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APRESENTAÇÃO 

A coletânea Saúde pública e saúde coletiva: Núcleo de saberes e práticas 2 é 
composta por 26 (vinte e seis) capítulos produtos de pesquisa, revisão integrativa, relato 
de experiências, estudo de caso, dentre outros. 

O primeiro capítulo da coletânea aborda as compreensões históricas da saúde 
no Brasil, processos e legislação vinculados. O segundo capítulo discute os desafios da 
regulação em saúde na produção do cuidado na atual conjuntura. O terceiro capítulo, por 
sua vez, apresenta os resultados da pesquisa acerca da adequação das atividades de 
controle da esquistossomose desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde. 

O quarto capítulo, discute saúde pública e psicanálise no atual contexto da 
pandemia de Covid-19. O quinto capítulo discute as possíveis causas do Body Identity 
Integrity Desorder e as estratégias utilizadas para a amputação desse(s) membro (s). O 
sexto capítulo, por sua vez, apresenta a experiência vinculada a busca ativa de pacientes 
em acompanhamento em um CAPSad durante o período pandêmico. 

O sétimo capítulo discute os resultados da pesquisa acerca dos desafios para 
implementar campanhas de prevenção de câncer de próstata. O oitavo capítulo discute os 
resultados do estudo acerca do rastreamento do câncer de próstata. O nono capítulo, por 
sua vez, avalia a morbimortalidade por câncer de próstata nas diferentes regiões brasileiras.

O décimo capítulo, discute a influência dos fatores socioeconômicos nos determinantes 
de mortalidade feminina relacionadas ao câncer de mama. O décimo primeiro capítulo 
discute as ações de educação em saúde realizadas por enfermeiros e demais integrantes 
da equipe de enfermagem com pacientes oncológicos e seus familiares. O décimo segundo 
capítulo, por sua vez apresenta a vivência dos Residentes Multiprofissionais em Saúde 
Coletiva na produção de Educação em Saúde numa Unidade de Saúde da Família em sala 
de espera educativa. 

O décimo terceiro capítulo, apresenta a experiência vinculado à realização do 
curso ‘educação em saúde no processo de envelhecimento’ uma atividade integrante 
de um programa de extensão universitária. O décimo quarto capítulo discute a atenção 
à saúde para pessoas travestis e transexuais brasileiras na atual conjuntura. O décimo 
quinto capítulo, por sua vez, discute o atendimento à família no cotidiano de trabalho do 
profissional da Enfermagem no contexto da atenção básica.

O décimo sexto capítulo discute o manejo da asma no período gestacional e os 
possíveis efeitos e complicações vinculadas. O décimo sétimo capítulo, apresenta os 
resultados de avaliações sistemáticas da possibilidade de o transtorno do espectro autista 
possuir origem genética. O décimo oitavo capítulo, por sua vez, apresenta os resultados da 
pesquisa acerca da equivalência farmacêutica entre comprimidos referência, genéricos e 
similares de hidroclorotiazida.



O décimo nono capítulo, discute as implicações da Monkeypox na saúde da criança. 
O vigésimo capítulo apresenta o perfil epidemiológico da sífilis adquirida no período de 
2011 a 2021 no Estado do Tocantins. O vigésimo primeiro capítulo, por sua vez, discute 
a prevalência da sepse em crianças menores de 1 ano na região Sudeste. O vigésimo 
segundo capítulo, por sua vez, apresenta o processo de implantação do Projeto Integrador 
do Ensino de Enfermagem. 

O vigésimo terceiro capítulo analisa a eficácia das terapias adjuvantes à hipotermia 
terapêutica. O vigésimo quarto capítulo, apresenta a sistematização da Assistência de 
Enfermagem ao paciente no perioperatório. O vigésimo quinto discute as temáticas saúde 
mental e trabalho numa perspectiva psicodramática. E finalmente, o vigésimo sexto capítulo 
que discute os motivos vinculados à não realização de pré-natal conforme o preconizado 
pelo Programa de Humanização ao Pré Natal do Ministério da Saúde.

Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti
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RESUMO: Este trabalho visa a apresentar a 
implantação do Projeto Integrador no Ensino de 
Enfermagem, a partir de experiência com alunos 
da Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara, 
localizada em Tatuí, no interior do estado 
de São Paulo. A obesidade e a desnutrição 
compõem o problema-tema, considerando a 
transição nutricional no contexto da pandemia da 
Covid-19. Para o desenvolvimento, realizaram-se 
encontros mensais, aplicando a pesquisa-ação, 
adotada como metodologia ativa, resultando na 
realização de debates e ações de conscientização 
e promoção da alimentação nutricional. Em 
que pesem desafios e dificuldades, conclui-se 
que há transformação da teoria em prática, o 
reconhecimento do papel social dos estudantes 
e a motivação do corpo docente para novas 
pesquisas.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto Integrador; Ensino 
de Enfermagem; Obesidade; Desnutrição; 
Covid-19.

INTEGRATIVE PROJECT IN NURSING 
EDUCATION: A GLANCE AT OBESITY 

AND MALNUTRITION IN THE CONTEXT 
OF THE COVID-19 PANDEMIC

ABSTRACT: This work aims to present the 
implementation of the Integrative Project in 
Nursing Education, based on experience with 
Santa Bárbara’s College of Higher Education 
students, located in Tatuí city, in the interior of 
São Paulo State. Obesity and malnutrition make 
up the problem theme, considering the nutritional 
transition given the context of the Covid-19 
pandemic. For the development of the IP, monthly 
meetings were held, in which action research was 
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applied, and adopted as an active methodology, resulting in debates and actions to raise 
awareness and promote nutritional food. Despite the challenges and difficulties, it is concluded 
that there is a transformation of theory into practice, the recognition of students’ social roles 
and the faculty’s motivation for further research.
KEYWORDS: Integrative Project; Nursing Education; Obesity; Malnutrition; Covid-19.

1 |  INTRODUÇÃO 
O Projeto Integrador (PI) é uma ferramenta de ensino capaz de promover a 

aproximação de docentes e discentes em torno de um objetivo comum (MADEIRA, 2021). 
De um lado, propõe-se a sistematizar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes, 
garantindo-lhes autonomia, e, do outro, a permitir que os docentes explorem possibilidades 
didático-pedagógicas a partir de metodologias ativas.

Oriundo da Metodologia de Trabalho de Projeto (MTP) – essa surgida do 
descontentamento à prática da pedagogia transmissiva (MATEUS, 2020) –, o PI está 
presente, no Brasil, nos cursos de educação básica, profissional técnica de nível médio e 
superiores de graduação. Consta em Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) e Regimentos 
Didáticos e Pedagógicos (RDPs) como atividade acadêmica específica e obrigatória (LAAN, 
2020), variando conforme as instituições.

No ensino da Enfermagem, o Projeto Integrador está contemplado pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais específicas da graduação. De acordo com o documento, a estrutura 
do curso deve assegurar, dentre dez itens, “a implementação de metodologia no processo 
ensinar-aprender que estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a 
aprender” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2001).

O PI caracteriza-se por ser um movimento entre disciplinas e além. Está relacionado 
a um contexto mais amplo, o da interdisciplinaridade, que abrange não só a área da 
educação, mas também outros setores da vida social, como a economia (THIESEN, 2008).

Por sua vez, a interdisciplinaridade, entendida como um novo paradigma de 
conhecimento (CARNEIRO, 1994), consiste no eixo fundamental de todo trabalho coletivo. 
Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, a adoção de aulas remotas, em um primeiro 
momento, e o retorno dos estudos presenciais, em um segundo, trouxeram a percepção de 
que “tudo ao nosso redor está interligado” (SANTOS; TEIXEIRA; ADÃO, 2021), reforçando, 
por meio dessa perspectiva, a concepção latino-americana de que a interdisciplinaridade é 
“mais que conhecer e saber fazer: trata-se de uma forma de realização humana” (PEREZ, 
2019).

Desse entendimento é que partem experiências como as descritas neste estudo, 
feito com a participação de docentes e alunos da graduação de Enfermagem da Faesb 
(Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara), instituição localizada em Tatuí, interior do 
estado de São Paulo. Trata-se de um trabalho desenvolvido com base nas atividades do PI, 
considerando que ele deve ser um processo e não apenas um apanhado de métodos ou, 
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ainda, não apenas a junção de disciplinas.
Optou-se pela abordagem temática, visto que as propostas metodológicas 

envolvendo temas sinalizam para o ensino numa dimensão integrativa (CAMBRAIA, 2019). 
Ficou estabelecido pelos discentes a problematização da nutrição no Brasil, com um olhar 
para a obesidade e a desnutrição no contexto da pandemia da Covid-19. Aos professores 
das disciplinas envolvidas, coube a responsabilidade de apresentar a metodologia ativa na 
aplicação das discussões; aos alunos, a escolha do tema a ser problematizado no campo 
teórico e as ações, no campo prático.

O PI desenvolvido utiliza como base a pesquisa-ação educacional, por ser ela uma 
estratégia para o desenvolvimento de professores e alunos; de modo que os primeiros 
possam utilizar suas pesquisas para aprimorar o ensino; e os segundos, tenham assegurado 
o ganho no aprendizado (TRIPP, 2005). Como é considerada um termo geral, a pesquisa-
ação apresenta quatro estruturas, das quais, empregou-se a empírica. A pesquisa com base 
empírica é aquela “realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo e no qual os participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (THIOLLENT, 2005). 

O trabalho desenvolveu-se em uma sequência de etapas. A primeira contém a 
definição do problema. A segunda, a teorização com autorreflexão sobre a experiência com 
as pesquisas. E, a terceira, a descrição das ações práticas realizadas.

Serão apresentadas também discussões a respeito do uso da PI e do impacto no 
engajamento dos alunos, bem como debates sobre obesidade e desnutrição na transição 
nutricional, além da autonomia e do estímulo aos alunos para a discussão de tópicos 
relevantes para a formação acadêmica e profissional dos enfermeiros.

2 |  UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
A pandemia de Covid-19 modificou, dentre tantos fatores, o estilo de vida da 

população para comportamentos mais nocivos à saúde, como o aumento do consumo do 
álcool, tabaco e de alimentos ultra processados e o sedentarismo (MALTA et al., 2020; 
STANTON et al., 2020; GARCIA et al., 2020).

No âmbito nutricional relacionado à obesidade, estima-se que mais de 1 bilhão 
de pessoas no mundo são obesas. Dentre elas, 650 milhões são adultos, 340 milhões 
são adolescentes e 39 milhões são crianças. A estimativa é de que, até 2025, serão 
aproximadamente 167 milhões de pessoas menos saudáveis no mundo devido ao aumento 
do peso ou à obesidade (OMS, 2022).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define obesidade como o excesso de 
gordura corporal, em quantidade que determina prejuízos à saúde. O diagnóstico se dá 
através do índice de massa corpórea (IMC) dos indivíduos, medido pela relação entre o 
peso corpóreo (kg) e pela estatura (m²). O parâmetro para tal definição se dá quando o IMC 
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se encontra igual ou maior a 30kg/m² (OMS,1998).
A obesidade é um importante fator de risco para doenças, como: dislipidemias, 

doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e até alguns tipos de câncer (CARRARA, 
et al., 2006).

Em contrapartida, a desnutrição caracteriza-se por ser uma enfermidade relacionada 
a diversos fatores, podendo ser eles clínicos e sociais e terem ou não base na pobreza. 
Na infância, está associada à alta mortalidade, predisposição às infecções, atrasos no 
desenvolvimento psicomotor, diminuição do aprendizado na fase escolar e, na idade adulta, 
redução da produtividade (BARROS; HIRAKATA, 2003).

A desnutrição, com o passar dos anos, no Brasil e mundo, apresentou uma 
diminuição no número de casos. Porém, durante a pandemia da Covid-19, a restrição ao 
acesso aos alimentos e o aumento da fome no país colocaram os indivíduos em risco 
nutricional (ANTUNES, 2020).

No Brasil, a Atenção Primária de Saúde (APS) é caracterizada por um conjunto de 
ações, de âmbito individual e coletivo, situadas no primeiro nível de atenção nos sistemas 
de saúde, que abrange promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde (BRASIL, 2007).

Em relação à nutrição na APS, estudo conduzido no Canadá aponta que um modelo 
de serviço de nutrição interdisciplinar, com diferentes e complementares serviços de apoio, 
é mais prático e acessível à população, com melhor custo efetividade e sustentabilidade do 
que um modelo de serviço de nutrição não interdisciplinar. Portanto, o acompanhamento 
profissional ajuda na melhoria de resultados à população atendida nas unidades de saúde 
(BRAUER; DIETRICH; DAVIDSON, 2006).

A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2010) tem mostrado, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que quase metade (49%) da população 
brasileira está com excesso de peso, 14,8% estão obesos e somente 2,7% apresentam 
déficit de peso (DÂMASO, 2003; IBGE, 2022). No entanto, os avanços são desiguais. Ainda 
persistem altas prevalências de desnutrição crônica em grupos vulneráveis da população 
(entre as crianças indígenas, quilombolas, residentes na região norte do País e aquelas 
pertencentes às famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda), afetando, 
principalmente, as crianças e as mulheres que vivem em bolsões de pobreza.

Simultaneamente, o Brasil vem enfrentando o aumento expressivo do sobrepeso 
e da obesidade, assim como ocorre em vários países do mundo. Em função de sua 
magnitude e velocidade de evolução, o excesso de peso – que compreende o sobrepeso 
e a obesidade – é considerado atualmente um dos maiores problemas de saúde pública, 
afetando todas as faixas etárias.

A prevenção e o controle dos agravos nutricionais requerem um conjunto amplo de 
ações de diversos setores. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) constitui-
se uma resposta oportuna e específica do Sistema Único de Saúde (SUS) para reorganizar, 
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qualificar e aperfeiçoar ações para o enfrentamento da complexidade da situação alimentar 
e nutricional da população brasileira, da desnutrição, deficiência de micronutrientes, 
excesso de peso e outras doenças crônicas não transmissíveis em coexistência nas 
mesmas comunidades e, muitas vezes, no mesmo domicílio.

Diversos estudos têm demonstrado que o Brasil, assim como outros países em 
desenvolvimento, convive com a transição nutricional, determinada frequentemente pela 
má-alimentação. Ao mesmo tempo em que se assiste à redução contínua dos casos de 
desnutrição, são observadas prevalências crescentes de excesso de peso, contribuindo 
com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Essas são associadas às causas 
de morte mais comuns atualmente. 

Segundo a OMS, a hipertensão arterial e a obesidade correspondem aos dois 
principais fatores de risco responsáveis pela maioria das mortes e doenças no mundo.  
No Brasil, as doenças cardiovasculares correspondem à primeira causa de morte há pelo 
menos quatro décadas, acompanhada de um aumento expressivo da mortalidade por 
diabetes e ascensão de algumas neoplasias malignas.

São esses quadros, o da obesidade e da desnutrição, os considerados neste 
trabalho. Tema escolhido, pesquisado pelos estudantes e discutido entre eles e os 
professores, ponderando-se a pandemia de Covid-19 como potencial elemento agravante.

3 |  METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do PI, realizaram-se encontros mensais, nos quais aplicou-

se a pesquisa-ação, adotada como metodologia ativa dentre os diversos tipos disponíveis. 
As metodologias ativas têm o propósito de impulsionar a construção de conhecimentos 
baseados em problemas (BERBEL, 2011). Elas surgiram como formas de desenvolver 
o processo de aprendizado, partindo de experiências reais ou simuladas, de maneira a 
possibilitar “a solução de desafios das atividades essenciais da prática social, em diferentes 
contextos” (RODRIGUES, 2016).

No caso deste PI, a opção pela pesquisa-ação como metodologia ativa se deve ao 
fato de que ela permite realização de debates e criação de eventuais ações que possam, 
de alguma maneira, senão extinguir, pelo menos reduzir o quadro de obesidade e de 
desnutrição dentro do contexto social em que os estudantes estão inseridos. A finalidade 
é impulsioná-los a descobrir um fenômeno, compreender os conceitos e relacionar as 
descobertas aos conhecimentos que já existem.

A pesquisa-ação, dentre as metodologias ativas disponíveis, é a que mais se 
adequa ao objetivo deste PI, uma vez que se opõe a métodos e técnicas que enfatizam 
a transmissão do conhecimento (RICHARTZ, 2015). Além disso, estimula o discente a 
examinar, refletir, relacionar e ressignificar as descobertas (MILTRE et al., 2008). Dito de 
outra forma, transforma o aluno no sujeito do processo de aprendizagem.



 
Saúde pública e saúde coletiva: Núcleo de saberes e práticas 2 Capítulo 22 249

O PI desenvolvido com estudantes de Enfermagem integrou conhecimentos de 
todos os semestres, sendo realizado no primeiro semestre de 2022. Para tanto, contou com 
a participação de docentes das seguintes disciplinas: Anatomia, Fisiologia, Embriologia, 
Nutrição, Citologia, Língua Portuguesa e Enfermagem no Contexto Histórico.

Visando à integralidade, a disciplina de Anatomia Humana pautou-se em demonstrar, 
aos alunos e professores, as estruturas que compõem o sistema digestório, sua identificação 
e topografia no corpo humano, bem como as funções e enzimas produzidas em cada 
segmento. O conjunto de estudos abrangeu a elucidação sobre as glândulas anexas do 
sistema digestório e suas enzimas digestivas, permitindo a estudantes e professores 
entenderem não só os conceitos anatômicos e a localização dos órgãos que compõem este 
sistema, mas também os processos que ocorrem e o metabolismo dos principais nutrientes.

As atividades da disciplina de Fisiologia Humana abrangeram apresentação aos 
discentes da importância da nutrição adequada para melhoraria do desempenho fisiológico 
do organismo do ser vivo, além de discussão sobre temas como obesidade e desnutrição. 
Para desenrolamento da apresentação, utilizaram-se como bases artigos científicos e 
políticas nacionais de saúde com relevância sobre a problemática.

Na disciplina de Embriologia e Genética, os alunos foram estimulados a pesquisar e 
discutir em grupo sobre a influência e a importância da alimentação nas fases de formação 
e desenvolvimento embrionário e fetal. Além disso, os estudantes foram estimulados a 
entender os malefícios de teratógenos, como: álcool, tabaco e drogas ilícitas, e os riscos 
dos déficits nutricionais sobre a saúde materno-fetal.

A disciplina de Citologia apresentou um olhar mais detalhado com relação às 
células em formação. Os estudos envolveram os processos de investigação de alteração 
celular, além da má-formação futura, com discussões sobre os múltiplos agentes causais 
conhecidos – como a alimentação nutritiva, o sedentarismo, etc.

Por sua vez, a disciplina de Língua Portuguesa concentrou atividades que focaram 
no desenvolvimento das competências de oratória, dialética e hermenêutica dos alunos. 
Divididos em cinco grupos, eles receberam orientações que garantiram subsídios para a 
seleção autônoma de artigos, livros e demais produções científicas relacionadas aos temas 
do PI; a discussão dos conteúdos em sala de aula quanto à ordem lógica e a pertinência; 
e o desenvolvimento de relatórios, bem como de materiais de promoção à alimentação 
nutricional.

À Nutrição competiu o acompanhamento do desenvolvimento de um plano de 
atividades, em obediência ao preconizado pelas Orientações Complementares para 
o Planejamento do Projeto Integrador, documento do Ministério da Educação1. Nessa 
disciplina, os alunos foram estimulados a desenvolver diferentes habilidades e os docentes 
a incluir nas aulas conceitos que corroboraram para a análise, a interpretação e a crítica ao 
tema-problema de pesquisa.

1 Ver mais em: https://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa/files/2015/11/projeto-integrador.pdf
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Os trabalhos aconteceram em três etapas, a saber: 1) Problematização; 2) 
Teorização; e 3) Aplicação na prática - essa última, realizada no dia 14 de maio de 2022. 

As atividades tiveram como propósito: 

• Desenvolver competências gerais ou de fundamentos de área com foco nas 
habilidades necessárias para a atuação do profissional, no que compete à área 
nutricional para enfermagem; 

• Inserir estudantes nos contextos reais de aprendizagem, por meio de ações em 
diferentes locais da cidade;

• Integrar o estudante aos serviços de saúde no contexto do SUS; 

• Desenvolver nos estudantes a capacidade de observar, planejar e intervir dire-
tamente no meio sociocultural;

• Identificar as características da população local; 

• Acompanhar e realizar ações relacionadas à atenção primária à saúde por meio 
da atuação em equipes multiprofissionais;

• Estimular nos estudantes o desenvolvimento de competências cognitivas fun-
damentais ao exercício profissional.

Para o desenvolvimento da problematização, houve o emprego do Método do Arco, 
de Charles Maguerez, trazido à luz no ano de 1982 por Bordanave e Pereira2 e composto 
de cinco etapas: observação da realidade; pontos-chave; teorização; hipóteses de solução; 
e aplicação à realidade (prática), segundo descrevem Prado et al. (2012). De acordo com 
os autores, além de uma alternativa metodológica mais apropriada para o ensino superior, 
a problematização é sempre oportuna em situações em que os temas estejam relacionados 
à vida em sociedade.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na primeira etapa do desenvolvimento, os alunos foram divididos em grupos e 

convidados a observar a realidade da nutrição no país, realizando buscas bibliográficas e 
em páginas da internet. Os temas definidos para as pesquisas iniciais foram:

• Grupo 1) A importância da nutrição na primeira infância; 

• Grupo 2) O Brasil Continental e as diferenças regionais quanto aos problemas 
de nutrição em todas as regiões do país;

• Grupo 3) Populações de minorias: Quilombolas, índios, Ribeirinhos;

• Grupo 4) Nutrição nas morbidades de Hipertensos e Diabéticos; 

• Grupo 5) Nutrição para um corpo perfeito (esportes e a estética).

2 Bordenave JD, Pereira AMP. Estratégias de ensino-aprendizagem. 25a ed. Rio de Janeiro: Vozes; 2004.
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Após o levantamento, os alunos expuseram e discutiram acerca dos problemas 
encontrados e como esses afetam a saúde da população. Baseado nos temas e nos 
problemas levantados, eles definiram como assunto principal a “Obesidade e Desnutrição”.

Diante da problemática, discutiu-se o que direta ou indiretamente influência e/ou 
determina a ocorrência da doença. Foram apontados pelos alunos os seguintes fatores:

O que Influencia O que Determina
Genética Fator Emocional

Álcool Qualidade do Sono
Tabaco Meio em que vive
Drogas Políticas Públicas

Sedentarismo Propagandas
Doenças Crônicas Fatores Sociais
Fator Financeiro Informação

Quadro 1- Fatores que influenciam e determinam a obesidade/desnutrição

Fonte: Elaboração própria

Como pontos-chave, os alunos identificaram que falta informação sobre a temática 
da obesidade e desnutrição, uma vez que, conforme o apresentado por eles, mesmo 
estando obesa, uma pessoa pode estar desnutrida. No processo de estudo, os alunos 
ponderaram que, embora possa haver a ingestão de alimentos ultra processados, o corpo 
humano tem a necessidade de receber alimentos nutritivos.

Para solução da problemática da obesidade e desnutrição, no contexto da realidade 
social da cidade em que a instituição está localizada, os alunos chegaram a cinco 
propostas. São elas: a divulgação das ações desenvolvidas pelo Banco de Alimentos de 
Tatuí; a promoção de ações que visem a orientação da alimentação equilibrada e saudável, 
com realização de atividades físicas nos casos de obesidades; a solicitação de elaboração 
de projeto de lei, por parte da Câmara Municipal, para a abertura de Restaurante Popular3; 
melhora da qualidade dos alimentos ofertados na cantina da faculdade (com requerimento 
encaminhado ao reitor); e a realização de evento de orientação para uma dieta equilibrada.

Por meio de votação, os estudantes escolheram como atividade prática palestra 
intitulada “Orientações sobre o Banco de Alimentos de Tatuí”, realizada em 25 de maio 
de 2022. O evento contou com exposição de alimentos, com divulgação dos respectivos 
valores nutricionais, folder com informações sobre como manter uma vida saudável. Antes, 
no dia 14 de maio de 2022, os estudantes realizaram nas dependências da instituição ação 
de promoção da atividade prática, que consistiu na aferição de pressão arterial, de medidas 

3 Programa do Ministério da Cidadania realizado em parceria com estados e municípios que visa ampliar a oferta de 
refeições nutricionalmente adequadas, a preços acessíveis, à população de baixa renda, vulnerabilizados socialmente 
e em situação de insegurança alimentar e nutricional.
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antropométricas e de cálculo de IMC.
Em que pesem os resultados, há que se destacar os desafios e as dificuldades 

da implementação do PI, como lembram Soares, Brandolin e Amaral (2017). Da mesma 
forma que as unidades de ensino básico e técnico se defrontam com questões, como: 
adesão; características; recursos humanos; seleção, organização e conteúdo; participação 
de alunos; e gestão e funcionamento, as de ensino superior também se deparam com os 
mesmos pontos, mas têm de buscar diferentes respostas.

Outra barreira para a transformação do PI em novos conhecimentos é a aproximação 
da realidade ao tema em estudo. Berbel (1998) atenta para o fato de que a problemática 
precisa ser trabalhada por diferentes atores sociais. No caso da obesidade e da desnutrição 
– tema eleito pelos alunos desta iniciativa –, apesar de as realidades dos participantes serem 
diversas, há um ponto de convergência de interesses: a pandemia do novo coronavírus, 
pela qual discutiu-se a transição nutricional.

Kac e Velásquez-Meléndez (2003) definem a transição nutricional como o fenômeno 
pelo qual ocorre uma inversão nos padrões de distribuição dos problemas nutricionais 
de uma dada população no tempo. Consiste, assim, na passagem da desnutrição para a 
obesidade, conforme estudado pelos participantes.

Uma terceira questão, ainda na linha da superação de óbices, diz respeito ao fato de 
o tema-problema ser da área de competência de uma das disciplinas da graduação. No caso 
deste PI, da Nutrição, muito embora os conhecimentos envolvidos sejam complementares 
ou extensivos a outros ensinamentos formativos.

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que torne a prática docente mais desafiadora e dinâmica (SANTOS; 

NASCIMENTO, 2020), o Projeto Integrador consiste em uma estratégia de ensino-
aprendizagem que transforma o conteúdo apresentado em sala de aula em uma atuação 
prática plena. Os alunos participantes deste PI, por exemplo, deram significado ao 
aprendizado, ao desenvolverem, a partir da problematização, documentos e ações, 
contrapondo-se aos métodos convencionais.

Ao trazerem problemas reais, eles passam a perceber a realidade e o papel 
diante da responsabilidade social em relação à qualidade de vida da sociedade. Ganham 
protagonismo, enriquecem e motivam o corpo docente a estar em movimento.
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