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APRESENTAÇÃO
A coleção “Enfermagem e o Gerenciamento do Cuidado Integral 3” retrata em 

cinco volumes a produção científica sobre as diversas formas de gerenciar o cuidado. As 
produções apresentam, de forma multidisciplinar, as diferentes questões que envolvem o 
cuidado, desde o profissional até o cliente. 

O objetivo principal foi categorizar os diversos estudos, ações e propostas das 
diversas instituições de ensino e de assistência do país, a fim de compartilhar as ofertas 
de cuidado. A condução dos trabalhos contextualizou desde farmacologia, saúde básica, 
educação sanitária, imunologia, microbiologia até o gerenciamento das áreas correlatas.

A diversificação dos temas organizados em cinco volumes favorecerá a leitura e 
o estudo permitindo que acadêmicos e mestres que se interessarem por essa viagem 
cientifica possam usufruía-la. 

O avanço do tema “cuidar” impulsionou a organização deste material diante 
da situação de saúde a qual vivemos atualmente. Ressalto, contudo a importância do 
profissional atentar com o comprometimento necessário para que o resultado seja o mais 
digno possível dentro do processo do cuidar. 

A proposta dos cinco volumes resultou nas unificações dos assuntos, sendo 
divididos: Gerenciamento do Cuidado da Assistência da Atenção Primária, Gerenciamento 
do Cuidado na Assistência Hospitalar, Gerenciamento do Cuidado com o profissional de 
saúde, Gerenciando o Processo Educacional na Saúde e por fim, e não menos importante, o 
Gerenciamento da Gestão do Cuidar. Assim sendo, a diversidade das discussões enfatizam 
a necessidade de compreender o cuidado como uma ciência, e, portanto, o estudo contínuo 
se faz necessário para que possamos constantemente ofertar dignos cuidados. 

Façamos essa viagem cientifica buscando aprimorar os conhecimentos em questão.  

Silene Ribeiro Miranda Barbosa 
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RESUMO: Diante da identificação do Zika vírus 
(ZIKV) em 2015 no Nordeste brasileiro e das 
suas consequências sobre a saúde do feto 
humano, e considerando-se a relevância da 
educação popular para promoção da saúde, 
foram observadas demandas de Educação em 
Saúde para as gestantes. Este artigo relata 
a experiência acerca do projeto de extensão 
“Gestante sem onda de Zika: educação em 
saúde para não contar com a sorte”, realizado 
na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sinharinha 
Borges. O projeto desenvolvido entre 2016 e 2017, 
adotou a Educação Popular em Saúde (EPS) 
como estratégia metodológica e concretizou-se 
a partir da interação entre grávidas, discentes, 
profissionais de saúde e docentes, favorecendo 
a (re)construção dos saberes acerca da infecção 
pelo Zika vírus mediante ações educativas com 
metodologias ativas estimulantes à participação 
dos envolvidos. Conclui-se que o projeto 
promoveu a reflexão e ação das gestantes 
quanto à infecção, reforçando-se a relevância 
da extensão em Educação Popular em Saúde 
(EPS), que parte dos limites e possibilidades da 
realidade vivenciada pelos participantes, rumo à 
construção de novos saberes.
PALAVRAS - CHAVE: Educação em saúde; 
Gestantes; Zika vírus

AN EXPERIENCE REPORT OF AN 
EXTENSION PROJECT ON PREVENTION 

OF ZIKA VIRUS IN PREGNANT WOMEN AT 
SINHARINHA BORGES BASIC HEALTH UNIT 

ABSTRACT: The identification of the Zika 
virus in 2015, in Northeastern Brazil, and its 
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consequences for the health of the human fetus, led to new demands of health education for 
pregnant women, which must be delivered considering the relevance of popular education for 
health promotion. This article reports the experience of an extension project called “Pregnant 
woman without Zika: health education so as not to count on luck”, carried out at the Sinharinha 
Borges Basic Health Unit. The project was developed between 2016 and 2017 and adopted 
popular education in health as a methodological strategy. The project allowed the interaction 
between pregnant women, students, health professionals, and teachers, favoring the (re)
construction of knowledge about Zika virus infection through educational actions and active 
methodologies, stimulating the participation of those involved. It is concluded that the project 
promoted the reflection and action of pregnant women regarding the infection, reinforcing the 
relevance of extension projects in popular education in health, which starts from the limits 
and possibilities of the reality experienced by the participants towards the construction of new 
knowledges.
KEYWORDS: Healthy education; Pregnant women; Zika vírus

1 |  INTRODUÇÃO
O Zika Vírus (ZIKV) é um arbovírus do gênero Flavivírus, transmitido pela picada 

do mosquito Aedes aegypti, mesmo transmissor dos quatro sorotipos da Dengue, da 
Febre amarela e da Chikungunya. Em 2015, observou-se uma rápida dispersão desse 
vírus no Brasil, seguida do aumento expressivo das notificações de recém-nascidos com 
microcefalia. Nesta ocasião, houve o surgimento de diversas evidências que identificaram 
a presença do genoma do ZIKV na placenta, reforçando o potencial da transmissão vertical 
(OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2016; PEITER; PEREIRA; FRANÇA, 2020).

Em 2016, foi declarado o término da emergência em saúde pública provocada pelo 
ZIKV, quando o número de casos novos da Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV) caiu 
consideravelmente. Porém, em 2017, ocorreram novos casos da doença. Hoje, as crianças 
nascidas durante a epidemia e suas famílias continuam enfrentando obstáculos diários de 
diversas ordens para poder proporcionar aos seus filhos, os cuidados necessários para 
uma vida digna (PEITER; PEREIRA; FRANÇA, 2020).

Na atual fase pós-epidêmica, surgem novas preocupações, pois as crianças com 
SCZV possuem especificidades que requerem preparo profissional, inclusive, quanto ao 
acolhimento desses indivíduos na fase escolar (PEITER; PEREIRA; FRANÇA, 2020).

Além disso, apesar de haver várias evidências sobre o tema, os antecedentes 
ainda continuam em investigação, pois, acredita-se que existem outros fatores além da 
transmissão vertical que condicionam a manifestação dessa síndrome (TEIXEIRA et al, 
2020).

Ressalta-se que mesmo com o fim da epidemia do ZIKV, ainda existe a possibilidade 
de uma nova onda epidêmica e que apesar dos enormes avanços científicos, é importante 
a concentração de esforços para a melhoria do acesso às informações e aos serviços 
especializados de tratamento e reabilitação (PEITER; PEREIRA; FRANÇA, 2020).
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Dessa forma, afirma-se a magnitude da doença, e consequentemente, a necessidade 
de investimento em estudos, assim como em ações voltadas para a promoção da saúde 
da população na prevenção do ZIKV, visto que os avanços e descobertas são mais úteis 
quando alcançam a população que pode atuar como multiplicadora e transformadora da 
situação vivenciada, se alertada e orientada a partir de sua realidade.

Entende-se que apesar das recomendações do Ministério da Saúde, presentes 
nos protocolos e diretrizes já disponibilizados, é necessário que as orientações que são 
fornecidas para profissionais de saúde e população, sejam instruídas de acordo com as 
características específicas das pessoas da comunidade. Sem uma real adequação ao 
contexto das pessoas atingidas, corre-se o risco de tornar as políticas públicas e ações, 
ineficazes (RODRIGUES; GRISOTTI, 2019).

Destarte, sabendo-se que a população carece de esclarecimentos sobre a patologia, 
cuidados, medidas preventivas e, sobretudo, promocionais, principalmente, em bairros 
periféricos onde a comunidade apresenta condições socioeconômicas menos favoráveis 
que a tornam mais vulnerável ao mosquito vetor, é que foi pensado e concretizado o projeto 
de extensão “Gestante sem onda de zika: educação em saúde para não contar com a 
sorte”. 

Através do projeto em apreço, foi possível realizar estratégias coletivas e eficazes de 
prevenção e promoção da saúde do público alvo, incentivando-se ainda o acompanhamento 
das gestantes no pré-natal realizado pela atenção básica.

Este artigo constitui-se em um relato de experiência acerca do projeto de extensão 
“Gestante sem onda de Zika: educação em saúde para não contar com a sorte”.

2 |  METODOLOGIA
O Projeto de Extensão “Gestante sem onda de Zika: educação em saúde para não 

contar com a sorte” teve duração de um ano (2016-2017) e foi realizado por docentes e 
discentes dos cursos de enfermagem e de medicina da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN, em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas em bairros 
de população de classe média e baixa de Mossoró-RN. Os acadêmicos de enfermagem e 
uma docente do mesmo curso ficaram responsáveis pelo grupo de gestantes desenvolvido 
na Unidade Básica de Saúde Sinharinha Borges, comunidade do bairro Barrocas.

O projeto de extensão adotou a Educação Popular em Saúde (EPS) como estratégia 
metodológica para identificar e refletir sobre os saberes e planejar as ações voltadas às 
gestantes vivendo no contexto da epidemia do ZIKV.

As ações educativas foram desenvolvidas seguindo uma sequência lógica planejada 
de assuntos relacionados com o Zika vírus. Os encontros aconteciam em uma sexta-feira 
à tarde a cada mês e as metodologias ativas utilizadas se baseavam em apresentações 
expositivo-dialogadas por meio de slides projetados e vídeos, dinâmicas e rodas de conversa. 
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Tais métodos buscavam favorecer a interação entre as gestantes e os responsáveis pelo 
projeto, garantindo através do vocabulário acessível, apresentações claras e objetivas e 
maior confiança das participantes em compartilhar conhecimentos ou dúvidas.

A divulgação do projeto acontecia mediante a utilização do aplicativo para celular, 
Whatsapp, tendo sido criado um grupo para as gestantes envolvidas participarem, no intuito 
de manterem-nas informadas acerca das atividades. Outrossim, o enfermeiro da UBS 
participava das ações, quando a rotina assim permitia, e também se apresentava como 
interlocutor no processo de captação das gestantes, durante as consultas do pré-natal, 
falando sobre a existência do projeto. Um cartão fidelidade confeccionado pela equipe era 
entregue a cada gestante, estimulando a participação e organizando as reuniões, conforme 
o número de participantes. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A frequência de gestantes nas atividades do grupo do Projeto de Extensão era, 

em média, cerca de cinco participantes por reunião, havendo o incentivo para a inclusão 
contínua de novas interessadas e o envolvimento de familiares, amigos, profissionais de 
saúde e usuários da UBS que se sentissem motivados a participar.  

Os encontros eram mensais e os temas das atividades educativas seguiram uma 
sequência programada de assuntos relacionados ao Zika Vírus e estavam intitulados da 
seguinte forma: “A epidemia do Zika Vírus no Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte”; 
“A infecção pelo Zika Vírus: sinais e sintomas”; “Consequências da infecção pelo Zika Vírus 
sobre a saúde da gestante e do feto em formação”; “Prevenção da infecção pelo Zika 
Vírus”, em que foram abordadas as dificuldades para a prevenção da infecção pelo Zika 
Vírus e o papel cabível aos governantes e à população, respectivamente; “Cuidado às 
gestantes com suspeita ou confirmação da infecção pelo Zika Vírus nos serviços de saúde”; 
“Cuidado aos recém-nascidos acometidos pela microcefalia”; “Infecção pelo Zika Vírus e 
conhecendo o período gestacional”. 

Houve, ainda, mais dois encontros, quando foi abordada a “Palavra das gestantes 
sobre o Zika Vírus: famílias como público alvo” e por fim, o encerramento do projeto, 
realizado através de uma roda de conversa em que foram levantadas reflexões sobre todo 
o Projeto de Extensão, sua importância para vida de cada uma das mães, bem como para 
a comunidade e para os alunos responsáveis pela realização, futuros profissionais. 

Uma estratégia desenvolvida com o intuito de fortalecer os laços e estimular 
a participação das gestantes, foi reforçar a horizontalidade da relação entre equipe e 
participantes, com um espaço continuamente aberto para questionamentos e outras 
considerações. 

Durante a execução do Projeto de Extensão, foram encontradas algumas limitações, 
dentre elas: o pequeno número de participantes e a presença irregular das mesmas às 
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reuniões, seja em virtude do vínculo empregatício de algumas gestantes da área de 
abrangência da UBS ou; seja pelas altas temperaturas ambientais do horário vespertino, 
horário da realização das atividades e que desestimulavam a ida até à UBS e o seu 
esvaziamento às sextas-feiras. O menor movimento na UBS às sextas-feiras também foi 
explicado pelos profissionais, como estando relacionado a reuniões internas, restringindo a 
oferta de serviço para a comunidade e favorecendo um fluxo de participantes mais reduzido.

No entanto, a existência de tais obstáculos foi reconhecida pelos profissionais, 
pelos responsáveis pelo projeto e pelas gestantes participantes, reforçando-se a resiliência 
e dando-se seguimento ao trabalho educativo para superação coletiva dos entraves 
existentes. O fortalecimento dessa prática da resiliência foi baseada nas premissas de 
Educação Popular citadas pelo ilustre pedagogo Paulo Freire (1998, p. 25), que afirma que 
“[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas, criar as possibilidades para a produção 
ou a sua construção”. 

Além disso, o projeto de extensão foi planejado nos fundamentos da EPS, 
baseando-se no diálogo entre sujeitos, na educação com o propósito de uma abordagem 
humanescente e integral do ser humano, formado por várias dimensões (PULGA, 2014 
apud MAIA, DIÓGENES E NÓBREGA, 2018).

Importante destacar que um dos requisitos pensados pela equipe do projeto, era de 
que o desenvolvimento dos encontros educativos não se tornasse uma exposição ou uma 
aula científica de acadêmicos dotados de intelectualidade e designados a repassar e impor 
conhecimento, assim como dar orientações e alertar sobre riscos e cuidados que deveriam 
ser seguidos por um grupo de populares que desconhecia ou sabia pouco a respeito da 
temática (MAIA, DIÓGENES E NÓBREGA, 2018).

Assim sendo, buscou-se durante as ações educativas, levantar, ouvir e refletir sobre 
o conhecimento do público alvo em relação à infecção pelo Zika Vírus e toda problemática 
envolvida com a doença, pensando-se na abordagem metodológica para instiga-las a 
tornarem-se participantes ativas na transformação da realidade da sociedade na qual estão 
inclusas.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo diante de obstáculos encontrados na execução das atividades, o projeto 

“Gestantes sem onda de zika: educação em saúde para não contar com a sorte” apresenta 
uma contribuição importantíssima ao articular os saberes popular e científico, propiciando 
a reconstrução de conhecimentos para prevenção e promoção em saúde. 

Desta forma, reforça-se a relevância atribuída à extensão em EPS, partindo-se dos 
limites e possibilidades da realidade vivenciada pelo público alvo em direção à construção 
de novos saberes, assumindo-se o caráter incentivador da participação ativa dos sujeitos 
envolvidos com a problemática do zika vírus.
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