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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: A Educação Popular em Saúde 
(EPS) potencializa a formação de profissionais 
comprometidos com as questões sociais, 
favorecendo posturas acolhedoras e a promoção 
da autonomia dos sujeitos participantes. Este 
trabalho objetiva relatar a experiência de 
acadêmicos de enfermagem num projeto de 
extensão envolvendo EPS. O projeto “Gestantes 
sem onda de zika: educação em saúde para não 
contar com a sorte” vigorou de 2016 a 2017 e 
suas atividades aconteciam mensalmente na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Sinharinha 
Borges. Nos encontros, as gestantes foram 
esclarecidas sobre a doença transmitida pelo 
zika vírus, as possíveis consequências para a 
gravidez, formas de prevenção, papel do estado 
e da população no combate ao problema de 
saúde, dentre outros temas. O grupo tinha uma 
frequência pequena de gestantes, o que foi 
atribuído à 1) existência de vínculo empregatício 
entre algumas; 2) ao horário de realização 
das ações, o turno vespertino, com suas altas 
temperaturas ambientais; 3) à ausência de grupos 
educativos anteriores na UBS; 4) à menor rotina 
de atendimento na Unidade de Saúde às sextas-
feiras e; 5) ao cronograma universitário fixo para 
atividades de extensão que impedia a mudança 
de horário dos encontros naquele semestre 
acadêmico. Não obstante esses desafios, a 
participação das gestantes durante as reuniões 
era ativa, havendo formação de vínculo e revisão 
de práticas em saúde. Conclui-se que a Educação 
Popular em Saúde é relevante para a formação 
do enfermeiro, possibilitando ao mesmo, uma 
visão ampliada do outro e do contexto em que 
ele se insere e uma escuta efetiva com troca de 
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saberes e experiências de forma horizontal.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Educação em Enfermagem; Educação 
Superior; Zika vírus.

THE IMPORTANCE OF POPULAR EDUCATION IN HEALTH TRAINING
ABSTRACT: Popular health education enhances the training of professionals 
committed to social issues, favoring welcoming attitudes and promoting the autonomy 
of subjects. This paper aims to report the experience of nursing students in an 
extension project involving popular health education. The project called “Pregnant 
women without a zika: health education so as not to count on luck” was carried out 
from 2016 to 2017 and its activities took place monthly, at the Sinharinha Borges Basic 
Health Unit. At the meetings, pregnant women were clarified about Zika virus, the 
possible consequences for pregnancy, ways of preventing the disease, the role of 
the State and population in combating the disease, and other topics. The group had 
a low frequency of pregnant women, what was attributed to factors including (1) the 
existence of an employment relationship between some participants; (2) the time of 
the actions (afternoon shift), which is unfavorable due to the high temperatures; (3) the 
absence of previous educational groups in the study setting and; (4) lower attendance 
routine in the Basic Health Unit on Fridays and; 5) the fixed university schedule for 
extension activities that prevented the change in the schedule of meetings in that 
academic semester. Despite these challenges, the participation of pregnant women 
during the meetings was active, with bond formation and review of health practices. It 
is concluded that popular education in health is relevant to Nursing training allowing an 
enlarged view of patients and the context in which they are inserted, and an effective 
exchange of knowledge and experiences.
KEYWORDS: Health Education; Education, Nursing; Education, Higher; Zika vírus.

INTRODUÇÃO
As práticas de educação popular e a saúde se juntaram e constituíram o 

campo da Educação Popular em Saúde (EPS) no Brasil, permeado de escuta/
diálogo e ação, onde um movimento político-pedagógico emerge alicerçado pela 
articulação entre forças de vários segmentos sociais, populares, trabalhadores e 
profissionais de saúde, educadores e pesquisadores do campo da saúde coletiva, 
estudantes de diversas áreas da saúde, dentre outros (LIMA et al, 2020).

Trata-se de um movimento que surgiu no contexto da Reforma Sanitária 
Brasileira e que contou com a participação de diversos atores sociais, como afirmado 
anteriormente, a fim de reverter o quadro de saúde da população e intensificar sua 
participação para promoção da saúde (AMARAL; PONTES; SILVA, 2014). 

Os princípios sobre os quais, as ações devem se fundamentar, conforme 
propõe a EPS, são a busca do diálogo e da escuta do outro; desenvolvimento do 
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processo pedagógico a partir do saber já existente entre as pessoas, oriundo de 
suas vivências e de suas condições concretas de existência; atenção e viabilização 
de momentos de troca de experiências e; construção de conhecimento entre o saber 
técnico e o saber popular (DAVID; BONETTI; SILVA, 2012). 

Porém, na prática, alguns entraves na realização das atividades de educação 
em saúde são percebidos e reconhecidos, tanto pelos profissionais, como pela 
comunidade. Atualmente, o principal desafio para a realização da EPS frente 
ao conjunto de retrocessos, à cultura do ódio e ao autoritarismo, é defender a 
democracia, os princípios democráticos, as liberdades democráticas, a diversidade 
do povo brasileiro. É necessário, portanto, fortalecer as práticas e movimentos no 
sentido de fazer uma contra-ofensiva dentro dos princípios da educação popular, 
com garra, com radicalidade, sem perder a dimensão da amorosidade e da fé 
(BONETTI, 2020).

Assim, é necessário que a esfera saúde integre os diferentes campos e setores, 
e haja o empoderamento dos atores sociais, a partir das ações de participação 
popular, da qualificação da gestão em saúde e de investimentos no aprimoramento 
da formação dos profissionais (PINHEIRO; AZAMBUJA; BONAMIGO, 2018). 

A EPS se apresenta, portanto, como um caminho capaz de contribuir com 
metodologias, tecnologias e saberes para a constituição de novos sentidos e 
práticas no SUS. Através dela, é possível ter mais acesso à população mediante 
os equipamentos sociais do próprio território, produzindo saúde sem se limitar à 
Unidade de Saúde, possibilitando novos caminhos para a discussão, através da 
ênfase no diálogo, da valorização do saber popular e da busca de inserção na 
dinâmica local (ABRASCO, 2020).

A concepção da educação popular vem contribuindo com a constituição de 
experiências e práticas concretas em diversos territórios, desde a atenção básica 
até a atenção terciária à saúde, na construção de um agir em saúde que seja crítico, 
humanizado, participativo, inclusivo (LIMA et al, 2020) e reflexivo.

Por sua vez, a extensão universitária precisa ser compreendida como 
possibilidade de reflexão e intervenção nos diferentes espaços e realidades, 
assumindo a perspectiva de ação crítica e transformadora da realidade. De tal modo, 
acredita-se que a realização de um projeto acadêmico de extensão envolvendo a 
EPS contribui para a junção de vários saberes, fazendo da ação educativa e da ação 
assistencial à saúde, um espaço de aprendizagens significativas, em que o ensinar 
e o aprender se incorporam no cotidiano das práticas (SILVA, 2015). 

Permite, de acordo com Amaral, Pontes e Silva (2014), que os discentes 
avancem numa análise mais aprofundada sobre as relações entre condições e modos 
de viver e a produção da saúde, para além dos processos biológicos imediatos.

Diante deste preâmbulo, o trabalho proposto tem como objetivo relatar a 
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experiência de acadêmicos de enfermagem num projeto de extensão envolvendo 
Educação Popular em Saúde, realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Sinharinha Borges.

DESENVOLVIMENTO 
As atividades de extensão em EPS do projeto intitulado “Gestantes sem onda 

de zika: Educação em saúde para não contar com a sorte” foram desenvolvidas 
entre 2016 e 2017, e aconteciam em uma sexta por mês, no turno vespertino, na 
Unidade Básica de Saúde Sinharinha Borges, situada no bairro Barrocas, zona 
norte da cidade de Mossoró-RN. A divulgação ou lembrete dos encontros para as 
gestantes eram feitos nas consultas de pré-natal da UBS. Foi criado também um 
grupo pelo aplicativo para celular, Whatsapp, para a troca de mensagens.  

Antes da execução das atividades junto às gestantes, ocorriam discussões 
e estudos mensais entre docentes e discentes sobre o assunto a ser abordado 
em cada ação e o tipo de metodologia ativa a ser utilizada. Ademais, no dia da 
reunião com o grupo de gestantes, era aplicado um questionário para verificação do 
conhecimento das novas participantes, sobre o zika vírus. 

Tal questionário foi parte do protocolo de execução de uma pesquisa 
aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 
que objetivava identificar o conhecimento e ações de gestantes diante da epidemia 
do zika vírus e perante a ocorrência da microcefalia em recém-nascidos antes e 
após a participação num projeto de extensão voltado à prevenção do zika. 

A discussão do tema definido para o encontro era realizada através de rodas 
de conversa com docentes, discentes, profissionais do serviço e as gestantes que 
eram estimuladas a participarem e interagirem, manifestando suas experiências, 
conhecimentos, receios e dúvidas sobre a doença transmitida pelo zika vírus, as 
possíveis consequências para a gravidez, formas de prevenção, papel do estado e 
da população no combate ao problema de saúde, dentre outros aspectos.  

Eram utilizados também slides dinâmicos, vídeos, cartazes, desenhos, 
brincadeiras e outras vivências, havendo realização de lanches ao final de cada 
encontro e marcação de frequência num cartão fidelidade. As estratégias eram 
variadas com o sentido de incentivar a adesão das gestantes aos encontros mensais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A EPS potencializa a construção de experiências inovadoras na graduação, 

contribui para o fortalecimento da dimensão pedagógica do trabalho de enfermagem 
(BRASIL, 2014), permite o estabelecimento de diálogos e propicia a construção e 
desenvolvimento de processos educativos participativos e democráticos, capazes 
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de promover na extensão e na pesquisa, interação comunitária, social e popular 
(LIMA et al, 2020).

A experiência da EPS durante a graduação em enfermagem é muito 
importante visto ser uma estratégia para superar o trabalho meramente técnico 
do enfermeiro dentro do serviço de saúde, estimulando uma análise crítica da sua 
atuação. Ademais, a relevância do discente participar de programas e atividades de 
educação em saúde tem como pressuposto, a melhoria da saúde do indivíduo, da 
família e da população em geral (ALMEIDA; SOARES, 2011).

Verifica-se mediante a experiência com a EPS na formação em enfermagem, 
que os discentes foram articulando os conteúdos de várias disciplinas ao conhecerem 
e planejarem ações de acordo com a realidade da população de determinada área. 

Foi possível estabelecer importantes relações de vínculo de confiança entre 
as gestantes e o grupo de discentes e docente, à medida que se dava abertura para 
que o público alvo relatasse suas experiências e conhecimentos, havendo portanto, 
a interação de saberes empíricos e científicos, sem anulação de um pelo outro, 
possibilitando-se colocar em prática os diversos entendimentos pessoais e coletivos. 

Contudo, não obstante o significado da EPS para a formação do futuro 
enfermeiro, destaca-se um grande desafio vivenciado pela equipe de alunos e 
docente e profissionais no projeto “Gestantes sem onda de zika: educação em 
saúde para não contar com a sorte”: a baixa frequência de gestantes às reuniões por 
conta 1) do vínculo empregatício de algumas; 2) do horário de realização das ações, 
o turno vespertino, com temperaturas ambientais altas que desestimulavam a saída 
de casa; 3) da ausência de grupos educativos na UBS que já tivessem criado a 
tradição de participação popular; 4) da menor rotina de atendimento na Unidade 
de Saúde às sextas-feiras e; 5) do cronograma universitário fixo para atividades 
de extensão que impedia a mudança de horário dos encontros naquele semestre 
acadêmico. 

Justifica-se que a área disponível no cronograma universitário dos discentes 
e docente de Enfermagem para atividades de extensão era apenas nas sextas-
feiras à tarde. Mas, esse óbice foi superado, com a mudança do semestre letivo, 
mediante solicitação de professores e alunos para variação do dia/turno destinado à 
extensão, no curso de Enfermagem.

Diante disso, é possível afirmar que a experiência com o projeto de extensão 
em apreço foi enriquecedora, favorecendo a revisão de práticas em saúde puramente 
técnicas, o aprendizado pela superação de desafios, o espaço para uma visão mais 
ampliada do outro (tanto gestantes, como o próprio profissional em seu dia a dia) e 
do contexto em que o mesmo se insere e uma comunicação efetiva, em busca da 
construção de novos saberes, estimulando-se a autonomia, a participação popular 
e o exercício do autocuidado. 
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O espaço na UBS Sinharinha Borges proporcionou o relato das experiências 
de vida, pelas gestantes, de acordo com o tema que era discutido, favorecendo 
o vínculo entre os sujeitos. Este laço também foi construído através do grupo do 
aplicativo para celular, Whatsapp, em que a equipe responsável avisava os dias 
de reunião, enviava mensagens de incentivo ao amor pela criança e as gestantes 
relatavam notícias que consideravam importantes (como a descoberta do sexo da 
criança).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades de intervenção concretizadas na UBS Sinharinha Borges 

permitiram a discentes e docentes conhecer um pouco sobre a realidade social das 
gestantes do bairro Barrocas, seus medos e dúvidas sobre o zika vírus, realizando 
orientações para a promoção da saúde da futura mãe e do feto em desenvolvimento. 

Algumas dificuldades na realização do projeto foram observadas: a baixa 
frequência de gestantes às reuniões por conta: do vínculo empregatício de algumas; 
do horário de realização das ações, o turno vespertino; da ausência de grupos 
educativos na UBS que já tivessem criado a tradição de participação popular; da 
menor rotina de atendimento na Unidade de Saúde às sextas-feiras e; do cronograma 
universitário fixo para atividades de extensão que impedia a mudança de horário dos 
encontros naquele semestre acadêmico.

Porém, aos poucos, estes óbices foram sendo superados e a importância 
da Educação Popular para formação em saúde foi reforçada como estratégia para 
possibilitar ao futuro enfermeiro, a habilidade em superar desafios para a realização 
das ações da EPS; uma visão mais ampliada do outro e do contexto em que o 
mesmo se insere e; uma escuta mais efetiva com troca de saberes e experiências. 
Além disso, verificou-se que a realização do projeto de extensão envolvendo EPS é 
de grande importância para a promoção da saúde das gestantes e dos seus futuros 
filhos.
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