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APRESENTAÇÃO
A coleção “Ciências da Saúde no Brasil: Impasses e Desafios” é uma coletânea 

composta de nove obras, e aborda no seu quarto volume uma gama de temas no contexto 
da educação e formação acadêmica dos futuros profissionais da saúde.

A formação profissional na área da saúde demanda ações pedagógicas, metodologias 
ativas, atividades teórico-práticas, estágios e uma variedade de estratégias fundamentadas 
em bases epistemológicas, curriculares, metodológicas e contextuais da saúde. Nesse 
contexto a formação universitária deverá seguir as exigências das Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN), e portanto têm o desafio de flexibilizar os currículos, respeitando as 
diversidades, garantindo qualidade na formação e permitindo uma aproximação entre a 
formação e a realidade social, numa visão sistêmica que permita compreender saúde em 
todas as suas dimensões.

Essa obra apresenta um panorama da educação superior brasileira na saúde, 
perpassando temas generalistas, como a formação dos estudantes dos cursos de Medicina, 
Enfermagem, Fisioterapia, Terapia ocupacional, e Fonoaudiologia, abordando a importância 
das atividades de extensão, iniciação científica, práticas e estágios profissionais, ligas 
acadêmicas, metodologias ativas de aprendizagem, simulações realísticas, metodologias 
de avaliação e também apresenta a visão docente quanto ao processo educativo, já que 
o papel do professor é fundamental para o ensino e aprendizagem, devendo considerar 
a interdisciplinaridade na construção do conhecimento e as características singulares de 
cada educando.

Dentre as metodologias que serão apresentadas aqui, um dos capítulos vai abordar 
métodos ativos para o ensino da instrumentação cirúrgica na graduação em enfermagem, 
no intuito de desenvolver as habilidades relacionados à prática no Centro Cirúrgico, 
destacando as situações simuladas como métodos ativos, em que o aluno treina os 
procedimentos que irá realizar posteriormente no campo de estágio real. Nessa mesma 
perspectiva, serão apresentados dois capítulos sobre “Simulação realística” na educação 
médica, a prática em simuladores de pacientes humanos que tem se tornado frequente 
no ensino das áreas da saúde, principalmente na formação de médicos, contribuindo para 
o raciocínio clínico e possibilitando diagnósticos, condutas e resolução de problemáticas 
envolvendo o contexto hospitalar e ambulatorial.

A transição do ensino secundário para o ensino superior implica um processo de 
adaptação à muitas exigências, e, portanto, torna-se difícil para alguns jovens manter 
estilos de vida saudáveis, por vezes eles se deparam com oportunidades de consumo 
de substâncias psicoativas. Um dos estudos desse volume, objetivou analisar a relação 
entre o consumo de substâncias psicoativas, os níveis de autoestima e qualidade de  vida 
dos estudantes, contribuindo com informações para a implementação de programas de 
prevenção e de promoção de comportamentos saudáveis no ensino superior.



A obra é um convite aos leitores para usufruir temas inovadores sobre educação e 
formação universitária na área da saúde, a Editora Atena reuniu artigos cuja abordagem 
aproxima as fronteiras da Educação com a Saúde, oportunizando saborear temáticas 
importantes para o engrandecimento da docência, do processo de ensino e aprendizagem 
na formação universitária. 

Isabelle Cerqueira Sousa 



SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................1
A FORMAÇÃO DOS EGRESSOS DOS CURSOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, 
FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA ANTES E APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DAS 
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS: UM ESTUDO COMPARATIVO

Emilyn Borba da Silva
Elenir Fedosse
DOI 10.22533/at.ed.2692025091

CAPÍTULO 2 ...............................................................................................................16
INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: REVISÃO 
INTEGRATIVA

Fernanda Eloy Schmeider
Ivete Palmira Sanson Zagonel
Jonatan Schmeider
DOI 10.22533/at.ed.2692025092

CAPÍTULO 3 ...............................................................................................................32
O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO CURSO DE ENFERMAGEM PARA A 
COMPREENSÃO DA DISPOSOFOBIA  

Tamires Elisa Gehr
Adriana Cristina Franco
Andressa Przibiciem
Isabella Vanelli
Letícia dos Santos Gonçalves
DOI 10.22533/at.ed.2692025093

CAPÍTULO 4 ...............................................................................................................38
O PAPEL DAS LIGAS ACADÊMICAS DE EMERGÊNCIA NO FORTALECIMENTO DA 
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS 

Magda Milleyde de Sousa Lima
Natália Ângela Oliveira Fontenele
Maria Aline Moreira Ximenes
Cristina da Silva Fernandes
Joselany Áfio Caetano
Lívia Moreira Barros 
DOI 10.22533/at.ed.2692025094

CAPÍTULO 5 ...............................................................................................................44
MÉTODOS ATIVOS PARA O ENSINO DA INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA NA 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Daniele Lima dos Anjos Reis
Maria Yasmin da Silva Moia
Carlos André de Souza Reis
Renata Campos de Sousa Borges 
Milena Coelho Fernandes Caldato
Leandro de Assis Santos da Costa



SUMÁRIO

Nara Macedo Botelho
José Ronaldo Teixeira de Sousa Junior
Ismaelino Mauro Nunes Magno
Ana Caroline de Oliveira Coutinho
Rafael Vulcão Nery
Patrick Nery Igreja
DOI 10.22533/at.ed.2692025095

CAPÍTULO 6 ...............................................................................................................55
VIVÊNCIA DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM SOBRE A UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE IGUATU

Francisco Werbeson Alves Pereira
Antonia Benta Da Silva Pereira
Nara Jéssica Alves de Souza
Ana Clara Santos Rodrigues
Beatriz Gonzaga Lima
Ludmilly Almeida Barreto
Moziane Mendonça de Araújo
DOI 10.22533/at.ed.2692025096

CAPÍTULO 7 ...............................................................................................................60
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO GESTORA DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 
NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Raíssa Isabella Pereira de Souza Madureira
DOI 10.22533/at.ed.2692025097

CAPÍTULO 8 ...............................................................................................................64
INTERFACE ENTRE O ENSINO MÉDICO E O FUNDAMENTAL POR MEIO DO LÚDICO

Lucas Ventura Hoffmann
Adriana Cristina Franco
Ana Paula Michaelis Ribeiro
Izabel Cristina Meister Martins Coelho
DOI 10.22533/at.ed.2692025098

CAPÍTULO 9 ...............................................................................................................68
CONTATO DE UM ACADÊMICO DE MEDICINA COM A PRÁTICA: OS PROJETOS DE 
EXTENSÃO NO APRENDIZADO MÉDICO

Rafael Senff Gomes
Leide da Conceição Sanches
DOI 10.22533/at.ed.2692025099

CAPÍTULO 10 .............................................................................................................72
UTILIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM UMA UNIDADE DE ENSINO: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

João Victor Silva
José Vinícius Caldas Sales
Amélia Aparecida Carvalho Neto de Moura 
Ramilli Pereira de Souza Cardoso



SUMÁRIO

André Marinho Vaz
Pascale Gonçalves Massena
Rafael de Oliveira Carvalho
DOI 10.22533/at.ed.26920250910

CAPÍTULO 11 .............................................................................................................76
SIMULAÇÃO REALISTICA COMO MODIFICADORA DO ENSINO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

José Vinícius Caldas Sales
João Victor Silva
Pascale Gonçalves Massena
Rafael de Oliveira Carvalho
DOI 10.22533/at.ed.26920250911

CAPÍTULO 12 .............................................................................................................80
IMPLEMENTAÇÃO DA PROVA OSCE NO CURSO DE MEDICINA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

Pascale Gonçalves Massena
Rafael de Oliveira Carvalho
Juliana Camargo de Melo Pena
Juliana Barroso Rodrigues Guedes 
Cristina Maria Ganns Chaves Dias
DOI 10.22533/at.ed.26920250912

CAPÍTULO 13 .............................................................................................................85
ATIVIDADES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DE MÉDICOS COM USO DE METODOLOGIAS 
ATIVAS

Jaciane Cardoso Leandro
Larissa Dill Gazzola
Gustavo Watanabe Lobo
Adriana Cristina Franco
Izabel Cristina Meister Martins Coelho
DOI 10.22533/at.ed.26920250913

CAPÍTULO 14 .............................................................................................................89
AS LIGAS ACADÊMICAS DE MEDICINA E A FORMAÇÃO MÉDICA NO SUS

Adeildo de Sousa Magalhães
Álvaro Luiz Vieira Lubambo de Britto
Carlos Ramon da Anunciação Rocha
Gabriel dos Santos Dias
Joyce Alencar Andrade 
Mariana de Souza Novaes Barros
Rebecca Leão Feitoza de Brito
DOI 10.22533/at.ed.26920250914



SUMÁRIO

CAPÍTULO 15 .............................................................................................................98
A IMPORTÂNCIA DE PROJETOS DE EXTENSÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
(LIBRAS) PARA DISCENTES DO CURSO DE MEDICINA

Luana Cristina Farias Castro 
Caroline Saraiva Machado 
Lucas Carvalho Soares 
Pauliane Miranda dos Santos 
Raul Sá Rocha 
Esther Barata Machado Barros 
Carolina Lustosa de Medeiros 
Estevão Cardoso Nascimento 
Raysa Maria Silva de Araujo  
Pedro Paulo Lopes Machado 
Clesivane do Socorro Silva do Nascimento 
DOI 10.22533/at.ed.26920250915

CAPÍTULO 16 ...........................................................................................................101
O OLHAR DOCENTE SOBRE AS AULAS PRÁTICAS NO GERENCIAMENTO DE 
ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Micheli da Rosa Ribeiro
DOI 10.22533/at.ed.26920250916

CAPÍTULO 17 ...........................................................................................................105
INFLUÊNCIA DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO NA QUALIDADE DE VIDA DE 
DOCENTES ENFERMEIROS

Mônica Santos Amaral
Andréa Cristina de Sousa
Milara Barp
Raquel Rosa Mendonça do Vale
Hadirgiton Garcia Gomes de Andrade
Tainara Sardeiro de Santana
DOI 10.22533/at.ed.26920250917

CAPÍTULO 18 ........................................................................................................... 116
A VIVÊNCIA DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA: ENGAGEMENT E BURNOUT DE DOCENTES 
À LUZ DA PROBLEMATIZAÇÃO

Lucas Filadelfo Meyer
Letícia dos Santos Gonçalves
Tamires Elisa Gehr
Débora Maria Vargas Makuch
Juliana Ollé Mendes
Ivete Palmira Sanson Zagonel
DOI 10.22533/at.ed.26920250918

CAPÍTULO 19 ...........................................................................................................124
CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, AUTOESTIMA E SATISFAÇÃO COM A 
VIDA EM ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Rodrigo Costa



SUMÁRIO

Sara Rocha
Melissa Andrade
Teresa Medeiros
DOI 10.22533/at.ed.26920250919

SOBRE A ORGANIZADORA ...................................................................................141

ÍNDICE REMISSIVO .................................................................................................142



 
Ciências da Saúde no Brasil: Impasses e Desafios 4 Capítulo 16 101

Data de aceite: 01/09/2020

O OLHAR DOCENTE SOBRE AS AULAS PRÁTICAS 
NO GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA

CAPÍTULO 16
doi

Data de submissão: 05/06/2020

Micheli da Rosa Ribeiro
Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões 
Santiago, Rio Grande do Sul

http://lattes.cnpq.br/ 8281239388906621

RESUMO: Introdução: As disciplinas de 
Gerenciamento do Cuidado e do Serviço 
de Saúde I e II estão inseridas no Projeto 
Político Pedagógico do curso de graduação 
em Enfermagem no sétimo e oitavo semestre, 
onde possibilita o discente colocar em prática 
as habilidades e competências do enfermeiro. 
Objetivo: Relatar a vivência docente das aulas 
práticas da disciplina de Gerenciamento do 
Cuidado e do Serviço de Saúde II.  Método: O 
resumo trata-se de um relato de experiência das 
aulas práticas da disciplina de Gerenciamento 
do Cuidado e de Serviço de Saúde II, do Curso 
de Graduação de Enfermagem da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões, URI Campus Santiago, RS. As aulas 
ocorreram no período de agosto a novembro de 
2019, em um hospital de médio porte, onde os 
acadêmicos desenvolveram as ações gerenciais 
e assistenciais de enfermagem nas unidades 
de clínica médica e cirúrgica, sob supervisão 
da docente. Resultados e Discussões: Na 
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) está explicitada a importância 
da Integração Docente Assistencial (IDA), 

deixando ressaltado que a formação universitária 
deve propiciar integração do ensino com a 
pesquisa e com as atividades de extensão 
à comunidade (BRASIL, 1996). Com base 
nessas diretrizes têm-se as aulas práticas de 
gerenciamento o desenvolvimento do processo 
de ensino, o papel docente é fundamental para 
o ensino e aprendizagem, devendo considerar 
a interdisciplinaridade na construção do 
conhecimento e as características singulares 
de cada discente. Conclusão: Conclui-se que o 
processo de ensino e aprendizagem das aulas 
práticas de gerenciamento de enfermagem 
é desafiador e deslumbrante, a vivência das 
aulas práticas correlacionadas com a teoria, 
respeitando a singularidade de cada discente, 
contribui para a formação profissional embasada 
no cuidado integralizado. 
PALAVRAS- CHAVE: Gerenciamento da prática 
profissional; Enfermagem; Ensino.

THE TEACHING LOOK AT PRACTICAL 
CLASSES IN NURSING MANAGEMENT: 

EXPERIENCE REPORT 
ABSTRACT: Introduction: The disciplines of 
Care Management and Health Service I and II 
are inserted in the Political Pedagogical Project of 
the undergraduate Nursing course in the seventh 
and eighth semesters, where it allows the student 
to put into practice the skills and competences 
of nurses. Objective: To report the teaching 
experience of practical classes in the discipline 
of Care Management and Health Service II. 
Method: The summary is about an experience 
report of the practical classes of the discipline 
of Management of Care and Health Service 
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II, of the Nursing Graduation Course of the Integrated Regional University of Alto Uruguai 
and Missões, URI Campus Santiago, RS . Classes took place from August to November 
2019, in a medium-sized hospital, where academics developed managerial and nursing care 
actions in medical and surgical clinical units, under the supervision of the teacher. Results 
and Discussions: In the current Law of Directives and Bases of National Education (LDB), 
the importance of Teaching Assistance Integration (TAI) is made explicit, making it clear that 
university education must promote the integration of teaching with research and with extension 
activities. community (BRASIL, 1996). Based on these guidelines, practical management 
classes have the development of the teaching process, the teaching role is fundamental for 
teaching and learning, and should consider interdisciplinarity in the construction of knowledge 
and the unique characteristics of each student. Conclusion: It is concluded that the teaching 
and learning process of practical nursing management classes has challenged and dazzled, 
the experience of practical classes correlated with theory, respecting the uniqueness of each 
student, contributes to the professional training based on comprehensive care .
KEYWORDS: Management of professional practice; Nursing; Teaching.

1 |  INTRODUÇÃO
As disciplinas de Gerenciamento do Cuidado e do Serviço de Saúde I e II estão 

inseridas no Projeto Político Pedagógico do curso de graduação em Enfermagem no sétimo 
e oitavo semestre, onde possui uma carga horária total de 120 horas, essas são divididas 
em: 60 horas de aulas teóricas no sétimo semestre e 60 horas de aulas práticas no oitavo 
semestre, onde possibilita o discente colocar em prática as habilidades e competências do 
enfermeiro. 

A resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 
2001, no Art. 9º menciona que: O Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto 
pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 
apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este 
projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através 
de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. Recomenda-se 
a união de esforços para propiciar formas de articulação entre instituições de ensino e de 
serviço na área da saúde, respaldadas pelo reconhecimento das necessidades reais da 
população, pela produção de novos conhecimentos e pela formação de recursos humanos 
adequados ao contexto da prática e do ensino em serviços de saúde (BECCARIA, 2006). 

2 |  MÉTODO
Trata-se de um relato de experiência das aulas práticas da disciplina de 

Gerenciamento do Cuidado e de Serviço de Saúde II, do estágio curricular obrigatório do 
Curso de Graduação de Enfermagem da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões, URI Campus Santiago, RS. As aulas práticas ocorreram no período de agosto 
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a novembro de 2019, em um hospital de médio porte, onde os acadêmicos desenvolveram 
as ações gerenciais e assistenciais de enfermagem nas unidades de clínica médica 
e cirúrgica, sob supervisão da docente. Essa disciplina tem como objetivo no contexto 
teórico, proporcionar ao estudante o desenvolvimento de habilidades de gestão, liderança, 
supervisão e coordenação de enfermagem nos serviços de saúde. Já no cenário prático, 
objetiva possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades, no que se refere 
a reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem por meio do 
desenvolvimento da liderança, conhecer e desenvolver as políticas de recursos humanos e 
materiais, analisar as formas de organização dos serviços de saúde para o desenvolvimento 
da gerência de unidade e de cuidado. (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões 2019). 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
A resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 

2001, institui as diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação  em enfermagem 
e estabelece: Art. 4º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos 
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades 
gerais: I - Atenção à saúde : os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 
devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação 
da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar 
que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias 
do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 
sociedade e de procurar soluções para os mesmos. 

Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 
qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da 
atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema 
de saúde, tanto em nível individual como coletivo; II - Tomada de decisões: o trabalho dos 
profissionais de saúde deve estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando 
o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, 
de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem 
possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 
adequadas, baseadas em evidências científicas; III - Comunicação: os profissionais de 
saúde devem ser acessíveis e devem manter a confidencialidade das informações a eles 
confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. 

A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e 
leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação 
e informação; IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 
saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o 
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bem-estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 
habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e 
eficaz; V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 
iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos 
recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a 
serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde; e VI 
- Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 
tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde 
devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o 
treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições 
para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 
inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e 
a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais.

4 |  CONCLUSÃO
Conclui-se que o processo de ensino e aprendizagem das aulas práticas de 

gerenciamento de enfermagem é desafiador e deslumbrante, a vivência das aulas práticas 
correlacionadas com a teoria, respeitando a singularidade de cada discente, contribui 
para a formação profissional embasada no cuidado integralizado. O processo de ensino-
aprendizagem embasado nas aulas práticas proporciona o desenvolvimento de habilidades 
e competências do futuro profissional enfermeiro mediante a construção conhecimentos 
priorizando a gerência do cuidado.
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