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APRESENTAÇÃO  

A coletânea Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 é 
composta por 16 (dezesseis) capítulos produtos de revisão integrativa, ensaio teórico, 
pesquisa bibliográfica, relato de experiências, dentre outros. 

A coletânea está distribuída em cinco grupos de trabalhos: os três primeiros 
capítulos resultaram de revisão integrativa e tratam dos desafios impostos à atenção 
primária à saúde no atual contexto da pandemia de Covid-19; os três capítulos seguintes 
trazem os impactos da Covid-19 para profissionais de saúde sob diferentes perspectivas; 
outros dois capítulos discutem os impactos do isolamento social e ensino remoto para 
discentes do ensino fundamental e universitário; quatro capítulos discutem experiências de 
educação permanente no contexto da pandemia de Covid-19; e os últimos quatro capítulos 
discutem os impactos da Covid-19 para o tratamento da tuberculose, a experiência do 
teleatendimento e a síndrome pós Covid-19.

Dessa forma, o primeiro capítulo, apresenta os desafios enfrentados pela atenção 
primária à saúde no período de 2020 e 2021. O segundo, discute a atenção ao pré-natal 
no contexto da pandemia de Covid-19. O terceiro, trata dos desafios ao atendimento das 
pessoas com deficiência na atenção primária no período pandêmico.

O quarto capítulo analisa os impactos nos trabalhadores da saúde que estiveram na 
primeira linha de cuidado na pandemia de Covid-19. O quinto apresenta a caracterização 
da Covid-19 dos trabalhadores de saúde no município de Borba em 2020. O sexto capítulo 
apresenta a experiência da equipe de saúde da Terapia Intensiva adulta no atendimento de 
pessoas com Covid-19. 

O sétimo capítulo discute a saúde mental de estudantes universitários na vivência 
acadêmica durante o ensino remoto emergencial em virtude da pandemia de Covid-19. 
O oitavo avalia os impactos do isolamento social em tempos de Covid-19 no processo de 
ensino e aprendizagem entre os discentes de escola do ensino fundamental no Acre.

O nono capítulo apresenta os resultados de curso de atualização sobre câncer de 
mama para estudantes e profissionais de saúde com vista à prevenção, rastreamento e 
detecção precoce. O décimo capítulo, resultado de revisão integrativa discute a educação 
permanente em enfermagem. O décimo primeiro apresenta os princípios e resultados das 
ações de educação em saúde para profissionais da rede municipal de ensino no contexto 
da retomada segura das aulas presenciais. O décimo segundo capítulo, apresenta os 
fundamentos e resultados da vivência de monitoria voluntária em cursos de extensão 
universitária no contexto de pandemia de Covid-19.

O décimo terceiro capítulo apresenta os impactos da Covid-19 na notificação de 
tuberculose no Brasil em 2020. O décimo quarto apresenta os desafios na continuidade 
do tratamento da tuberculose nessa conjuntura pandêmica. O décimo quinto apresenta 



a experiência do teleatendimento da Covid-19 em emergência de síndrome gripal. E 
finalmente, o décimo sexto capítulo apresenta os resultados de revisão integrativa acerca 
da síndrome pós Covid-19. 

Neste contexto, convidamos os leitores a acessar as produções em ritmo próprio, 
sem perder de vista as diversas implicações do contexto pandêmico nas diversas esferas 
dos espaços socio ocupacionais. 

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar a proposta de monitoria voluntária em 
cursos de Extensão Universitária integrantes do Programa de Extensão Saberes e Práticas 
no SUS: Discutindo Promoção da Saúde. Os respectivos cursos referem-se a monitoria 
em três cursos de extensão e um evento desenvolvidos no ano de 2021, o processo de 
planejamento, sistematização e os resultados obtidos no processo. O processo vivenciado 
pela monitoria embora possuísse um direcionamento mínimo contou com singularidades 
em seu desenvolvimento. A formação heterogenia dos monitores – discentes de graduação, 
especialização, residência e mestrado – contribuiu para o processo de troca de saberes. 
O público alvo das atividades formativas foram discentes de graduação e pós graduação e 
profissionais de saúde. São produtos da vivência: 07 (sete) trabalhos apresentados; 01 (um) 
minicurso desenvolvido; 01 (um) trabalho em fase de publicação em formato de capítulo 
de livro; 02 (dois) trabalhos submetidos em periódicos; 04 (quatro) resumos aguardando 
publicação em anais de eventos.
PALAVRAS-CHAVE: Formação de Recursos Humanos, Extensão, Monitoria, SUS.

MONITORING IN EXTENSION COURSES: SHARED SPACE OF KNOWLEDGE 
AND PRACTICES FOR SUS

ABSTRACT: This article aims to present the proposal for voluntary monitoring in University 
Extension courses that are part of the Knowledge and Practices Extension Program in SUS: 
Discussing Health Promotion. The respective courses refer to monitoring in three extension 
courses and an event held in 2021, the planning process, systematization and the results 
obtained in the process. The process experienced by monitoring, although having a minimum 
direction, had singularities in its development. The heterogeneous training of monitors – 
graduate, specialization, residency and master’s students – contributed to the process 
of knowledge exchange. The target audience of the training activities were graduate and 
postgraduate students and health professionals. They are products of the experience: 07 
(seven) works presented; 01 (one) mini-course developed; 01 (one) work under publication 
in book chapter format; 02 (two) works submitted in journals; 04 (four) abstracts awaiting 
publication in annals of events.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo apresentar a proposta da monitoria voluntária em cursos 

de extensão universitária integrantes do Programa de Extensão Saberes e Práticas no 
SUS: Discutindo Promoção da Saúde. O programa de extensão vinculado ao Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz – HUOC, foi aprovado via Edital do Programa de Fortalecimento 
Acadêmico da Universidade de Pernambuco PFA/UPE nº 002/2021, tendo a proposta sido 
apresentada por Cavalcanti et al, (2021a).

A Universidade de Pernambuco – UPE (2019: 14) tem por missão “produzir e 
difundir conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão universitária, formando 
profissionais reflexivos, críticos e cidadãos para atender às demandas da sociedade”. A 
UPE completou 30 anos de fundação em 12 de junho de 2021 através da Portaria Ministerial 
nº 964/1991, tendo sua origem através da Fundação de Ensino Superior de Pernambuco 
– FESP em 1965, presente no Estado de Pernambuco possui 15 unidades de ensino e 
um complexo hospitalar (UPE, 2021b), desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e 
extensão universitária. 

Neste contexto, destacam-se os objetivos da extensão universitária da UPE (2021a):

articular a Universidade com a sociedade, estabelecendo compromissos, 
parcerias e ações múltiplas na transferência de conhecimentos, tecnologias e 
competências aos diversos segmentos sociais; Incentivar ações de cultura e 
manifestações artísticas que procurem resgatar as raízes culturais de grupos 
organizados em âmbito regional, nacional e internacional.

O Hospital Universitário Oswaldo Cruz – HUOC (2021), lócus do Programa de 
Extensão Saberes e Práticas no SUS, tem como missão “formar recursos humanos, gerar 
conhecimento e prestar assistência em saúde, em nível de excelência para as regiões 
Norte e Nordeste, contribuindo para o exercício da cidadania”. 

É nesse contexto que se inserem as experiências colocadas em evidência neste 
trabalho, referindo-se especificamente à monitoria voluntária em três cursos de extensão e 
um evento desenvolvidos no ano de 2021, a saber: I Ciclo de Estudos e Debates em Saúde 
Pública do Projeto de Extensão Pode Respirar1; HIV/AIDS: Impactos da atual conjuntura 
no Enfrentamento da Epidemia2; Promoção da Saúde e Extensão Universitária: Questões 
Introdutórias3 & I Encontro Saberes e Práticas no SUS4. O público alvo das atividades 
formativas foram discentes de graduação e pós graduação e profissionais de saúde e 
políticas setoriais.

1 Aprovado via Edital de Fluxo Contínuo de Extensão da Universidade de Pernambuco nº 002/2020. Para facilitar a 
fluidez do texto nos referiremos a essa atividade como Ciclo de Estudos e Debates.
2 Aprovado via Edital de Fluxo Contínuo de Extensão da Universidade de Pernambuco nº 002/2020. 
3 Aprovado via Edital de Fluxo Contínuo de Extensão da Universidade de Pernambuco nº 002/2021.
4 Aprovado via Edital de Fluxo Contínuo de Extensão da Universidade de Pernambuco nº 002/2021.
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No ano de 2020, em virtude da pandemia do coronavírus Covid-19 todas as 
atividades – projetos, cursos, eventos e/ou oficinas – integrantes do Programa de Extensão 
Saberes e Práticas no SUS: Discutindo Promoção da Saúde até então desenvolvidas de 
forma presencial precisaram ser reavaliadas, reagrupadas e reconfiguradas de modo que 
pudesse atender as determinações das agências de vigilância sanitária e por conseguinte 
da Organização Mundial de Saúde – OMS. Assim, as atividades antes presenciais passaram 
a ocorrer no formato online.

O primeiro curso seguiu o formato de grupo de estudos e debates, promovendo a 
discussão de temáticas no âmbito da Saúde Pública na atual conjuntura brasileira frente ao 
avanço do conservadorismo e políticas ultraliberais. A sua proposta foi pensada com base 
em autores como: Albuquerque e Silva (2014); Cavalcanti (2021a); Cavalcanti (2021b); 
Fernandes (2020); Fernandes (2021); Garbin et al (2015); Kruger e Reis (2019); Lima 
(2018); Minayo et al (2018); Paiva e Tavares; Silva et al, 2013; Silva (2016); Silva (2018); 
Silva et al, 2020; Souza (2020), dentre outros. 

O curso foi desenvolvido no formato online durante o ano de 2021, com carga horária 
de 80h, no horário noturno nas terças com atividades remotas e atividades síncronas. Dentre 
os objetivos do Ciclo de Estudos e Debates destacam-se: conhecer a história, fundamentos 
e princípios da atenção ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS no contexto da 
Reforma Sanitária; discutir os aspectos envolvidos na atenção ao usuário do SUS de forma 
articulada à discussão da contrarreforma do Estado na sociedade capitalista; contribuir com 
o desenvolvimento de atividades educativas sobre Saúde Pública nos diversos espaços 
vinculados dos participantes da formação; incentivar a produção de artigos, projetos de 
pesquisa, relatos de experiência e/ou correlatos sobre as atividades desenvolvidas pelos 
participantes do Ciclo de Estudos e Debates.

O Ciclo de Estudos e Debates contou com 07 (sete) Monitores, sendo 02 (dois) 
discentes de cursos de Graduação; 02 (dois) Residentes oriundos da Residência 
Multiprofissional em Saúde; 01 (um) Discente da Especialização e 02 (dois) do Mestrado.

A formação em HIV/AIDS: Impactos da atual conjuntura no Enfrentamento da 
Epidemia5 esteve pautada na discussão de Fernandes (2020) e contou com facilitadores 
convidados nas suas respectivas áreas de expertise, foi desenvolvido no formato online no 
período de março a junho de 2021, com carga horária de 80h, no horário vespertino nas 
quartas com atividades remotas e síncronas. 

Dentre os objetivos da Formação em HIV/AIDS destacam-se: discutir sobre a 
história, fundamentos e princípios que constam na Política de Saúde e os rebatimentos 
na política de HIV/AIDS; contribuir com o desenvolvimento de atividades educativas sobre 
Promoção da Saúde e HIV/AIDS nos diversos espaços vinculados dos participantes da 
formação; incentivar a produção de resumos, artigos, relatos de experiência e/ou correlatos 
sobre as atividades desenvolvidas pelos participantes da formação. A Formação em HIV 

5 Ainda com o objetivo de facilitar a fluidez do texto nos referiremos a essa atividade como Formação em HIV/AIDS.



 
Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 Capítulo 12 128

contou com 07 (sete) monitores, todos oriundos dos cursos de Graduação.
O terceiro curso, Promoção da Saúde e Extensão Universitária: Questões 

Introdutórias6, foi ofertado em duas turmas, a primeira em julho de 2021 e a segunda 
em novembro do mesmo ano, com carga horária de 04h cada, tendo como público alvo 
discentes e Residentes em Saúde, possíveis ingressantes na extensão universitária. 
A proposta do curso está consubstanciada em Cavalcanti (2021a); Cavalcanti (2021b); 
Fernandes (2021); Santos (2021); Sampaio et al (2019).

Dentre os objetivos deste curso destacamos: discutir as aproximações entre 
Extensão Universitária e Promoção da Saúde no contexto do SUS; apresentar atividades 
desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Pode Respirar no contexto da Saúde Pública 
e produção do conhecimento; incentivar a participação de discentes de Graduação e 
Residentes nas atividades de extensão universitária. 

Na primeira turma do curso, foram 04 (quatro) monitores, sendo 03 (três) discentes 
de cursos de Graduação e 01 (um) discente de Especialização. Já na segunda turma 
contamos com 05 (cinco) monitores, todos discentes de cursos de Graduação. As reflexões 
vinculadas ao processo de monitoria neste texto referem-se à experiência da segunda 
turma do curso. 

A experiência da primeira turma do curso de extensão em Promoção da Saúde 
e Extensão Universitária: Questões Introdutórias foi publicada em periódico de extensão 
(CAVALCANTI et al, 2021b), tendo sido apresentada durante a Semana Universitária 
Universidade de Pernambuco 2021.

A quarta atividade, refere-se ao I Encontro Saberes e Práticas no SUS realizado 
em novembro de 2021, com 04h de duração, tendo como público específico discentes e 
Residentes em Saúde, integrantes do Programa de Extensão Saberes e Práticas no SUS: 
Discutindo Promoção da Saúde. Esta atividade teve como objetivos: conhecer a história, 
fundamentos e princípios presentes nas atividades do Programa de Extensão Saberes 
e Práticas no SUS; discutir os aspectos envolvidos na atenção ao usuário do SUS de 
forma articulada à discussão da contrarreforma do Estado na sociedade capitalista; colocar 
em destaque a discussão sobre Extensão Universitária no contexto da Saúde Pública. O 
encontro contou com 01 (um) monitor oriundo de curso de Graduação.

O planejamento, preparação e realização de tais atividades – programas, projetos, 
cursos e/ou eventos de extensão – tem possibilitado a estruturação da proposta de monitoria 
voluntária em cursos de extensão universitária, cuja certificação foi regulamentada na UPE 
através da Resolução nº 062/2021, se traduzindo em espaço privilegiado de partilha de 
saberes e práticas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS.

6 O mesmo ocorre aqui, neste sentido passarmos a nos referir a essa atividade como minicurso Promoção da Saúde.
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DESENVOLVIMENTO
Frison (2016: 136) destaca que “cabe aos docentes estimular o desenvolvimento de 

competências nos estudantes, para que obtenham uma aprendizagem mais significativa, 
efetiva e duradoura” destacando que a monitoria está entre as atividades que estimulam as 
aprendizagens na formação acadêmica do discente. 

Concordamos com Nunes (2007, apud DANTAS, 2014: 570) quando aponta que 

a monitoria acadêmica representa um espaço de formação para o monitor e 
para o próprio professor orientador, bem como uma ação que visa contribuir 
com a melhoria da qualidade da educação, e completa que a monitoria deve 
ser pensada a partir do processo de ensino. O professor orientador procura 
envolver o monitor nas fases de planejamento, interação em sala de aula, 
laboratório ou campo e na avaliação dos alunos e das aulas.

Natário e Santos (2014: 356) definem a monitoria enquanto

espaço de aprendizagem proporcionado aos estudantes. Sua finalidade 
é aperfeiçoar o processo de formação profissional e promover a melhoria 
da qualidade de ensino, criando condições para o aprofundamento teórico 
e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente do 
monitor. Os programas de monitoria têm que proporcionar aos graduandos 
a possibilidade de otimizar o seu potencial acadêmico, auxiliando- -os na 
formação profissional.

Neste sentido, oportunizar para discentes de graduação e pós graduação espaços 
para a vivência em monitoria em cursos de extensão no contexto da saúde pública pode 
se configurar em espaço privilegiado de aprendizagem e troca de saberes de forma 
indissociável com o propósito da Universidade de produção e socialização do conhecimento.

Cunha Junior (2017: 691) por sua vez, concluiu ao analisar os resultados obtidos em 
projeto de intervenção no através da monitoria em ambiente escolar que:

houve melhora significativa de notas, maior engajamento dos alunos e uma 
transformação efetiva da rotina de sala de aula. Essa mudança só foi possível 
por conta do grau de envolvimento dos participantes, ou seja, todos estavam 
diretamente envolvidos no processo de implementação.

Cavalcanti e Fernandes (2021) sistematizaram a proposta de monitoria voluntária 
em cursos de extensão vinculados ao Programa de Extensão Saberes e Práticas no SUS. 
Assim, destacaram os seguintes objetivos: 

incluir Discentes de Graduação e Pós Graduação em vivência de Monitoria 
em cursos de extensão; ampliar a participação dos discentes extensionistas 
nas atividades vinculadas; aprofundar conhecimentos teóricos e práticos 
nas áreas temáticas vinculadas; contribuir com o desenvolvimento de 
habilidades e atitudes em Monitoria no contexto da extensão universitária; 
incentivar o protagonismo nas discussões, de forma orientada das temáticas 
de interesse dos integrantes do Programa de Extensão; fornecer subsídios 
para o desenvolvimento de habilidades e competências no processo de 
apresentação de trabalhos em eventos, escrita científica para produção de 
textos e submissão de resumos, relatos de experiências, dentre outros.



 
Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 Capítulo 12 130

Neste sentido, está distribuída em quatro eixos: apoio no processo de facilitação; 
formação continuada dos monitores; Facilitação de atividades; e sistematização das 
atividades desenvolvidas.

No primeiro eixo, destacam-se as seguintes atividades (Idem): 

colaborar com a divulgação da atividade; acompanhar frequências, grupo do 
WhatsApp; realizar a leitura dos textos, participar das discussões; contribuir 
no processo de facilitação das discussões; colaborar com as demandas 
vinculadas à realização da atividade; e ter disponibilidade de participar das 
aulas nos horários dos cursos.

O segundo eixo, refere-se à oferta de espaços de formação continuada, mediante 
inserção dos monitores em cursos de extensão desenvolvidos pelo Programa de 
Extensão Saberes e Práticas no SUS, tais como: Projetos de Intervenção no contexto da 
Saúde Pública7, Oficina de Elaboração de Resumos para eventos científicos8; Ciclo de 
Estudos e Debates9, dentre outros. Há ainda a realização de reuniões de orientação e 
acompanhamento com os monitores.

O terceiro eixo refere-se à facilitação de atividades, neste caso havendo interesse 
do discente será incentivado à pesquisa e elaboração de materiais, podendo contribuir no 
processo de facilitação das discussões, incluindo a oferta de atividades durante eventos 
científicos.

E finalmente, o quarto eixo, referindo-se à sistematização das atividades 
desenvolvidas, tais como: contribuir com elaboração de relatórios; elaborar e apresentar 
trabalhos em eventos científicos; elaboração de Relato de Experiências. Tais atividades, 
ocorrem a partir da orientação da coordenação da atividade junto aos discentes monitores.

O processo de monitoria possibilitou a estruturação da proposta de monitoria nos 
cursos de extensão do Programa de Extensão Saberes e Práticas no SUS, há que se 
observar que embora haja uma padronização mínima as experiências apresentam formatos 
singulares, como veremos adiante.

O processo de monitoria no Ciclo de Estudos e Debates contou com monitores 
distribuídos entre discentes de Graduação e Pós Graduação, esse perfil singular nos 
possibilita inferir que houve incentivo ao avanço no desenvolvimento de competências 
distribuídas entre quatro eixos propostos para a monitoria nos cursos de extensão do 
Programa de Extensão Saberes e Práticas no SUS. 

Dessa forma os monitores participaram ativamente das seguintes atividades: 
leitura e sistematização de textos; preparação e facilitação de discussões vinculadas às 
temáticas no Ciclo de Estudos e Debates; participaram de ofertas de formação continuada; 

7 Curso desenvolvido durante os meses de setembro e outubro/2021, com segunda turma prevista para 2022.1, apro-
vado via Edital de Fluxo Contínuo de Extensão da UPE nº 002/2021.
8 Curso a ser realizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, aprovado via Edital de Fluxo Contínuo de Extensão 
da UPE nº 002/2021.
9 Curso, em formato de Grupo de Estudos, a ser realizado no período de março a julho de 2022, aprovado via Edital de 
Fluxo Contínuo de Extensão da UPE nº 002/2021.
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apresentação de trabalhos em eventos científicos; planejaram e facilitaram discussões 
para além do espaço do Ciclo de Estudos e Debates; sistematizaram e colaboraram com a 
produção de textos vinculados à experiência vivenciada nesse processo.

Com encontros individuais e/ou por grupos as atividades foram planejadas de 
modo a contemplar atividades distribuídas entre duplas e/ou trios. A partir da identificação 
das potencialidades dos monitores estes passaram ao processo de pesquisa, leitura e 
sistematização dos textos, seguido de facilitação das discussões para o grande grupo, 
os participantes do Ciclo de Estudos e Debates. Esse processo também foi desenvolvido 
pelos Discentes de Graduação, neste caso em dupla com Discentes de Pós Graduação.

As seguintes temáticas estiveram presentes no Ciclo de Estudos e Debates: 
Extensão Universitária no contexto da política de saúde; Capitalismo, conservadorismo 
e América Latina; Política de Saúde no Brasil; a Contrarreforma da Política de saúde; 
Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial; Mulheres vivendo com HIV/AIDS; Notificação 
de Acidentes e violências nos serviços de saúde; Política de Saúde e condições de trabalho; 
Residências Multiprofissionais em Saúde; Retrocessos na atualidade da política de saúde; 
Desafios da luta pelo direito à saúde no Brasil, saúde mental e trabalho; o trabalho à saúde 
no contexto de pandemia de Covid-19; educação remota no atual contexto brasileiro.

A Formação em HIV/AIDS foi realizada de forma remota e síncrona, no qual os 
monitores estavam sempre presentes na sala de aula online e também acompanhando 
mensagens e esclarecendo dúvidas por meio de aplicativo de mensagem. 

Durante as aulas síncronas, os monitores organizaram a assiduidade dos 
participantes, contribuíam na discussão de textos; esclareceram possíveis dúvidas e 
intermediaram a discussão entre facilitadores e alunos, buscando a todo momento, 
estimular a participação dos estudantes nas discussões que eram propostas. 

Além disso, no decorrer da formação, quinzenalmente, coordenação e monitores 
se reuniram, também de forma remota, para avaliar o desenvolvimento das atividades, se 
estas estavam contemplando os objetivos propostos ou se era preciso fazer alterações, 
frisando sempre a qualidade do ensino e suporte aos estudantes. 

As seguintes temáticas estiveram presentes na Formação HIV/AIDS: Reflexões 
sobre a atual Política de Saúde e os rebatimentos na Política de HIV/AIDS no Brasil; 
Neoliberalismo e as lutas contra a epidemia de HIV/AIDS; Determinações sociais na saúde 
e HIV/AIDS: uma análise a partir da realidade brasileira; Movimento feminista: contribuições 
para a luta pelos direitos à saúde das mulheres vivendo com HIV/AIDS; Prevenção 
e as novas tecnologias no campo de HIV/AIDS; Determinações sociais e exposição de 
crianças ao HIV; Cuidados Paliativos em pessoas vivendo com AIDS; Discutindo direitos 
e participação social das pessoas que vivem com HIV/AIDS; Violências, discriminação 
e sorofobia: ascensão no discurso político brasileiro; Direitos Reprodutivos e Sexuais 
das pessoas que vivem com HIV/AIDS. População Idosa e HIV; Mulheres vivendo com 
HIV/AIDS: processos de (auto) cuidado, violências e sorofobia. Percursos na Política de 
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Saúde; Projetos de intervenção no contexto da Saúde Pública; Como elaborar Relatos de 
Experiências no contexto da Saúde Pública.

Durante o desenvolvimento do minicurso Promoção da Saúde contamos com 
monitores discentes de Graduação. Foram realizados encontros síncronos de planejamento 
e alinhamento com os Monitores com desdobramentos de atividades de dispersão e 
preparação do material vinculado para a facilitação do minicurso. 

Neste contexto, os monitores também realizaram encontros próprios e produção 
compartilhada de material educativo para utilização com os participantes do minicurso e 
possíveis ingressantes no Programa de Extensão Saberes e Práticas no SUS. A facilitação 
das discussões ocorreu de forma compartilhada e colaborativa, cabendo à coordenação da 
atividade orientação e suporte no processo.

No minicurso Promoção da Saúde foram discutidas as seguintes temáticas: Política 
de Saúde: Desafios na atual conjuntura, Extensão Universitária e Promoção Saúde: 
Questões Introdutórias, Programa de Extensão Saberes e Práticas no SUS e atividades 
vinculadas.

Para a realização do I Encontro Saberes e Práticas no SUS contamos com a 
participação de Discente de Graduação desenvolvendo atividades de: preparação de 
material de divulgação, apoio durante a realização do evento através do controle de 
frequência, apoio no uso das tecnologias, esclarecendo os participantes em relação às 
suas dúvidas e outros.

No encontro foram apresentados trabalhos intitulados: Formação em HIV/AIDS: 
Impactos da atual conjuntura no enfrentamento da epidemia; Desafios para a realização 
de monitoria em tempos de pandemia; Formação em Violência e Saúde Pública. Desafios 
e enfrentamentos para os profissionais de Saúde & Notificação e enfrentamento de 
violências; Promoção da Saúde, Tabagismo e Redução de Danos; Minicurso Capitalismo, 
Conservadorismo e Políticas Sociais; Programa de Extensão Saberes e Práticas no SUS: 
Histórico e Perspectivas.

RESULTADOS
A monitoria voluntária nos cursos de extensão integrantes do Programa Saberes 

e Práticas no SUS: Discutindo Promoção da Saúde vem se configurando como espaço 
privilegiado de aprendizado e troca de saberes nas temáticas de Promoção da Saúde e da 
discussão da política de saúde pública na contemporaneidade.

O processo de planejamento, sistematização e facilitação das atividades de extensão, 
possibilitaram a aquisição de experiência com o ensino remoto e consequentemente uma 
maior imersão na vivência de sistematização do ensino remoto durante a pandemia do 
Covid-19 e desenvolvimento de habilidades no manejo das tecnologias de informação. 

A heterogeneidade dos monitores – discentes de graduação, especialização, 
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residência em saúde e mestrado – tem demonstrado quão rico o processo de ensino-
aprendizagem pode ser. Neste contexto, foi possível adquirir aprofundamento teórico-
prático e técnico-operativo, contribuindo com a formação acadêmica e sobretudo com a 
atuação enquanto profissionais em constante formação. 

Em 2021 realizados 03 (três) cursos e 01 (um) evento de extensão universitária 
objetivos desse trabalho, tais atividades envolveram 02 (dois) discentes de Mestrado – 
Sanitarista e Biomédica; 02 (dois) Residentes em Saúde – Assistente Social e Enfermeira; 01 
(um) discente de Especialização – Assistente Social; e 13 (treze) discentes de Graduação, 
vinculados aos cursos de: Enfermagem, Serviço Social e Engenharia da Computação.

As atividades em foco neste artigo tiverem 260 (duzentos e sessenta) pessoas 
beneficiadas, assim distribuídas: 120 (cento e vinte) participantes das discussões do I Ciclo 
de Estudos e Debates em Saúde Pública do Projeto de Extensão Pode Respirar; 30 (trinta) 
participantes da Formação em HIV/AIDS: Desafios e Enfrentamentos para profissionais de 
saúde no contexto da epidemia; 16 (dezesseis) participantes do minicurso Promoção da 
Saúde e Extensão Universitária: Questões Introdutórias; 37 (trinta e sete) participantes do I 
Encontro Saberes e Práticas no SUS 57 (cinquenta e sete) participantes das apresentações 
de trabalhos durante a Semana Universitária UPE 2021.

Foram apresentados 07 (sete) trabalhos, sendo 04 (quatro) durante a Semana 
Universitária da UPE Democratizando a Ciência do Litoral ao Sertão, realizada em outubro 
de 2021 e 03 (três) durante o I Encontro do Saberes e Práticas no SUS desenvolvido em 
novembro do mesmo ano; realizado 01 (um) minicurso durante a Semana Universitária 
UPE 2021; produzidos 03 (três) artigos, um deles em fase de publicação enquanto capítulo 
de livro e os outros dois submetidos em periódicos de extensão; e 04 (quatro) resumos 
aguardando publicação em anais de eventos científicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de monitoria voluntária vinculado aos cursos de extensão do Programa 

de Extensão Saberes e Práticas no SUS vem contribuindo para o desenvolvimento de 
competências necessárias à formação de recursos humanos para o Sistema Único de 
Saúde – SUS e demais políticas públicas.

Tais competências distribuídas nos quatro eixos – apoio no processo de facilitação; 
formação continuada; facilitação de atividades; e sistematização das atividades 
desenvolvidas – tem incentivado o desenvolvimento de habilidades de planejamento, 
preparação e pesquisa, sistematização e facilitação de processos educativos com vistas à 
melhoria da qualidade dos serviços prestados à população usuária do SUS.

O processo de troca de saberes vinculado a vivência da monitoria tem se traduzido 
enquanto espaço privilegiado de formação discente e docente, na medida em que o processo 
ensino-aprendizagem é fluído, rico e compartilhado. A sistematização e socialização dessa 
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experiência tem sido desafiadora e gratificante.
Nesse processo para além da assistência em um hospital universitário integrante 

da rede SUS tem sido possível alçar voos na direção da interdisciplinaridade, construção 
compartilhada de saberes, socialização do conhecimento, reafirmação da cientificidade e 
popularização da ciência em tempos tão complexos do obscurantismo recente.

REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, G S C de; SILVA, M J de S. Sobre a saúde, os determinantes da saúde e a 
determinação social da saúde. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 103, p. 953-965, Out-Dez 
2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Q4fVqRpm5XfVnfq8HSCymkH/abstract/?lang=pt 
Acesso em: 22 Dez. 2021. 

CAVALCANTI, S. A. U. Promoção da Saúde. Tabagismo e Redução de Danos no SUS: A Experiência 
vinculada ao Projeto de Extensão Pode Respirar! Discutindo Promoção da Saúde no SUS/UPE In: 
CAVALCANTI, S. A. U. A atuação do Assistente Social na Saúde: contribuições para o debate, 
Ponta Grossa, Editora Atena, 2021a. Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/50283 
Acesso em: 15 Dez. 2021. 

CAVALCANTI, S. A. U. Política de Saúde no Brasil no contexto da contrarreforma do Estado: 
contribuições para o debate. In: CAVALCANTI, S. A. U. Serviço Social na América Latina: Reflexões 
sobre a Formação Profissional, produção do conhecimento e cotidiano nos serviços. Ponta 
Grossa, Editora Atena, 2021b. Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/58444 
Acesso em: 15 Dez. 2021.

CAVALCANTI, S. A. U.; FERNANDES, R.A.C.; ROCHA, S. N. R. Saberes e Práticas no SUS: 
contribuições para o debate da Extensão Universitária no contexto da Saúde Pública. In: CAVALCANTI, 
S. A. U. Políticas Sociais no Brasil: Reflexões sobre a pesquisa, ensino e cotidiano nos serviços. 
Ponta Grossa, Editora Atena, 2021a. Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/55771 
Acesso em: 15 Dez. 2021

CAVALCANTI, S. A. U.; FERNANDES, R. A. C.; ROCHA, S. N. R.; OLIVEIRA, K. R. DE; SILVA, D. 
M. N. DE L.; LUSTOSA, L. A.; BESERRA, T. R. N. Promoção da Saúde e Extensão Universitária: 
Questões Introdutórias IN. Capim Dourado: Diálogos em Extensão, v. 4, n. 1, p. 33-42, 10 dez. 
2021b. Disponível em: https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/capimdourado/article/view/12938 
Acesso em: 15 Dez. 2021

CAVALCANTI, S. A. U.; FERNANDES, R. A. C Monitoria voluntária no Ciclo de Estudos e Debates do 
Programa de Extensão Saberes e Práticas no SUS 2022.1. Recife, as autoras, 2021.

CUNHA JUNIOR, F. R. da. Atividades de Monitoria: uma possibilidade para o desenvolvimento da sala 
de aula. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 43, n. 3, p. 681-694, jul./set. 2017 Disponível 
em: https://www.scielo.br/j/ep/a/D6PrbKnYnJK7gVSMrknSbkg/?format=pdf&lang=pt Acesso: 27 Jan. 
2022. 

DANTAS, O. M. Monitoria: fonte de saberes à docência superior. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos (online), Brasília, v. 95, n. 241, p. 567-589, set./dez. 2014. Disponível em: https://www.
scielo.br/j/rbeped/a/HwcpZxZZjQm3rQDL33zQk8z/?lang=pt Acesso: 27 Jan. 2022. 

https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Q4fVqRpm5XfVnfq8HSCymkH/abstract/?lang=pt
https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/50283
https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/58444
https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/55771
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/capimdourado/article/view/12938
https://www.scielo.br/j/ep/a/D6PrbKnYnJK7gVSMrknSbkg/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbeped/a/HwcpZxZZjQm3rQDL33zQk8z/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbeped/a/HwcpZxZZjQm3rQDL33zQk8z/?lang=pt


 
Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 Capítulo 12 135

FERNANDES, R. A. C. Mulheres vivendo com HIV/Aids: processos de (auto) cuidado, violências 
e sorofobia: percursos na Política de Saúde. 2020. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) 
– Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/
handle/123456789/39063 Acesso em: 15 Dez. 2021. 

FERNANDES, R. A. C.; CAVALCANTI, S. A. U.; BARBOSA, C. V. O.; BARBOSA FILHO, E. A. A 
Experiência do Projeto de Extensão Rede Interna de atendimento às pessoas em situação de violência: 
contribuições no processo de desnaturalização da violência In: CAVALCANTI, S. A. U. A atuação do 
Assistente Social na Saúde: contribuições para o debate, Ponta Grossa, Editora Atena, 2021. 
Disponível em: https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/50763 Acesso em: 15 Dez. 2021. 

FRISON, L. M. B. Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa 
e autorregulada. Revista Pro-Posições v. 27, n. 1 (79) p. 133-153 jan./abr. 2016. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/pp/a/WsS9BVxr8VXR796zcdDNcmM/?lang=pt Acesso em: 27 Jan. 2022. 

GARBIN, C A S et al . Desafıos do profıssional de saúde na notifıcação da violência: obrigatoriedade, 
efetivação e encaminhamento. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 6, p. 1879-1890, 
Jun. 2015. Disponível em https://www.scielo.br/j/csc/a/DcWLn67LwTjBwvnKz87BwZx/abstract/?lang=pt 
Acesso em: 22 Dez. 2021. 

HUOC. Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Recife, HUOC, 2021. Disponível em: http://www.upe.br/
uh-huoc.html Acesso em: 16 Jan. 2021. 

KRUGER, T R; REIS, C. Organizações sociais e a gestão dos serviços do SUS. Serviço Social e 
Sociedade, São Paulo , n. 135, p. 271-289, ago. 2019. Disponível em https://www.scielo.br/j/sssoc/a/8
NWsRv8V4kBznswVwY8S8fF/?lang=pt Acesso em: 22 Dez. 2021. 

LIMA, J. B. de. A contrarreforma do Sistema Único de Saúde: o caso das Organizações Sociais. 
Argumentum, 10(1), 88–101. 2018. Disponível em: https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/
view/18734 Acesso em: 22 Dez. 2021. 

MINAYO, M C de S et al . Institucionalização do tema da violência no SUS: avanços e desafios. 
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 2007-2016, Jun. 2018 . Disponível em https://
www.scielo.br/j/csc/a/Q3kCPCWfBzqh8mzBnMhxmYj/?lang=pt Acesso em: 22 Dez. 2021.

NATÁRIO, E. G.; SANTOS, A. A. A. dos. Programa de monitores para o ensino superior. Revista 
Estudos de Psicologia. Campinas 27(3) 355-364 I julho - setembro 2010. Disponível em: https://www.
scielo.br/j/estpsi/a/VNy8x9W5st93VFJ7Lcs9RjP/?lang=pt Acesso em: 27 Jan 2022.

PAIVA, B. A.; TAVARES, E. J. O confronto de projetos societários na América Latina no Século XXI: 
uma nova guinada do mundo?. Revista katálysis, Florianópolis, v. 23, n. 3, p. 601-614, dez. 2020.  
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802020000300601&lng=
pt&nrm=iso Acesso em: 12 Dez. 2021. 

SAMPAIO, J. F.; DE BARROS LIMA DANTAS BITTENCOURT, C. C.; DE ALMEIDA PORTO, V. F.; 
CAVALCANTE, J. C.; MEDEIROS, M. L. A Extensão Universitária e a Promoção da Saúde no Brasil: 
Revisão Sistemática. Revista Portal: Saúde e Sociedade, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 921–930, 2019. DOI: 
10.28998/rpss.v3i3.5282. Disponível em: https://www.seer.ufal.br/index.php/nuspfamed/article/
view/5282 Acesso em: 15 dez. 2021.

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39063
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39063
https://www.atenaeditora.com.br/post-artigo/50763
https://www.scielo.br/j/pp/a/WsS9BVxr8VXR796zcdDNcmM/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/csc/a/DcWLn67LwTjBwvnKz87BwZx/abstract/?lang=pt
http://www.upe.br/uh-huoc.html
http://www.upe.br/uh-huoc.html
https://www.scielo.br/j/sssoc/a/8NWsRv8V4kBznswVwY8S8fF/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/sssoc/a/8NWsRv8V4kBznswVwY8S8fF/?lang=pt
https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/18734
https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/18734
https://www.scielo.br/j/csc/a/Q3kCPCWfBzqh8mzBnMhxmYj/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/csc/a/Q3kCPCWfBzqh8mzBnMhxmYj/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/estpsi/a/VNy8x9W5st93VFJ7Lcs9RjP/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/estpsi/a/VNy8x9W5st93VFJ7Lcs9RjP/?lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802020000300601&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802020000300601&lng=pt&nrm=iso
https://www.seer.ufal.br/index.php/nuspfamed/article/view/5282
https://www.seer.ufal.br/index.php/nuspfamed/article/view/5282


 
Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 Capítulo 12 136

SANTOS, H R M et al. Extensão universitária na UPE multicampi: avaliação dos indicadores de 2018 
e 2019. Revista Práxis: saberes da extensão, [S.l.], v. 9, n. 19, p. 63-76, abr. 2021. ISSN 2525-5355. 
Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/article/view/4957>. Acesso em: 15 Dez. 
2021. doi: http://dx.doi.org/10.18265/2318-23692021v9n19p63-76.

SILVA, A F L da; RIBEIRO, C D M; JÚNIOR, A G da S. Pensando extensão universitária como campo 
de formação em saúde: uma experiência na Universidade Federal Fluminense, Brasil. Comunicação 
Saúde Educação, v.17, n.45, p.371-84, abr./jun. 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/icse/a/
WHny33PzxV6bWNgrgMmxvPB/abstract/?lang=pt Acesso em: 22 Dez. 2021. 

SILVA, C T da. et al. Residência Multiprofissional como Espaço Intercessor para a Educação 
Permanente em Saúde. Texto Contexto Enfermagem 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/
tce/a/SR4N3H7CqdTmtk9tRcshdxh/abstract/?lang=pt Acesso em: 22 Dez. 2021. 

SILVA, L B. Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil: alguns aspectos da trajetória histórica. 
Revista katálysis. Florianópolis, v. 21, n. 1, p. 200-209, jan./abr. 2018. Disponível em: https://www.
scielo.br/j/rk/a/BpFH8tww34qhgm9LSW6n84d/abstract/?lang=pt Acesso em: 22 Dez. 2021. 

SILVA, S. M. P.; MACIEL, V. V.; FRANCA, M. H de O. Conservadorismo como instrumento capitalista 
em tempos de barbárie. Revista katálysis, Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 256-265, ago. 2020. Disponível 
em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802020000200256&lng=pt&nrm=i
so Acesso em: 12 Dez. 2021. 

SOUZA, D de O. O caráter ontológico da determinação social da saúde. Serviço Social e 
Sociedade, São Paulo , n. 137, p. 174-191, abr. 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sssoc/a/
sgbDYT48WL6CBnmVVcTRvpR/?lang=pt Acesso em: 22 Dez. 2021. 

UPE. Extensão. Recife, UPE, 2021a. Disponível em: http://www.upe.br/extensao.html Acesso em: 16 
Jan 2022. 

____. Universidade de Pernambuco comemora 30 anos de fundação investindo em 
interiorização e internacionalização. Recife, UPE, 2021b. Disponível em: http://www.upe.br/
noticias/universidade-de-pernambuco-comemora-30-anos-de-funda%C3%A7%C3%A3o-investindo-em-
interioriza%C3%A7%C3%A3o-e-internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.html Acesso em: 16 Jan 2022. 

____. Plano de desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023. Recife, UPE, 2019. Disponível em: 
http://www.upe.br/anexos/PDI/PDI_UPE_2019_A_2023.pdf Acesso em: 16 Jan 2022. 

https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/article/view/4957
http://dx.doi.org/10.18265/2318-23692021v9n19p63-76
https://www.scielo.br/j/icse/a/WHny33PzxV6bWNgrgMmxvPB/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/icse/a/WHny33PzxV6bWNgrgMmxvPB/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/tce/a/SR4N3H7CqdTmtk9tRcshdxh/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/tce/a/SR4N3H7CqdTmtk9tRcshdxh/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rk/a/BpFH8tww34qhgm9LSW6n84d/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rk/a/BpFH8tww34qhgm9LSW6n84d/abstract/?lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802020000200256&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802020000200256&lng=pt&nrm=iso
https://www.scielo.br/j/sssoc/a/sgbDYT48WL6CBnmVVcTRvpR/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/sssoc/a/sgbDYT48WL6CBnmVVcTRvpR/?lang=pt
http://www.upe.br/extensao.html
http://www.upe.br/noticias/universidade-de-pernambuco-comemora-30-anos-de-funda%C3%A7%C3%A3o-investindo-em-interioriza%C3%A7%C3%A3o-e-internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.upe.br/noticias/universidade-de-pernambuco-comemora-30-anos-de-funda%C3%A7%C3%A3o-investindo-em-interioriza%C3%A7%C3%A3o-e-internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.upe.br/noticias/universidade-de-pernambuco-comemora-30-anos-de-funda%C3%A7%C3%A3o-investindo-em-interioriza%C3%A7%C3%A3o-e-internacionaliza%C3%A7%C3%A3o.html
http://www.upe.br/anexos/PDI/PDI_UPE_2019_A_2023.pdf


 
Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 170Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Ações de educação em saúde  120, 140

Atenção básica em saúde  24

Atenção primária à saúde  1, 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 92, 95, 96, 147

B

Biblioteca virtual em saúde  11, 25, 104, 160, 161

C

Causa de morte  138

Cenário mundial  2, 70, 86, 159

Centro de terapia intensiva  60

Condições de trabalho  36, 40, 112, 122, 131

Convenção dos direitos das pessoas com deficiência  23

Coronavírus  3, 5, 8, 10, 18, 21, 31, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 53, 55, 56, 57, 59, 65, 67, 68, 70, 
71, 72, 74, 94, 102, 104, 106, 108, 109, 127, 137, 138, 140, 143, 145, 148, 150, 151, 152, 
154, 159, 161, 162, 167

Covid-19  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 86, 88, 89, 90, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 127, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167

Curso de atualização  91, 92, 94, 95, 96

Curso de extensão  128

D

Diagnóstico precoce  7, 70, 92, 93, 95, 96, 97, 99

Distanciamento social  6, 16, 18, 28, 29, 67, 70, 71, 72, 113, 140, 142, 146

E

Educação básica  81, 123

Educação permanente em saúde  101, 103, 104, 107, 109, 136

Educadores  76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 112, 114, 115, 117, 118, 121

Ensino colaborativo  94

Ensino emergencial remoto  67, 70, 72



 
Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 171Índice Remissivo

Ensino superior  1, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 83, 100, 112, 117, 118, 126, 135

Equipamentos de proteção individual  27, 29, 52, 54, 55, 103, 148

Escola pública  111, 114

Extensão universitária  125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 169

I

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  23, 33, 140

Isolamento social  5, 6, 28, 30, 33, 59, 63, 68, 72, 78, 79, 82, 86, 88, 113, 137, 145, 148, 
149, 165

M

Monitoria  124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 169

N

Novo coronavírus  8, 10, 18, 21, 31, 43, 53, 55, 57, 67, 68, 70, 72, 74, 94, 104, 108, 109, 
140, 145, 148, 151, 159, 162

O

Organização Mundial da Saúde  10, 16, 24, 36, 39, 43, 52, 53, 72, 113, 143, 145, 151, 153, 
159

P

Pandemia do Covid-19  70, 76, 78, 86, 111, 122, 132, 157

Pessoas com deficiência  22, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 34

Processos de trabalho  103, 107

Professor  78, 82, 87, 88, 89, 90, 117, 129

Profissionais de saúde  4, 8, 16, 27, 35, 40, 42, 43, 44, 51, 53, 55, 59, 60, 64, 65, 92, 95, 96, 
97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 125, 126, 133, 140, 149, 150, 154, 165

Promoção da saúde  29, 36, 119, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 169

R

Recursos humanos  55, 125, 126, 133, 169

Relato de experiência  26, 34, 60, 92, 95, 106, 110, 112, 154

Revisão integrativa  1, 3, 9, 11, 12, 19, 22, 25, 27, 32, 33, 101, 109, 142, 158, 167

S

Saúde pública  8, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 40, 43, 45, 56, 57, 109, 126, 127, 128, 129, 130, 
132, 133, 134, 137, 138, 142, 153, 157, 158, 166, 169

Serviços de saúde  5, 7, 16, 19, 30, 31, 43, 54, 55, 97, 102, 103, 105, 106, 108, 131, 137, 



 
Saúde Pública: Impactos e desafios da Pandemia de Covid-19 172Índice Remissivo

146, 148

Síndrome pós COVID  159, 160, 164, 166

Síndrome respiratória aguda grave  10, 24, 43, 44, 138

Sistema de saúde brasileiro  71, 142

T

Teleatendimento  27, 31, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157

Trabalho  3, 4, 6, 7, 8, 17, 18, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 
63, 65, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 87, 90, 95, 98, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 131, 133, 137, 140, 149, 153, 
154, 156, 161, 162

Tuberculose  137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151

U

Unidades básicas de saúde  2, 44

Universidade  1, 9, 16, 20, 21, 22, 29, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 91, 92, 95, 96, 101, 123, 
126, 128, 129, 135, 136, 144, 152, 158, 169

V

Vivência acadêmica  67, 68, 69, 70, 72, 73








