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APRESENTAÇÃO

A obra “Políticas e Serviços de Saúde” compila 85 trabalhos técnicos e científicos 
originais produzidos por acadêmicos, docentes e pesquisadores de diversas Instituições de 
Ensino no Brasil; os textos – que abrangem diversas metodologias de pesquisa – refletem 
o caráter plural e multidisciplinar desta temática trazendo ao leitor não só o panorama 
atual das políticas públicas de saúde, mas também como os aspectos biopsicossociais e 
ambientais característicos de nosso país permeiam este cenário.

Este E-Book foi dividido em quatro volumes que abordam, cada qual, fatores os 
intrínsecos ligados à política e serviços no âmbito da saúde no Brasil, respectivamente: 
“Clínica em Saúde”, que traz majoritariamente revisões e estudos de caso no intuito de 
fornecer novas possibilidades terapêuticas; “Diversidade Social” que tem como foco 
as ações práticas da comunidade científica no contexto da atuação profissional em 
coletividades; “Educação em Saúde”, volume que apresenta, discute e/ou propõe opções 
inclusivas para o ensino de saúde em ambiente comunitário, hospitalar e escolar; e, por fim, 
“Epidemiologia & Saúde” que compila estudos, em sua maioria observacionais, com foco 
na análise da transmissão de doenças comuns no cenário nacional ou ainda investigam 
novas abordagens para o estudo do tema.

Agradecendo o empenho dos autores na construção dessa obra, explicita-se o 
desejo de que esta leitura contribua para a ampliação do conhecimento científico das 
políticas públicas nacionais em saúde e também que possa contribuir para novos estudos.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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em saúde na Atenção Primária à Saúde”, que tem como pressupostos Promoção da Saúde, 
Educação Popular em Saúde e Comunicação. Para tanto, foram desenvolvidos produtos 
para uso no Sistema Único de Saúde, sendo abarcadas diferentes temáticas, relacionadas 
aos ciclos de vida e às políticas públicas de saúde, voltadas a esses ciclos. A primeira fase 
do projeto foi executada entre março e maio de 2020. As temáticas selecionadas foram 
abordadas por meio de vídeos (Saúde da Criança: Política de Atenção Integral a Saúde 
da Criança; Saúde do idoso: importância dos exercícios físicos para a qualidade de vida); 
cartilhas (Saúde da mulher: importância do aleitamento materno; Orientações de prevenção 
de quedas em idosos); folders (sobre a Fitoterapia na Atenção Básica à Saúde; Prevenção 
a COVID-19; Diabetes gestacional; Diabetes; Hipertensão; Síndrome da Imunodeficiência 
Humana e Papiloma Vírus Humano). Durante o período de sua vigência, percebeu-se a 
necessidade de continuidade do mesmo, logo, após a conclusão da fase I do projeto, foi 
iniciada a fase II, que se desenvolveu de junho a dezembro de 2020. Os materiais educativos 
serão disponibilizados à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN sob o formato de um 
Portfólio digital para facilitar sua reprodução e distribuição. Espera-se que a disponibilização 
desses produtos possa contribuir para qualificação dos processos de trabalho da APS na 
perspectiva da Promoção da Saúde no estado do Rio Grande do Norte, podendo estender-
se a aplicações futuras em outros territórios. Além disso, pretende-se realizar o processo de 
registro dos materiais e da logomarca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 
o que contribuirá para o fortalecimento e identificação dos materiais oriundos de um trabalho 
em equipe, feito para a comunidade, construído de forma dialógica, crítica e contextualizada.
PALAVRAS-CHAVE: Extensão. Educação em saúde. Atenção Primária.

PRODUCTION OF MATERIALS FOR HEALTH EDUCATION ACTIONS IN 
PRIMARY HEALTH CARE: AN EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: This work aims to describe an experience report on the extension
project “Production of materials for health education actions in Primary Health Care,” which 
has its assumptions Health Promotion, Popular Education in Health and Communication. To 
this end, products were developed for use in the Unified Health System, covering different 
themes related to life cycles and public health policies aimed at these cycles. The first phase 
of the project was carried out between March and May 2020. The selected themes were 
addressed through videos (Child Health: Comprehensive Care Policy for Child Health; Health 
of the elderly: the importance of physical exercises for quality of life); booklets (Women’s 
health: the importance of breastfeeding; Fall prevention guidelines for the elderly); folders 
(about Phytotherapy in Primary Health Care; Prevention of COVID-19; Gestational Diabetes; 
Diabetes; Hypertension; Human Immunodeficiency Syndrome and Human Papilloma Virus). 
During the period of its validity, the need for continuity of the project was realized; soon after 
phase I of the project, phase II was initiated, which developed from June to December 2020. 
Educational materials will be made available to the Municipal Health Secretariat of Natal / RN 
in the form of a digital portfolio to facilitate its reproduction and distribution. It is hoped that 
these product’s availability can contribute to the qualification of PHC work processes from the 
perspective of Health Promotion in the state of Rio Grande do Norte and may extend to future 
applications in other territories. Besides, the intention is to carry out registering materials 
and the logo at the National Institute of Industrial Property (INPI), which will contribute to the 
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strengthening and identification of materials arising from teamwork, made for the community, 
built in a dialogical, critical, and contextualized.
KEYWORDS: Extension. Health Education. Primary Attention.

1 |  INTRODUÇÃO
A disseminação de informação e a educação são bases para a tomada de decisão 

e componentes importantes da promoção de saúde, preocupação que parece estar ligada 
ao princípio de empoderamento, entendido como processo de capacitação dos indivíduos e 
comunidades para assumirem maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos 
e ambientais que afetam a saúde (WHO, 1998 apud SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003). 

Nesta perspectiva, as práticas de promoção em saúde também englobam ações 
de educação em saúde, que é entendida como processo social com grande potencial 
de transformação da realidade. Assim, saúde e educação têm seu ponto de encontro na 
possibilidade de permitir ao indivíduo aprender a SER sujeito político, autônomo, crítico 
e transformador da realidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2010).

Educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, 
mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos signos. De fato, 
qualquer ação de saúde requer comunicação, diálogo entre os sujeitos envolvidos, seja 
individual ou coletivamente.  Esta linha de pensamentos converge para a intersetorialidade 
e interdisciplinaridade e é significativamente mais rica culturalmente e mais produtiva 
do ponto de vista do conhecimento. Portanto, há uma relação entre saúde e educação. 
A articulação entre educação e saúde sob o ponto de vista da relação interpessoal, 
cuidado e respeito, se constitui como uma das mais ricas fontes de interdisciplinaridade 
(FERNANDES; BACKES, 2010)

A produção do cuidado em saúde e sua micropolítica são constituídas de práticas 
pedagógicas, e não só de ações tecnológicas típicas da construção de atos de saúde, no 
senso estrito. Portanto, toda aposta que visa interferir no campo de produção da saúde tem 
de reconhecer isso como uma necessidade para a ação (MEHRY, 2005).

A educação popular situa-se dentro das teorias sociais, uma vez que acredita que a 
educação pode contribuir para a transformação social, desempenhando papel fundamental 
na reconstrução da sociedade. Essas teorias partem da vida cotidiana das pessoas e levam 
em conta sua cultura. Na perspectiva da promoção da saúde, as práticas educativas são 
concebidas como o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências 
culturais que os tornam aptos a atuar no meio social e a transformá-lo. Para que as pessoas 
possam fazer escolhas de vida contextualizadas e produtoras de bem-estar, é necessário 
que haja um processo de interação entre o conteúdo teórico, a experiência de vida de cada 
um, o estabelecimento da confiança e da vinculação do usuário ao serviço de saúde e ao 
profissional, que o auxilia na construção deste processo.
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A educação popular em saúde tem proposto que se reveja o processo de trabalho em 
saúde, mobilizando redes sociais, envolvendo setores governamentais, não governamentais 
e a sociedade para o enfrentamento da exclusão social, a promoção da qualidade de vida e 
da cidadania.  Deve atuar no sentido da inclusão social, auxiliando aqueles “que estão fora 
de” a passarem “a fazer parte de”. Isso requer, além do reconhecimento da realidade e da 
cultura local, uma sociedade civil organizada e participativa, relações horizontais e ações 
complementares entre os participantes. Parte do pressuposto de que não existe um saber 
ou uma cultura melhor do que a outra, mas saberes, culturas e realidades complementares 
e inter-relacionadas (ALVES; AERTS, 2011; DAVID; ACIOLI, 2010).

Assim, são esses pressupostos que orientaram o delineamento do projeto de 
extensão “Produção de materiais para ações de educação em saúde na Atenção Primária 
à Saúde”, foco deste relato de experiência, que objetiva descrever o processo de trabalho 
dos autores na condução deste projeto.

2 |  MÉTODO
O projeto de extensão norteou-se pelos objetivos de “Desenvolver produtos para 

uso em ações de educação popular em saúde no âmbito da Atenção Primária à Saúde 
(APS) do Sistema Único de Saúde (SUS) e abarcar diferentes temáticas relacionadas aos 
ciclos de vida a as políticas públicas de saúde voltadas a esses ciclos através dos produtos 
desenvolvidos”.  Além disto, vislumbrou sensibilizar os discentes e demais participantes 
para as ações de educação popular em saúde, estimular a inovação e criatividade, a partir 
dos processos de planejamento e desenvolvimento dos materiais. Como objetivo mais 
distal, estimular o diálogo da instituição, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) com os serviços do SUS de Natal/ RN, fortalecendo a integração ensino-serviço-
comunidade, essencial para o desenvolvimento dos estágios supervisionados, visitas 
técnicas, disciplinas de integração ensino-serviço-comunidade.

As temáticas selecionadas foram abordadas por meio de vídeos, cartilhas, folders 
e paródias, uma vez que a intenção foi mobilizar diferentes estratégias para viabilizar o 
cuidado na perspectiva da promoção da Saúde vide ações de Educação Popular em Saúde. 

O projeto foi executado no contexto do período de isolamento social, março de 2020 
a dezembro de 2020, sendo a fase I desenvolvida de março a maio de 2020, e a fase II de 
junho a dezembro do corrente ano. Desta forma, não foram realizadas reuniões presenciais 
da equipe, sendo a comunicação da mesma efetivada por aplicativo Whats app®, e-mail 
(criação de pastas compartilhadas) e outras ferramentas de interação virtual pactuadas 
pela equipe.

Para viabilizar a compreensão e apreensão dos pressupostos teóricos, bem como 
de questões relativas as características técnicas de cada material, foram compartilhados 
textos, vídeos, paródias, dentre outros, com toda a equipe, para que se pudesse contribuir 
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com a construção dos materiais.
Especificamente, foram indicadas leituras para viabilizar a compreensão de 

ferramentas como o Canvas® (Techtudo. Aplicativo para fazer folder: aprenda como usar 
o Canva no celular. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2019/06/
aplicativo-para-fazer-folder-aprenda-como-usar-o-canva-no-celular.ghtml Acesso 
em:04/04/2020) e o Powtoon® (vídeo Criar Vídeos Animados com POWTOON - Tutorial 
Completo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ED4NeXcwf3g Acesso 
em:04/04/2020).

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunicação permite que experiências, sensações, ideias ou pensamentos 

possam ser compartilhados com outros, pressupõe assim, tornar algo comum, propiciando, 
a partir de um entendimento do receptor, provocar reações. Portanto, o ato de comunicar 
envolve a interação e o saber ouvir, constituindo-se em um processo de interação dialógica, 
o que o difere do ato de informar. O informar, por sua vez, constitui-se em um ato unilateral 
que envolve uma pessoa que tem uma informação a dar. O processo de comunicação 
relaciona-se a definição de algumas questões norteadoras (Quem diz? Em qual canal? 
Para quem? Diz o quê? Com qual efeito? Em qual contexto? Contexto social, emocional e 
físico) (ESCOLA POLITÉCNICA JOAQUIM VENÂNCIO, 2004).

A comunicação pode ter diversas funções: Educar - o que envolve valores, exemplos 
e formação de vínculos; Entreter- definindo bem a quem e em quais condições; Informar 
- adequando os conteúdos que pretende incluir no trabalho; Orientar - demonstrando um 
procedimento ou uma ação; Legitimar -alguns temas na agenda pública; Reforçar - papéis 
sociais ou subvertê-los (ESCOLA POLITÉCNICA JOAQUIM VENÂNCIO, 2004).

No caso, na perspectiva do empoderamento e da utilização dos materiais em 
atividades educativas por profissionais da Atenção Primária à Saúde, buscou-se alcançar, 
em diferentes amplitudes, as diversas funções citadas acima.

Na confecção dos materiais, buscou-se refletir sobre os vários formatos em que os 
conteúdos poderiam ser compartilhados. Neste sentido, optou-se pelos meios audiovisuais 
(vídeos), gráficos (folder, cartilha) e orais (paródias).

 Todavia, o fator essencial foi verificar a coerência entre: a adequação entre o meio 
escolhido, o conteúdo a ser compartilhado, os objetivos a serem alcançados e o segmento 
de público ao qual tal conteúdo é destinado.

Esses foram os pressupostos que orientaram a produção dos materiais educativos 
desenvolvidos no projeto de extensão. Para concretizar esses pressupostos, foram 
utilizadas matrizes, para viabilizar o planejamento estratégico, permitindo controle de 
tempo, da qualidade do produto (facilitar a visualização da adequação meio/conteúdo/
objetivos/público) e do compartilhamento claro do andamento dos processos por toda 
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a equipe.
Para a identidade visual do projeto, foi criado um nome fantasia e uma logomarca. 

Quanto ao nome, realizou-se uma pesquisa no Google® para verificar se o nome escolhido 
pelo grupo já estaria em uso. Mediante não encontrar este nome, foi selecionado este 
título e realizada a discussão para verificar a pertinência da logomarca proposta. Para os 
processos de seleção do nome e da logomarca foi realizada uma discussão e votação pelo 
aplicativo Whatsapp®.

Durante o período de vigência do projeto, percebeu-se a necessidade de sua 
continuidade, uma vez que os autores concluíram acerca da relevância do mesmo. A 
partir disso, foi desenvolvida a da fase II do projeto, que, após sua conclusão, os materiais 
educativos serão disponibilizados à Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN sob o 
formato de um Portfólio digital, para facilitar a reprodução do mesmo e distribuição. Além 
disto, serão buscadas parcerias com o Ministério Público Estadual, com a Assembleia 
Legislativa e outros órgãos governamentais para ampliar o alcance dos materiais.

Uma das maiores dificuldades do projeto foi sua realização no período de isolamento 
social, em que a população como um todo, incluindo os autores, permaneceram em situação 
de vulnerabilidade emocional. Paradoxalmente, essa foi a grande potencialidade do projeto 
para a equipe envolvida, uma vez que as conversas e o processo produtivo propiciaram 
momentos de descontração e relaxamento.

Uma vez concluído os materiais educativos e realizada sua distribuição, o projeto 
terá amplo alcance social, cumprindo a missão institucional da UFRN em contribuir com o 
desenvolvimento social. 

Até então, foram produzidos dois vídeos (Saúde da Criança: Política de Atenção 
Integral a Saúde da Criança; Saúde do idoso: importância dos exercícios físicos para a 
qualidade de vida); duas cartilhas (Saúde da mulher: importância do aleitamento materno; 
Orientações de prevenção de quedas em idosos) e oito folders (sobre a Fitoterapia na 
Atenção Básica à Saúde; Prevenção a COVID-19; Diabetes gestacional; Diabetes; 
Hipertensão; Síndrome da Imunodeficiência Humana e Papiloma Vírus Humano). 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto tem o potencial de viabilizar uma efetiva comunicação com usuários dos 

serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) no estado do Rio Grande do Norte, uma 
vez que possibilita o desenvolvimento de produtos sob os referenciais da Promoção da 
Saúde, Educação Popular em Saúde e da Comunicação em si. Neste sentido, espera-se 
que a disponibilização desses produtos possa contribuir para qualificação dos processos 
de trabalho da APS na perspectiva da Promoção da Saúde no referido estado, podendo 
estender-se a aplicações futuras em outros territórios. Além disso, pretende-se realizar o 
processo de registro dos materiais e da logomarca no Instituto Nacional da Propriedade 
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Industrial (INPI), o que contribui para o fortalecimento e identificação dos materiais oriundos 
de um trabalho em equipe, feito para a comunidade, construído de forma dialógica, crítica 
e contextualizada.
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