver atividades e projetos articulados de ensino, 
pesquisa e extensão, coerentes à realidade local (TOMBINI, 2010).

Acredita-se, dessa forma, que o estabelecimento de um processo efetivo de integração 
ensino-serviço-comunidade perpassa pelo estabelecimento de relações de parceria, em 
que os envolvidos devem ser ativos e co-responsáveis na construção e desenvolvimento 
de propostas conjuntas para a formação e o desenvolvimento profissional em saúde.    

 Neste sentido, a aproximação de acadêmicos de medicina e enfermagem dos 
serviços e comunidades constituiu um movimento de integração efetiva, ao possibilitar, 
a partir da vivência e problematização da realidade, qualificar a formação, voltando-a 
ao atendimento das necessidades e realidades no contexto do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em seus princípios e, em acordo à epidemiologia local.

Ainda, atentos à aproximação e à integração com a rede de serviços, a UFFS/
Campus Chapecó em parceria com a SESAU, aprovou a proposta de trabalho articulada 
e estruturada a partir das demandas em saúde apresentadas pela SESAU. 

As demandas apontadas pelo serviço/Secretaria da Saúde de Chapecó (SESAU), 
incluiam as temáticas relacionadas à obesidade e as zoonoses, e foram trabalhadas no 
projeto com desenvolvimento de subprojetos – tanto com atividades de extensão quanto de 
pesquisas (com atividades nas unidades básicas de saúde e na também na universidade), 
sempre voltados à discussão nos espaços dos serviços e comunidades das temáticas 
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apontadas. Estas foram realizadas concomitantemente às proposições de mudanças nos 
planos de ensino dos componentes curriculares dos cursos de Graduação em Medicina e 
Enfermagem da UFFS, com inserção destas temáticas e outras demandadas pelo serviço, 
atendendo ao eixo de adequação dos cursos às Diretrizes Curriculares Nacionais.

As atividades foram desenvolvidas por grupos tutoriais compostos por estudantes 
(30), docentes (8), preceptores/profissionais dos serviços (6) e coordenação central (1). 
As atividades contemplaram a instituição de ensino Universidade Federal da Fronteira 
Sul (UFFS) - Campus Chapecó, os Centros de Saúde da Família (CSFs), como cenários 
de intervenções dos cursos envolvidos e, a comunidade. O projeto iniciou em maio/2016, 
com término previsto em abril/2018. Previa 8h semanais de envolvimento de docentes, 
discentes e preceptores em atividades de fundamentação teórica dos conhecimentos e 
intervenções práticas. 

Equipe PET-SAÚDE GRADUA SUS (UFFS-SESAU)

Reunião da equipe PET-SAÚDE GRADUA SUS (UFFS-SESAU)
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Durante todo o período de execução seguiu extenso cronograma de aproximação, 
reconhecimento e intervenções sobre os temas em estudo, tanto nos espaços da 
universidade quanto nos serviços, mobilizando saberes e práticas entre os envolvidos. O 
primeiro ano movimentou o grupo na identificação dos desafios para efetivar a integração; 
a busca por atingir maior participação de profissionais e usuários do SUS nos espaços da 
universidade; consolidar o projeto como ferramenta de apoio na reestruturação dos PPCs, 
com participação ativa nos grupos de trabalho, especialmente na enfermagem; delinear 
ações que atendam os objetivos propostos no projeto, fomentando o uso de metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem. 

 Já no segundo ano foram trabalhadas mais fortemente as questões direcionadas 
ao PPCs dos cursos e as preceptorias. Quanto ao eixo “Desenvolvimento da docência e 
da preceptoria na saúde articulada às necessidades do SUS”, destaca-se o movimento 
PET-Saúde GraduaSUS dentro do ambiente universitário, fomentando articulações entre 
componentes curriculares e cursos da área da saúde. Ainda, são oferecidos momentos de 
capacitação docente sobre temas de interesse e relevância social, com destaques para a 
roda de conversa e formação “Sífilis: um problema de saúde pública” e; “Vivência docente 
em estratégias ativas de aprendizagem: como conduzir rodas de conversa e ‘word café’”.   

Neste contexto, este programa conclui que o ensino em saúde é considerado 
um potente instrumento para corrigir o descompasso entre a orientação da formação 
e os princípios, as diretrizes e as necessidades do SUS. A integração e parceria entre 
ensino, serviço e comunidade através da construção e proposição coletiva de programas 
de aproximação como o PET-Saúde/GraduaSUS, em desenvolvimento UFFS/Campus 
Chapecó e SESAU, oferece oportunidade para adequações e mudanças necessárias à 
qualificação da formação e da atenção no contexto do SUS.
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