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RESUMO: Introdução: As práticas integrativas 
surgem na atenção em saúde como estratégias 
terapêuticas para a promoção do cuidado integral 
e humanizado, sendo atualmente ofertadas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, para a 
capacitação dos recursos humanos na promoção 
da atenção ampliada e integrada às práticas 
complementares, os projetos de ensino têm 
sofrido modificações para a incorporação das 
Práticas Integrativas e Complementares (PICS) 
na grade acadêmica, o que tem representado um 
desafio para a educação em saúde. O trabalho 
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tem como objetivo, portanto, apresentar experiências de ensino das PICS na formação 
acadêmica presentes na literatura, dialogando com as questões observadas durante o 
exercício da monitoria acadêmica. Metodologia: Revisão de literatura nas bases de dados 
Scielo e Google Acadêmico utilizando descritores padronizados extraídos do DeCS, com 
posterior seleção de artigos que abordam experiências de implementação das PICS no 
ensino acadêmico. Resultados e discussão: O currículo integrado às PICS demonstra a 
construção de saberes distintos, a visão integral em saúde e a humanização do cuidado, 
apesar disso, o processo de ensino enfrenta entraves decorrentes da desvalorização dos 
saberes externos à medicina convencional. Conclusão: Para a valorização das práticas 
integrativas e para a formação de profissionais aptos a corresponder às demandas do 
SUS, é essencial a integração das PICS ao projeto de ensino das graduações, contribuindo 
para a construção do conhecimento integral em saúde e para a promoção da educação 
transformadora. 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas Integrativas. SUS. Formação Acadêmica.

TEACHING INTEGRATIVE PRACTICES IN THE TRAINING OF HEALTH 
PROFESSIONALS

ABSTRACT: Introduction: Integrative practices emerge in health care as therapeutic 
strategies for the promotion of comprehensive and humanized care, currently being offered by 
the Sistema Único de Saúde (SUS). Therefore, for the training of human resources in promoting 
expanded and integrated care to complementary practices, teaching projects have undergone 
changes to incorporate Integrative and Complementary Practices (PICS) in the academic grid, 
which has represented a challenge for health education. This study aims, therefore, to present 
experiences of teaching PICS in academic formation present in the literature, dialoguing with 
the issues observed during the exercise of academic monitoring. Methodology: Literature 
review in Scielo and Google Scholar databases using standardized descriptors extracted 
from DeCS, with subsequent selection of articles that address experiences of implementing 
PICS in academic education. Results and discussion: The curriculum integrated with the 
PICS demonstrates the construction of distinct knowledge, the comprehensive view on health 
and the humanization of care, despite this, the teaching process faces obstacles resulting 
from the devaluation of knowledge external to conventional medicine. Conclusion: For the 
valorization of integrative practices and for the training of professionals able to respond to 
the demands of SUS, it is essential to integrate PICS into undergraduate teaching plan, 
contributing to the construction of comprehensive health knowledge and the promotion of 
education transformative.
KEYWORDS: Integrative Practices. SUS. Academic education. 

INTRODUÇÃO  
A promoção da saúde tem sofrido modificações decorrentes da desconstrução 

gradual da hegemonia do modelo biomédico e da implementação de uma nova abordagem 
do cuidado, na qual a atenção tem como foco o paciente e as suas singularidades (DE 
MARCO, 2006). Nesse sentido, desde a década de 1970, outras racionalidades médicas 
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são reconhecidas e apoiadas pela OMS, que incentiva seus estados-membros a incluírem 
as práticas integrativas em seus sistemas públicos de saúde e se dedica, também, ao 
estudo para conhecimento acerca dos seus benefícios (BRASIL, 2015). 

Nesse cenário, as práticas integrativas e complementares vem tendo grande adesão 
na atenção em saúde pela busca em promover estratégias de autocuidado e ampliar o 
entendimento acerca do processo de prevenção e recuperação de doenças (BRASIL, 
2015). No Brasil, por sua vez, as práticas integrativas surgem em estados e municípios, 
com aderência e legitimação social, como estratégias de tratamento de cunho terapêutico 
e de promoção da saúde (BRASIL, 2006).

Dessa forma, com a crescente adesão da população aos recursos terapêuticos e 
pelas demandas recorrentes nas deliberações das Conferências Nacionais de Saúde, as 
práticas complementares e integrativas foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde em 
2006, com a aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(BRASIL, 2006). Para a qualificação dos recursos humanos na oferta dessas práticas, a 
educação em saúde no Brasil tem buscado abranger as racionalidades médicas fora dos 
saberes hegemônicos para que exista a ampliação do cuidado e a integração do conceito 
de saúde (AZEVEDO e POLICIONI, 2011). 

Assim, perante a vivência na monitoria acadêmica da disciplina Universidade, Saúde 
e Sociedade, que compreende o ensino informativo de práticas integrativas; evidencia-se 
a necessidade de debater o aprendizado em PICS e de incentivar a sua incorporação na 
formação acadêmica. Esse trabalho, portanto, tem como objetivo relatar experiências de 
integração das PICS à grades acadêmicas apresentadas na literatura, dialogando com as 
questões observadas durante a experiência do ensino em PICS no exercício da monitoria, 
como forma de reflexão acerca da educação integrada em saúde e do fomento à promoção 
do cuidado humanizado desde o processo de graduação.

METODOLOGIA
O estudo desenvolvido trata-se de uma revisão bibliográfica. Para a pesquisa  foram 

utilizados os descritores padronizados “educação em saúde” e “terapias complementares”, 
extraídos do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e o operador booliano “AND”. A 
pesquisa do aporte teórico foi realizada nas bases de dados Google Acadêmico e Scientific 
Electronic Library Online. Entre os artigos identificados, foram selecionados para leitura na 
íntegra aqueles que abordavam análises de implementação das práticas integrativas em 
caráter informativo ao currículo acadêmico de subáreas da saúde. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

AUTOR/ANO OBJETIVO METODOLOGIA APONTAMENTOS 
APRESENTADOS

AZEVEDO e 
PELICIONI (2011)

Mostrar os germinais 
de experiências de 

formação profissional 
na área de práticas 

integrativas e 
complementares

Pesquisa conceitual e 
contatos com associações 
e coordenações de cursos 

dessas práticas, além 
de revisão de autores 
vinculados à Saúde 

Coletiva

Despreparo no ensino das 
PICS e a evidente importância 

do fomento à educação 
em PICS na revitalização 
da saúde pública e para a 

atuação profissional no SUS. 

DE OLIVEIRA et al 
(2019)

Descrever uma disciplina 
sobre PICS na grade 
curricular de um curso 
médico e discutir as 

avaliações realizadas 
pelos alunos

Estudo de caso com 
participação de 365 

alunos de 2015 a 2018, 
com questionamento 
sistemático acerca do 
aprendizado obtido. 

Os discentes afirmam que o 
ensino em PICS enriquece o 
processo formativo uma vez 
que amplia o conhecimento 

acerca do adoecimento e dos 
recursos terapêuticos 

BUÓGO et al (2012)

Relatar as experiências 
de docentes no ensino 

das práticas integrativas 
e complementares de 

um curso de graduação 
em enfermagem

Relato de experiência 
acompanhado de 

narrativas individuais. 
Paralelamente foram 
analisados estudos 

teóricos.

A inserção de disciplinas com 
abordagem de PICS culminou 

na maior valorização do 
autocuidado, da sensibilidade, 

bem como da escuta atenta 
e do acolhimento pelos 

discentes. 

ALBUQUERQUE et 
al (2019)

Avaliar o processo de 
ensino-aprendizagem 

em práticas integrativas 
nas escolas médicas 

brasileiras 

Estudo transversal 
realizado com questionário 

autoaplicável para 
professores e levantamento 
de dados obtidos em sites 

de escolas médicas e 
instituições de bancos de 
dados governamentais

Dificuldades na ampliação 
do ensino de PICS e ressalta 
a importância dos currículos 

acadêmicos estarem em 
conformidade com as 

recomendações da OMS para 
promoção do cuidado médico 

humanizado. 

LIMA (2018)

Avaliar a percepção dos 
discentes de medicina 
acerca da PNPIC e a 
inserção das PIC no 
ensino, pesquisa e 

extensão.

Estudo exploratório, 
descritivo, realizada 

com um grupo focal de 
discentes com falas 

analisadas por meio de 
Bardin. 

Desconhecimento dos 
discentes sobre a PNPIC 
e associação das PIC ao 
misticismo, demonstrando 
falha no ensino das PICS.

Tabela 1: Estudos contemplados na revisão de literatura acerca da implementação do ensino 
de PICS  às grades curriculares dos cursos de formação em saúde. 

A promoção da visão integral do paciente e o cuidado ampliado justificam a 
incorporação das práticas complementares ao sistema único de saúde (BRASIL, 2006). 
Da mesma forma, a integração das PICS aos currículos acadêmicos ocorre como parte 
essencial da capacitação de recursos humanos para suprir as demandas existentes e 
compreender a visão integral do paciente. (NASCIMENTO et al, 2018) 

Durante o acompanhamento da monitoria ao aprendizado dos discentes, é 
notório que a incorporação das PICS auxilia na construção de saberes fora da medicina 
convencional, além da expansão da visão do aluno acerca da integralidade da saúde e da 
necessidade de entender o paciente como ser ativo e singular. Na experiência analisada 
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por Buógo et al (2011) o ensino em PICS teve resultados na promoção do autocuidado e da 
escuta atenta por parte dos alunos, sendo possível observar a construção de um olhar que 
ultrapassa a esfera clínica e a prática técnica. 

Nesse contexto, o exercício da monitoria permite observar, também, que o ensino 
em PICS amplia o conhecimento acerca das possibilidades de tratamento atualmente 
contempladas pelo sistema único de saúde. Para Albuquerque et al (2018) é essencial 
que o currículo acadêmico seja compatível com as demandas do sistema de saúde para 
o qual os profissionais estão sendo formados. Além disso, De Oliveira (2019) aponta que 
os discentes afirmam enxergar potencialidades no ensino de recursos terapêuticos para a 
formação profissional.  

Por outro ângulo, o ensino das PICS enfrenta dificuldades perceptíveis durante o 
exercício da monitoria acadêmica, como o preconceito, a pouca confiabilidade dos alunos 
nos saberes distintos da medicina convencional, a desvalorização do aprendizado em 
abordagens holísticas e a associação dos recursos terapêuticos ao misticismo por parte 
dos discentes, realidade observada, também, nas experiências realizadas por Lima (2018) 
e Azevedo e Pelicioni (2011).

CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que o ensino em PICS atua no fomento do conhecimento 

de abordagens distintas em saúde, da liberdade terapêutica e da educação produtiva e 
transformadora. A incorporação das Práticas Integrativas e Complementares ao currículo 
acadêmico das graduações em subáreas da saúde, por sua vez, é parte fundamental do 
processo de ampliação do ensino e da valorização das PICS, tendo extrema relevância na 
capacitação de profissionais aptos a atuar em conformidade com as demandas existentes 
no SUS, que atualmente oferta as práticas complementares como recursos terapêuticos 
que corroboram para a promoção da saúde, para a visão integrada do paciente e para o 
cuidado humanizado.
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