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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 sétimo volume 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 interfaces 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: O projeto de extensão, 
especialmente, a vertente que trabalha o 

cinema oferece uma reflexão ao público-
alvo, trabalhando temas relevantes de saúde 
com leveza e de forma lúdica. Assim, o 
Projeto de extensão considerou a sétima arte 
como ferramenta para educação em saúde 
proporcionando sensações cognitivas e 
psicológicas na construção de novos hábitos, 
prevenção e qualidade de vida. Os estudantes, 
participantes do Projeto, Leitura, Cinema, Rádio 
e Inclusão digital para a Comunidade: em busca 
de uma formação acadêmica interdisciplinar 
e humanizada, obtiveram êxito neste contato 
ativo com a comunidade de Jataí. E por fim, 
colocaram em prática o que aprenderam na sala 
de aula sobre atenção primária, conheceram 
a realidade da sociedade local, e aprenderam 
com cada situação, enquanto a sociedade teve 
acesso à informação de forma clara, segura e 
coerente.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão social, cinema, 
promoção da saúde, medicina na arte.

THE SEVENTH ART IN THE UNIVERSITY 

EXTENSION

ABSTRACT: The extension project, especially a 
strand that works or cinema offers a reflection to 
the target audience, working on relevant health 
topics with lightness and musical form. Thus, 
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the Extension Project considers art as a tool for health education, which allows cognitive 
and psychological sensations in the construction of new habits, prevention and quality of 
life. Students, participants in the Project, Reading, Cinema, Radio and Digital Inclusion for 
the Community: in search of an interdisciplinary and humanized academic formation, have 
recently obtained active contact with the community of Jataí. Finally, put into practice or learn 
about primary care in the classroom, get to know the reality of the local society and learn from 
each situation, while a society had access to information in a clear, safe and coherent way.
KEYWORDS: Social inclusion, cinema, health promotion, medicine in art.

1 |  INTRODUÇÃO

As atividades de extensão constituem importantes ferramentas para a inclusão social 
e promoção da saúde. Diante disso, foi gerado o projeto de extensão denominado: “Leitura, 
Cinema, Rádio e Inclusão digital para a Comunidade: em  busca  de  uma formação 
acadêmica interdisciplinar e humanizada”. Dentre as ações realizadas, a oferta de cinema 
visa ofertar uma reflexão ao público-alvo, de forma divertida e agradável, promovendo 
educação em saúde, divulgando conhecimento. 

Canudo (1991), defendeu que o cinema seria a sétima arte. Sendo as outras seis 
artes: pintura, escultura, arquitetura, música, dança e poesia. De modo que o cinema 
seria uma fusão das outras seis artes. Logo, uma arte que deve ser utilizada com primazia 
no contexto de educação de crianças e adultos. 

Villaça (2014), traz a importância do uso da arte na educação, haja visto que estimula 
o espectador em múltiplas esferas cognitivas e psicológicas. Esse texto remete ainda a 
força criadora e descontruidora da arte, capaz de gerar entendimento sem palavras, ou 
com elas.

A arte, no caso o cinema, é capaz ainda de seduzir e mobilizar, facilita a abordagem 
dos temas que serão abordados, permite ver ilustradas situações cotidianas, permite 
também o questionamento de padrões e valores estabelecidos, atinge o indivíduo em 
todos os níveis. Além disso, exercita o trabalho coletivo, especialmente nas discussões 
feitas após a apreciação do filme. Além de ser uma atividade prazerosa e lúdica. 

Em 2016, as artes visuais passaram a fazer parte do currículo de ensino básico 
brasileiro, através da atualização na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional 
(Revista Época, 2016). Contudo, isso ainda não é uma realidade consumada no dia a 
dia das escolas brasileiras, especialmente as públicas, seja por falta de estrutura ou de 
percepção da relevância desse tipo de ensino aos alunos. 

Firmados nessa realidade, da importância do cinema para a formação cultural, 
psicológica e acadêmica dos alunos, somada a falta de oferta de artes visuais nesse 
contexto de aula é que o projeto surgiu. Diante da necessidade de expandir a qualidade 
de informação dos estudantes sejam eles crianças ou jovens adultos na alfabetização.
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2 |  OBJETIVO

O objetivo principal da vertente de cinema do projeto “Leitura, Cinema, Rádio e 
Inclusão digital para a Comunidade: em busca de uma formação acadêmica interdisciplinar 
e humanizada” é principalmente permitir aos acadêmicos da Universidade Federal de Goiás 
- unidade de Jataí, uma formação mais humanizada e especialmente uma capacitação de 
visão holística dos estudantes da área da saúde ao se comunicar com a população acerca 
de educação em saúde. É essencial, ainda, dentro desse projeto a difusão de informação 
e a retirada de dúvidas em relação a assuntos que concernem a vida do público alvo 
desse projeto, o qual consiste em estudantes sejam eles crianças ou jovens adultos em 
alfabetização.

3 |  METODOLOGIA

O projeto de extensão tem propósito de assistir a população quanto a educação 
em saúde através de amostras de curtas e longas metragens. Desse modo, foram 
programadas visitas à ONGs, escolas e grupos de alfabetização de jovens adultos, com 
conteúdo adaptados a suas necessidades e voltados para suas dúvidas. 

Partindo desse princípio, de modo geral, íamos até o local que tínhamos a intenção de 
realizar a extensão e discutíamos com diretores ou responsáveis pela instituição a fim de 
delimitar algum tema que fosse de maior relevância para o público alvo e combinávamos 
quando tempo duraria nossa atividade em qual dia ocorreria. Depois disso fazíamos uma 
reunião e discutíamos qual seria o melhor longa ou curta metragem para o tema que fora 
delimitado e qual seria a abordagem do assunto, sempre deixando com que as dúvidas 
do público direcionassem a discussão, mas sendo direcionada a fim de não sair do eixo 
original. 

Dentre as visitas, determinado dia fomos visitar um grupo de jovens adultos em 
alfabetização, foi feita uma amostra de vídeos sobre tumores e feita uma roda de discussão 
acerca da fisiopatologia do câncer, sua história natural, fatores de risco, tratamento e 
aspectos psicológicos envolvidos. Foram retiradas dúvidas e compartilhadas experiências 
de familiares que passaram por quadros de câncer e foi abordado, também, os riscos do 
etilismo e tabagismo como fatores desencadeante de tumores malignos e nesse momento 
foi estimulada a cessação desses hábitos. 

Em outro momento foi realizado um dia de cinema interativo com crianças, na 
faixa etária dos 7 aos 11 anos de idade, inseridas em uma ONG de Jataí-GO. Foram 
exibidos os filmes, Turma Da Mônica em Depois do banho‟ e „ Missão: Saúde Bucal‟, 
com posterior discussão interativa entre as crianças e o grupo de extensão. Conforme 
cronograma organizado pela comissão atendendo demandas anteriormente identificadas 
pelos coordenadores da ONG, foram trabalhados os seguintes temas: Higiene da banho, 
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Saúde e higiene bucal, Higiene das mãos, alimentação saudável e qualidade da água 
para consumo humano. 

Outras duas visitas foram feitas à escola no município de Jataí, com alunos na faixa 
etária entre 8 e 10 anos. Foram apresentados três episódios da série animada “Sid, o 
cientista”, os quais abordavam os temas lavar as mãos, alimentação saudável e exercícios 
físicos, e três videoclipes da série “Castelo Rá-Tim-Bum”, que abordavam os temas tomar 
banho, escovar os dentes e lavar as mãos, este último com a música “lavar as mãos” de 
Arnaldo Antunes. 

Além dos vídeos/Filmes educativos, foram preparadas perguntas orais para 
promover reflexão e direcionamento do bate-papo, uma sequência de alongamentos para 
as crianças e uma atividade para colorir sobre a pirâmide alimentar.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foram desenvolvidos trabalhos soco educacionais nas instituições: Casa da Criança 
Amor & Arte; Escola Municipal Antônio Tosta de Carvalho; EJA. A primeira instituição 
possuía uma boa infraestrutura e recursos de mídia, o que favoreceu a aplicação do 
projeto, a exibição dos filmes educacionais apresentando os temas de Higiene do banho, 
Saúde e higiene bucal, Higiene das mãos, Alimentação saudável e Qualidade da água 
para consumo humano; as crianças que frequentam dessa ONG se mostraram bastante 
interessadas na dinâmica,  até  porque  foram  escolhidos esses temas baseados na 
necessidade de maiores informações sobre o assunto devido suas baixas condições 
socioeconômicas, o que gerou bastante discussão sobre o assunto por parte delas. 

Houveram relatos pessoais de dificuldade para ter acesso a produtos de higiene 
e limpeza devido a pobreza da família, além de muitas crianças que não viam a real 
necessidade de sua higiene pessoal e a partir daqueles ensinamentos puderam entender 
o quão importante é cuidar da higiene pessoal. 

Por outro lado, essas crianças mostraram ter conhecimento sobre como consumir 
água potável e filtrada, a ingestão equilibrada de verduras e frutas, a importância das 
atividades esportivas para saúde do corpo e da mente, o que surpreendeu os participantes 
do projeto que estavam aplicando a dinâmica. 

Já na Escola Municipal Antônio Tosta de Carvalho foram abordados vídeos educativos 
abrangendo conteúdos relacionados à sua grade curricular e após a exposição dos 
curtas ocorreram debates nos quais as crianças participaram ativamente da discussão, 
a qual trouxe à tona temas que não eram o foco principal, como por exemplo a dengue, 
e essa amplificação dos temas foi de grande proveito, pois sanou outras dúvidas dos 
alunos e assim a discussão tomou dimensões que superaram a expectativa da comissão 
organizadora da palestra. 
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Após cada debate a comissão recapitulava as informações mais importantes, assim 
foi verificado que o aprendizado obteve vitória pois as crianças se lembraram de todos 
os temas e sabiam o significado e a importância de cada um. Foi obtida também uma 
resposta positiva dos professores que ao final das duas apresentações agradeceram à 
comissão e se mostram satisfeitos quanto ao projeto realizado. 

Por fim, na instituição EJA foi realizada uma amostra de vídeos sobre tumores e feita 
uma roda de discussão com os alunos dessa instituição acerca do câncer e suas principais 
características, por conta de um aluno que possuía um familiar com essa patologia, o que 
havia deixado todos muito ansiosos e preocupados com o assunto. Assim, foram retiradas 
dúvidas por parte dos participantes do projeto e compartilhadas experiências entre os 
alunos da instituição de familiares que passaram por quadros de câncer, o que gerou uma 
ampla discussão com aprendizado de ambos os lados. Além disso, ocorreu uma breve 
abordagem sobre os riscos do etilismo e tabagismo que também obteve discussão, sendo 
essa inclusive direcionada para o risco de câncer ser ou não maior em pessoas com 
esses hábitos. Durante o debate os alunos se mostraram muito interessados pelo assunto 
e satisfeitos após terem suas principais dúvidas sanadas.

5 |  CONCLUSÕES 

A Comunicação em saúde é uma ferramenta poderosa para promover mudanças de 
hábito e qualidade de vida, pois a partir dela entende-se que atitudes simples e cotidianas 
podem influir diretamente no processo saúde-doença. E ao garantir que todas as faixas 
etárias tenham acesso à informação de forma clara, segura e coerente é permitido que 
exercitem o autocuidado e perpetuem práticas conscientes e eficazes de saúde. Portanto, 
após essa experiência  das  comissões  com  a  vertente  cinema  do  projeto, pode-se 
perceber que ambos puderam aprender muito nesta troca de conhecimento. 

Os participantes do projeto, em sua maioria acadêmicos do curso de Medicina e 
futuros profissionais da saúde, puderam entender um pouco melhor a realidade de seus 
pacientes atendidos pelo SUS, que são, muitas vezes carentes em ensinamentos básicos 
sobre higiene pessoal, prevenção de doenças comuns. E também de atenção e respeito 
por parte dos profissionais de saúde, os quais devem entender que estão lidando com 
realidades muito diferentes e, portanto, devem possuir a paciência para desmistificar 
alguns conhecimentos populares e explicar situações muitas vezes encaradas como 
simples e óbvias pelos estudantes, que podem não o ser para o restante da população.

 Além disso os estudantes se sentiram muito satisfeitos ao entrarem em contato 
direto com a população e sentirem que já estão sendo úteis para a sociedade, podendo 
inclusive fazer algo efetivo e ver o resultado no olhar agradecido das pessoas atingidas. E 
a população pode perceber que existem sim profissionais atenciosos que estão dispostos 
a entender-lhes e a fazer o que for possível para ajudá-los nos momentos que precisarem.
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