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C A P I T U L O I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1- Saude e as politicas publicas 

Pretende-se com esse projeto mostrar a importancia dos temas transversals serem 

trabalhados na escola. Urn desses temas seria a saude e para isso foi incorporado aos 

Parametros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) contend© orientacoes para os quatro 

primeiros anos da educagao fundamental. 

E m 1995 foi apresentado aos educadores os Parametros Curriculares Nacionais (PCNs), 

visando ampliar as informacoes dos alunos sobre temas diversos inclusive a saude, 

fornecendo elementos que os capacitem para acoes conscientizadoras, diante disso, 

podemos destacar o seguinte comentario: 

Nosso objetivo c auxiiiar-lo na execucao de scu'trabalho compartilhando 

seu esforco diario de fazer com que as criancas domincm o conhecimcnto 

de que nccessitam, para crescer como eidadaos plcnamcntc rcconhccidos 

e conscicntcs de seu papel em nossa sociedade (PCNs, 1997, p . l ) . 

Nao podemos negar a importancia dos PCNs, para a educacao que constitui um 

referencial de qualidade na elaboracao curr icular a serem aplicados pelos professores. 

E extremamente relevante a participacao dos professores, em aplicar as sugestoes dos 

PCNs e que os mesmos integrem na sua formacao os temas transversals e compart i lhem 

com os outros. "Esse processo de construcao coletiva do conhecimento por mcio do 

dialogo de troca de experiencias e saberes, e muito importante" (Minister io da Saude, 

2005, p. 7). 

Dessa forma podemos afirmar com conviceao, que as informacoes sobre saude, serao 

mais bem compreendidas at raves da escola que se constitui uma instituicao apta ao ato 

de educar. No Brasil , um passo importante foi dado ao se promulgar a Constituifao de 

1988 que preve a implantacao do Sistema Unico de Saude (SUS) que define a saude 

como direito de todos e dever do Estado. 

E responsabilidade da escola contr ibuir para a pratica educativa em saude, para Costa, 

"uma proposta que envolva estudantes, trabalhadores da educacao, comunidade 

escolar, orgaos governamentais de educa9ao, familias e tod a a popula^ao" (2005, p. 5). 
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A implantacao dessa lei foi um grande incentivo para que todos os educadores e 

gestores se mobilizem. para pro mover a educagao para a saude, conforme diz os PCNs, 

interferir sobre o processo saude-doenca est a ao alcance de todos A educacao 

direcionada para os cuidados com a saude fara com que as criancas desde cedo 

conhecam os li mites e potenciais de seu corpo, nas dimensoes individuals e sociais onde 

os alunos se sentirao estimulados a entender a seriedade do assunto conforme a fir ma 

COSTA: " A comunidade escolar se sinta motivada a refletir sobre o significado de 

saude e qualidade de vida e a discutir sobre as suas causas e possiveis solucdes para os 

problemas existentes na escola e na comunidade" (2005, p. 5). 

A Escola trabalhando em parceria com a comunidade e dando o devido esclarecimento 

sobre saude, os alunos nas series iniciais, compreenderao com mais clareza as praticas 

de autocuidado com a saude e suas dimensoes envolvidas. 

A Escola sozinha, nao levara os alunos a adquir i rem doenca, pode e deve, fornecer 

elementos que os capacitem para uma vida saudavel, e para isso, e preciso que a escola 

incorpore o tema saude no Projeto Politico Pedagdgico promovendo acoes educativas 

com o intuito de fazer com que os alunos sejam responsaveis pel a producao de mclhores 

condicoes de saude, nesse respeito, a escola pode contar com o apoio do govcrno, 

representado pelas secretarias. Nesse sentido "O Minister io da saude e da educagao, 

trabalhando nuraa proposta, visa contr ibuir para a transformacao da pratica educativa 

em saude na educacao infant i l , ensino medio, fundamental, jovens e adultos" 

(Minister io da Saude, 2005, p. 7). 

Alem disso, a escola pode contar tambem com o apoio dos Conselhos locais, municipals 

de saude, trabalhando sempre na perspective da coletividade. 

Vale salientar que o Minis ter io da saude vem sempre produzindo e divulgando 

materialszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informativos sobre doenga e prevencao. Cabc aos educadores fazer com que 

os alunos conhecam tais materials, sendo assim os alunos serao os maiores beneficiados, 

juntamente com a familia e a comunidade. O pensar e fazer educacao em saude se da 

at raves dos espacos coletivos, nas relacoes com outras pessoas, e importante que as 

criangas hajam como agentes de saude, que sao, discutam com os professores for mas de 

evitar riscos em seu cotidiano, tais como: nao brincar com agua contaminada, como 

prevenir doencas, combater surto de piolho e como proceder diante de acidentes 

domesticos etc. Isso est a condizente com o comentario: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSfDADE FF^ RAL 

DE CAMPINA GRANDE 
CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 E FORMACAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SETORIAL 
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"Uma das coisas mais importanles na educacao cducativa e o 

envolvimento de varias pessoas, a escola que interagem com a 

comunidade tern maiores chances de encontrar solucao para os 

problemas" (Ministerio da saude. 2005, p. 12). 

As criancas tendo contato com outros, principalmente com a comunidade desenvolvera 

atitudes de solidariedade, cooperacao, conservagao e limpeza do ambiente, e isso 

acontece dentro da familia na escola, e nos lugares publicos. Esse contato possibilitara 

informacoes sobre a importancia das vacinas, o cuidado com doencas transmissiveis, 

conservagao do ambiente limpo, a crianca pod era ter acesso a essas informacoes atraves 

dos agentes de saude, que visitam as familias regularmente. 

Cad a comunidade tern o seu posto de saude, e deve ser incentivado pelos professores a 

frequenta-los para qualquer emergencia so assim a crianca estara familiarizada com os 

profissionais de saude. A escola deve oferecer oportunidades de aprendizagem, visto 

que e um espaco produtor de saude. Isso pode ser feito de varias formas, sao acoes 

educativas que devem ser desenvolvidas pela escola, como incentiva o Ministerio da 

Saude: "As aulas interdisciplinares, visitas as comunidades, palestras, seminarios, 

estudos, dentre outros" (2005, p. 14). 

Os professores devem incluir nas suas aulas orientacoes relacionadas a cidadania, 

saude, alimcntagao, uso dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA drogas, higienc bucal, corporal e e primeiros socorros, etc. 

Nao podemos esquecer de abordar a sexualidade, prostituicao e pedofilia, visto que sao 

temas atuais que envolvem as criangas, elas precisam estar bem informadas para se 

protege rem. Os educadores das series iniciais devem reflet ir a sua pratica, direciona-la 

a pro mover acoes que melhorem a qualidade de vida, nao import a a sua area de 

atuacao. E importante trabalhar a conscientizacao com os alunos, isto e, acoes 

transformadas em praticas de vida, isso e uma realidade que os professores nao tern 

como se eximir. Isso e realgado pela afirmacao de M E L L O : "Com praticas sociais 

articuladas com as necessidades e possibilidades das classes sociais na formulacao de 

politicas sociais e das formas de organizacao social que lhes interessam" (1987, p. 2). 

A Escola participando com a sociedade em praticas sociais, os alunos terao mais 

probabilidade de se tornarcm cidadaos conscientes e transformadores. A educagao cm 

UN'VERSIDADE FP^ERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

CENTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE FORMAQAO DE PROFESSORES 

BIBUOTECA SfJQRIAl 
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saude, nao se concentra somenie nos processes de prevencao, mas inclui aspectos fisicos, 

ambientais pessoais, emocionais, sociais, sao aspectos importantes que constitui nao 

apenas tarefas da escola, mas e obrigagao de todos os setores da sociedade. 

Uma educagao em saude ampliada inclui a criacao de politicas publicas para o setor, 

que favorecem m el ho res servigos a populagao. Isso e destacado no seguinte comentario 

de S C H A I L : "Uma educagao em saude inclui politicas publicas ambientais apropriadas 

e reorientagdes dos servigos a saude" (2007, p. 1). 

Observa-se que uma grande maioria nao tern acesso a saude, os hospitals publicos nao 

dispoem de recursos e medicos para atender as necessidades. E impossivel ter saude, 

vivendo em lugares que nao tern saneamento basico, agua t rat a da, comida e boa 

condigoes de moradia. 

A educagao em saude se faz com a participagao de todos, e um trabalho desenvolvido 

dentro da perspectiva intcgradora, participativa, dialogada, principalmente quando o 

tema saude est a envolvido com inumeras interligagoes. Isso e o que diz M E L L O : 

"Educagao em saude nao mais como uma educagao sanitarizada [ . . . ] , mas recupera a 

dimensao saude/doenga e estabelecer as articulagoes [ . . . ] " (2007, p. 2). 

Os educadores precisam agir dentro das novas perspectivas, com propostas pedagogicas 

articuladas com a realidade da qual o aluno esta inserido. Sem a contribuigao de quern 

esta a nossa volta, jamais sera desen vol vida uma educagao comprometida com uma 

saude de qualidade. 

Conhecer a realidade do aluno, signifies estar a par dos seus habitos c atitudes e a 

par t i r disso estabelecer discussoes propondo solugoes, e dessa forma a escola estara 

educando para a saude. O aluno tera suas duvidas esclarecidas e abrira a oportunidade 

de aumentar seus conhecimentos, e dessa forma estara buscando meios para adqui r i r 

uma saude de qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2- Definicoes de saude e os orgaos publicos que deseiivolvem agoes de saude 

Durante muito tempo, saude significou ausencia de doengas fisicas e mentais. Nesse 

sentido, os servigos de saude eram entendidos como atendimento curativo. 
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Hoje a saude e considerada como um conjunto de elementos que propicia qualidade de 

vida. Alimentacao, moradia, saneamento basico, meio ambiente, trabalho, rend a, 

educagao transports, lazer, acesso a bens e servigos, etc. Esse concerto esta presente na 

Constituigao Federal de 1988. O nivel de saude da populagao esta diretamente ligado as 

condigoes economicas e sociais do pais: distribuigao da riqueza, condigoes de trabalho, 

salaries, a organizagao do espago. 

A alimentagao e u m dos aspectos que influenciam a saude das pessoas, nao se pode 

imaginar um corpo sadio sem a garantia de acesso a alimentos e em quantidade 

suficiente. A saude, portanto, nao e uma condigao que depends apenas do individuo, 

nao se pode falar em saude sem levar em conta os diferentes modos de vida, de cultura, 

situagao economica e social. 

Para ter saude e preciso ter acesso aos servigos publicos de saude nas escolas, e aos 

alimentos, e que o lixo seja coletado, precisa-se de relagoes saudaveis com outras 

pessoas, de la/er, tudo isso significa boa saude. Para que as criangas protejam a sua 

saude, e imp rescind ivel que as mesmas tenham conhecimentos de que algumas doengas 

sao transmitidas pelo contato direto e indireto. 

E importante que as criangas saibam identificar o portador do doente e de objetos 

contaminados, como fontes de infecgoes, valorizando-se assim a associagoes dos agravos 

a saude, as fontes de infecgao para a construgao de uma postura preventiva 

Por isso a informagao e o reconhecimento, de sintomas das doengas transmissiveis, mais 

comuns, tern maior relevancia do que o detalhamento da doenga. informa-los a respeito 

dos males do alcool, do crack e outros derivados de cocaina, cola de sapateiro de 

marceneiro, fazem parte da prevengao e que o uso de tas substancias afetam 

irreversivelmente o si stem a nervoso central, desde a sua estrutura ate o seu 

funcionamento. A escola nao pode ignorar tais problcmas, mas deve agir, em conjunto 

com os servigos de saude local, para buscar formas de abordar o assunto. Isso sera feito 

mediante atividades em parceria com os servigos de saude. 

No momento em que os alunos sao identificados como consumidores de drogas ou alcool 

oferecer-lhes tratamento adequado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para que possam ser desenvolvidos trabalhos de saude na escola e importante que os 

integrantes da escola tenham entendimento de questSes import antes como: 

• A saude e a educacao sao direitos dos cidadaos e deveres do est ado assegurados 

pela Constituicao. 

• Os sistemas publicos de saude e educacao nao conseguirao atender as grandes 

demandas da populagao, mas existem iniciativas que tentam superar essa situagao mais 

infelizmente em muitos lugares os servigos a saude, sao precarios e de baixa qualidade. 

• Os artigos 196 e 198 da Constituigao Federal, afirma o dever do estado na 

promogao, protegao e recuperagao da saude instituindo o sistema unico de saude (SUS, 

1997). 

Ensinar saude, nao se revelou suficiente para a garantia de abordagem dos conteudos, 

relativos aos procedimentos e atitudes, necessarios a promogao da saude. Cabe a escola 

assumir a responsabilidade pela educagao, ou seja, educar para a saude, ja que o 

desenvolvimento de atitudes estara fortemente associada a valores que o professor e 

tod a a comunidade escolar t ransmit irao inevitavelmente aos alunos durante o convivio 

escolar. 

Ao chegar na escola a crianga traz alguns comportamentos favoraveis ou desfavoraveis 

a saude, neste sent i do a escola deve assumir a sua fungao social, e usar to da a sua 

potencialidade para o desenvolvimento de um trabalho sistematizado e continue. A 

escola nao vai resolver os problemas de saude no pais, mas pode orientar seus alunos 

para que eles compreendam, a situagao e atuem no sentido de melhorar a saude 

individual , de sua familia e da comunidade. 

As Instituigoes publicas, centros, postos de saude e hospitals podem realizar, alem do 

fornecimento de informagoes, atendimento e a assistencia a saude, das escolas. 

A escola deve esta atenta a problemas tais como: saude ocular, auditiva, ambiental, 

questao do lixo, carie dental, encaminha-los aos profisstonais de saude. 

Promogao da Saude se faz por meio da educagao, da doagao de estilos de vida 

saudaveis, do desenvolvimento de aptidoes, e capacidades individuals, da promogao de 

um ambiente saudavel 

UN^/ERStDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FF1ERAL 
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E fungao da sociedade garantir a implantagao, ou melhor, a eficacia de que as politicas 

publicas voltadas para a qualidade de vida sejam fatores determinantes da condigao de 

saude. Entre as a goes protetoras da saude estao. med id as de vigilancia epidemiologicas, 

controle da ocorrencia de doengas, vacinas, saneamento basico, vigilancia sanitaria, de 

alimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3-Higiene corporal 

A higiene corporal e um assunto a ser abordado pela escola como condigao para uma 

vida saudavel juntamente com a aquisigao de habitos de higiene relacionando a uma 

pratica sistematica. As experiencias mostrado, quando os professores compart i lham 

com os alunos procedimentos de coo agir, dentro do ambiente escolar, como por 

exemplo, lavar as maos ao usar o banheiro, escovagao dos dentes, tudo isso passa a ter 

um significado importante na aprendizagem. 

O grande desafio na abordagem da higiene corporal e levar em conta a realidade do 

aluno, nao em empobrecimento dos conteudos em condigoes diversas, mas buscando as 

solugoes criticas e viaveis. O conhecimento dessa realidade e condigao fundamental, 

portanto pesquisar, recolher e elaborar informagoes sobre os usos e costumes da 

comunidade, analisa-los e avaliar a eficacia, e um caminho para art icular 

conhecimentos, atitudes e possibilidades de agao. 

E importante que a escola intensifique sua integragao com o posto ou centro de saude 

mais proximo. Algumas atividades podem ser feitas: atendimento de pequenos 

acidentes na escola (primeiros socorros) a atualizagao e mamitengao do cartao de 

vacinas, prevengao e acompanhamento, tratamento de doengas cronicas, etc. 

Alem disso, e preciso que alunos reconhegam o espago, em que vivem para que possam 

identificar as inter-relagoes que existem entre saude e meio ambiente, muitos problemas 

de saude sao associados a ausencia de saneamento basico, desnutrigao, anemia 

decorrentes de carencias alimentares ou debilitagao lisica, em fungao de diarreias 

infecciosas repentinas. 

A comunidade possui um pain el significativo, reivindicando, propondo e avaliando 

agoes, jun to ao poder publico, como tambem desenvolvendo uma atuagao que 

repercuta no cotidiano, na melhoria da saude, e qualidade de vida A agao da sociedade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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deve levar em conta que cuidar da saude, individual e coletiva, e uma larefa que requer 

um trabalho integrado, entre escolas, instituicoes publicas, pessoas e organizagoes da 

comunidade. 

Algumas acoes desenvolvidas pela escola relacionadas a saude bucal. 

• Ensinar a escovar os dentes e incut ir esse habito. os alunos escovarao os dentes 

assistidos por profissionais ou pessoas capacitadas. 

• Garant i r um horario para que os alunos escovem os dentes diariamente apos a 

merenda escolar. 

• Realizar semanalmente o bochecho com ftuor. 

• Fornecer escovas e pastas de dentes para os alunos levarem para casa. Com 

essas orientacoes os alunos ajudarao os membros de sua familia. 

Diante os saberes populares e importante que a escola esteja disposta a conhecer a 

historia de seus alunos e da comunidade e que vivem e fazer articulacoes entre os 

saberes e quebrar essa imagem de quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a escola e um lugar que prcscreve 

comportamentos. Nas palavras de P E R E G R I N O e V A L L A : "Os saberes escolares sao 

ainda hoje imagens burocraticas e anacronicas de saberes produzidos pela escola" 

(2000, p. 72). 

A escola nao deve entrar em atr i to com a comunidade. isto e, cr iar uma luta de saberes, 

mais trabalhar em equipe, em fornecer as informacoes corretas sobre a saude, visto que 

a escola nao se constitui um quartel, mas um espaco produtor e criador do 

conhecimento, e que esta aberta ao dialogo que envoive a todos. 

Quando se discute educacao e saude, podemos observar que as escolas, ou seja, os 

educadores sentem dificuldade, ou entao nao aprofundam o assunto, mas apenas t rat am 

de forma superficial, nao dando a devida importancia ao tenia saude. Alguns 

professores optam por incentivarern os alunos a decorar algumas regras de como viver 

bem, mas isso nao e o suficiente. Sem a minima preocupacao em saber como as criancas 

vivem, onde moram, ou se existe condigoes adequadas para que tais regras do bem viver 

sejam aplicadas n seu dia-a-dia. Segundo P E R E G R I N O e V A L L A : 

Concordamos que as criancas devam saber sobre as praticas indicadas 

para boa saude, mas a simples listagem dessas praticas desacoinpanhadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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das condigoes efetivas para aplica-las, a simples mcncao dos preceitos 

individuais, sem que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA discuta na mesma intensidade porque nem todos 

tern acesso aos mesmos (...) tudo isso podcra dar-lhcs unicamentc a 

conscicncia de sua inadequacao para a vida saudavel e mais nada" (2000. 

p. 66). 

Diante dessas condigoes a que sao submetidos os alunos, nao e papel da escola 

constrange-los, por faze-los se sentirem inadequados, visto que os mesmos nao sao 

culpados estarem vivendo em determinadas situagoes. 

Mesmo os alunos vivendo e situagoes inadequadas, e importante que eles tenham 

conhecimento sobre higiene e como ter uma vida saudavel, dessa forma e importante 

que eles tenham conhecimento da higiene e se ter uma vida saudavel, e disso a escola 

nao deve se omit ir . 

Para que a escola se transfer me em um espago de produgao de saude, algumas 

atividades devem ser abordadas, tais como Saude, SUS, Cidadania, aulas 

interdisciplinares, visitas as comunidades, palestras, estudos, seminarios, atuar j u n t o 

com os conselhos locais, ou municipais de saude, sempre planejando coletivamente. 

A medida que se transforme, escola precisa divulgar a goes por criar folders, historias 

cm quadrinhos, cartilhas, murais, revistas e tantos outros materials educativos, levando 

e trocando mensagens de saude para a comunidade e outros lugares. 

U m passo importante seria ajudar os alunos a agir em determinadas situagoes de 

perigo, a pesquisar c com as informagoes coletadas s o c i a l i r a r como os demais na escola. 

Orientar os alunos sobre algumas doengas transmissiveis, acidentes domesticos, maus 

tratos, violcncia sexual, trabalho infantil, armas dc fogo, atropclamcnto sao problemas 

comuns a criangas, que precisam ser discutidas em sala de aula. 

Ao incorporar o tern a de saude, em seu projeto politico pedagogic©, a escola passa a 

promover agSes educativas em saude que lev am a reflexao e a conscientizagao sobre 

como ter uma vida saudavel. E por meio desta reflexao, a pa r t i r da realidade, que as 

pessoas vao descobrindo que e impossivel falar de saude, sem pensar nas condigoes de 

moradia, de trabalho, de alimentagao, de educagao, nos servigos de saude, no lazer, na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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forma como nos relacionarmos com as pessoas, na forma como protegemos a natureza e 

o meio ambiente na forca de nossa organizacao, na decislo politica, enfim, nas 

condigoes d vida da comunidade. 

E importante que a escola informe aos alunos, onde a escola esta localizada se num 

bair ro , numa comunidade, se tern esgotos a ceu aberto, lixao, etc. Dessa forma os 

educadores terao mais subsidios para orientar os alunos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A H T U L O I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1- Realidade escolar 

Para realizar qualquer trabalho sobre a saude e preciso conhecer a realidade da escola, 

da regiao e da comunidade escolar. E relevante identificarmos os seguintes topi cos: 

• Os principals aspectos de saude da comunidade escolar deve ter como enfoque 

principal o aluno. 

• As condigoes do ambiente da escola. 

• Os recursos de saude do bairro, da regiao ou do municipio. 

E importante buscar parcerias 

• Agentes de saude locals que podem fornecer informacoes. 

• A universidade pode ajudar a conhecer a realidade local. 

• Grupos de voluntarios ou de estudantes, orientados pelos professores 

podem ser organizados para realizarem o levantamento inicial . 

Para iniciar o trabalho nao e necessario ter todos os dados e numeros exatos. E 

importante saber como a comunidade, o ambiente e a saude se encontram part indo dos 

problemas, identiftcando-os. Por exemplo: se o bairro ha muitos acidentes de transito, 

muitas intoxicacoes por agrotoxicos, criancas desnutridas ou com qualquer outra 

deficiencia, seja fisica ou mental, os professores poder lo solicitar a ajuda de 

proftssionais especializados. 

Os professores devem discutir com a comunidade, at raves de reunioes com os pais, a 

situagao de saude na localidade levando em conta a visao que a comunidade tern a 

respeito do assunto, visto que os pais fazem parte da comunidade e dessa forma expor 

as causas e solucdes, em seguida apresentar o resultado, e o que podera ser feito. 

A escola nao pode resolver o problema da fome. da saude, mas pode desenvolver 

atividades que estimuiem a reflexao e discussao, sobre a questao da saude e em parceria 

com os pais cr iar formas de lidar com essa carencia a curto prazo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Atividades importantes a serem aplicadas com os alunos 

• Implantagao de hart as na escola ou e m terreno comunitarios 

• Discussao sobre melhor aproveitarnento dos disponiveis (folhas, talos, cascas, 

•ssosjCriacao de oficinas de culinarias cm que cozinheiro, profissionais, pode trabalhar 

com os aiunos. 

• Trabalhar a questao da sexualidade, que esta relacionado com a preservagao da 

saude, so assim as criangas i r l o reconhccer as transformagSes no corpo, nos valores, 

nos interesses, nas responsabilidades e na autonomia dos seres humanos nas diferentes 

fases da vida (infancia, adolescencia, vida adulta e velhice). 

Ter consciencia das transformagoes que acontecem ao longo da vida, contr ibui para que 

os alunos se tornem adultos conscientcs de suas escolhas, mais capazes de se respeitar e 

respeitar o outro, de conviver com as diferengas Falar sobre sexo nao e facil, e um 

assunto revestido de preconceitos e desinformagao e nao esta desvinculado da saude, 

cabe aos educadores enfrentarem esse desafio, e construir uma abordagem que perm it a 

trabalhar a sexualidade nos seus aspectos biologicos, psicologicos, culturais e socias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2- Saude nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e sc o l a 

Ate meados dos anos 80, a visao da educagao como transmissao de saber para aqueles 

que nada sabem e da saude como o contrar io da doenga, era resultante da fait a de 

conhecimentos e da vida desregrada, e isso influenciou os programas de saude 

desenvolvidos nas escolas e apresentado nos l ivros didaticos. 

Nesses programas, prevalecem descrigoes sobre ciclos de vida dos parasitas, e lista de 

habitos de higiene que nao t inham r el agao com as condigoes reais de vida da populagao, 

contudo, aos poucos, depois de um processo que envolveu conflitos e debates, foi-sc 

firmando um novo conceito de saude no pais, como demonstra o texto Constitucional de 

1988 e a Lei Organica de 1990. A saude passou a ser relacionada com qualidade de 

vida, que depende assistencia medica, saneamento basico e melhoria das condigoes socio 

economica. Deixa de ser um problema exclusivamente do individuo Entretanto, 
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sabemos que este conceito ainda esta longe de se concretizar na realidade da maioria da 

populagao brasileira, ha u m grande caminho a pcreorrer, 

Os Parametros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) constituent uma referenda para os 

estados e municipios elaborarem suas propostas e para as escolas desenvolverem seus 

projetos educativos. 

Os PCNs preveem que e a saude um dos temas transversals, que deve ser abordado a 

par t i r de atividades que articulam questoes gerais (das vivencias cotidianas dos alunos, 

de contexto brasileiro etc.) e conteiidos de diferentes areas 

Tanto o aluno nas escolas publicas, como nas comunidades podem se conscientizar de 

que a saude depcnde de uma boa qualidade de vida. Se pensarmos que to das as pessoas 

sao desprovidas de consciencia, estariamos negando a possibilidade de que os alunos 

possuam uma consciencia at raves de agao educativas na escola e de conteiidos de saude, 

prevengao, esse trabalho podera ser concretizado, a escola nao pode descartar a 

possibilidade dos alunos aprenderem questoes de saude e prevengao. E importante que 

saibamos de que forma as questoes de saude sao tratadas dentro da escola, e que 

possibilidade se abrem ao desenvolvermos uma nova escuta. 

O objetivo e defender tres pontes: o pr imeiro e a discussao sobre o fato de que saude e 

educagao tern sua especificidade na escola. O segundo ponto a ser destacado e aquele 

que husca entender as origens de uma das caracteristicas que o discurso escolar to ma 

quando se discute saude: o carater prescritivo, o terceiro ponto e a questao mais cara, 

quando se discute educagao e saude quer estejamos falando de escola, quer estejamos 

falando dos centros de saiide: a potencialrdade critica e a contundencia politicas 

contidas nas analises e concepgoes p o p u l a t e s sobre saude. 

A escola ainda se constitui um espago restritivo, as salas de aula, isto e, desconectado da 

realidade. Muitos educadores se apegam a l iv ros didaticos como se fosse o unico meio 

de passar informagoes para os alunos, sem fazer nenhum tipo de articulagao com a 

realidade com o qua! o aluno esta inserido, infelizmente isso ainda e uma realidade 

presente nas escolas atualmente. Sendo assim, PEREGRINO e V A L L A nos assegura 

que: "Ainda nos sentimos impelidos a cumpr i r programas tragados por politicas que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nao controlamos confinados em livros didaticos que sabemos nao dar conta de aprender 

aquilo que foi produzido por nos e pelos alunos durante nossas aulas" (2000, p. 66). 

Quando nos deparamos com essa problematica, muitos se perguntam qua! o sentido das 

acoes de professores na escola se a mesma nao fizer articulagoes com a realidade o 

aluno senao houver uma mudanca neste sentido o aluno jamais se tornara u m cidadao 

capaz de atuar, principalmente no que toca a questao de saude, v i sando melhorias de 

saude pessoal e colctiva. A abordagem da questao de saude se da at raves das escolas, 

mas nao de forma tradicionai mas fazendo articulacao com a realidade, e importante 

que os professores tenham uma concepcao ampla e moderna de saude, aiem de falar da 

importancia da alimentacao balanceada, ingestao de frutas, legumes, leite e isso inclui 

tambem a pratica de esportes, lazer, leitura, que sao fatores contribuintes para uma boa 

saude mental e fisica. 

A enfase dada a questao de saiide, visa informar tambem, sobre a necessidade de 

banhos diarios, descarga no banheiro apos o uso, lavar bem as maos antes das refeicoes, 

e apos usar o banheiro, etc. 

2.3- PraticaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desfavoraveis de saude 

Nao sao so problemas a respeito, de epidemias ou poluicao, antes sao fatores pelos quais 

o individuo e inteiramente responsavel mas tambem por praticas tais como: fumar, 

comer, beber em excess©, uso de drogas. E claro que isso requer mais do que 

informacoes medicas ou cientificas sobre o que fazer para ter boa saude, mas tambem 

evitar as coisas que a estraguem. 

Cont rario ao que se poderia esperar, informes tanto de paises ricos como de paises 

pobres em todo o mundo, mostra que as pessoas estao ionge de ter saude para dar e 

vender. Embora dif i ram drasticamente, as suas necessidad.es de cuidar da saude, os 

ricos e pobres tern uma coisa em comum: ambos morrem desnecessariamente, os ricos 

morrem de doengas de coracao e cancer, os pobres morrem de diarreia, de pneumonia e 

de sarampo. 

O ambiente que mais in f lu i sobre a saiide, diz o l ivro The poor die young "Os pobres 

morrem cedo" (Desconhecido, 1989) e sua casa e vizinhanga. O ambiente pode ser um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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perigo para a saiide, devido agua contaminada, infeceoes, doengas, febre tifoide 

causadas pela falta de higiene e por insuficiencia de agua potavel. 

Basta-se abrir uma torneira para lavar as maos, voce talvez ache dif ic i l imaginar 

quanto tempo as pessoas que nao tern agua encanada em casa, gastam para conseguir 

agua todo dia. quern tern baixa renda. trabalha longas horas diz o l ivro (Problemas 

ambientais em cidades do terceiro mundo, 2001) consomem tempo que poderia ser 

usado para aumentar os rendimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4- Metodologia usada pela escola e saiide 

Conhecimentos dos recursos para a crianca (atividades e servigos) para a promogao, 

protegao e recuperagao da saude, das possrbilidades de uso que oferecem e das formas 

de acesso a eles. 

• Formas de participagao em agoes coietivas acessiveis a criangas em sua 

comunidade. 

• Conhecimento do calendario vacinal e da sua propr ia situagao vacinal. 

• Principals sinais e sintomas das doengas transmissiveis mais comuns na 

realidade do aluno, formas de contagio, prevengao e tratamento para protegao da saude 

pessoal e de terceiros. 

• Agravos ocasionados pelo uso de drogas (fumo, alcool e cntorpecentes). 

• Medidas simples de primeiros socorros. escoriagoes, contusoes, convulsoes, 

mordidas de animais, queimaduras, intoxicagao, caimbras, febre, picada de insetos, 

torgoes e fraturas, afogamcnto, choque eletrico, sangramento nasal, diarreia, vomito. 

et*. Fatores ambientais mais signiFicativos para a saude prcsentes no dia-a-dia da 

crianga: sistema de tratamento de agua, formas de destino de dejetos humanos e 

animais, l ixo agrotoxicos. 

• Participagao de atos de destruigao do equil ibrio e sanidade ambientais 

2.5- A. avaiiagao sobre questoes de saiide 

A avaiiagao deve servir como par a metro para que o professor possa recolocar recursos 

para o cumprimento dos seus objetivos. 
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• Expressar suas necessidades de atencao a saude. 

• Espera-se que o aluno seja capaz de perceber, discernir e comunicar sensagdes 

de desconforto ou dor, sabendo loealiza-las em seu corpo e buscando ajuda quando 

nacessariftesponsabilizar-se com a autonomia por sua higiene corporal, percebendo-a 

como fator de be m-est a r e como valor da convivencia social. 

• Espera-se que o aluno seja capaz de executar agoes de higiene corporal de 

maneira autonoma e reconhecer a importancia de sua reatizacao cotidiana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6- Metodologia de ensino para trabalhar com o corpo 

a) Metodologia 

Os conteudos de saude a serem dcsenvolvidos com as criangas, tern como finalidade 

buscar, isto e, recuperar a cultura de saude do aluno, para que ele possa ser trabalhado 

de forma consciente, completando o saber popular da vizinhanga. com o saber or iundo 

do ensino e da aprendizagem escola res. A experiencia de identificar c atuar sobre as 

necessidades da saude da comunidade contr ibui para a formagao e o exercicio da 

cidadania. 

As possibilidades para ruptura das relacSes de instituigoes controladoras por uma 

escola, que tenha um novo sentido, isto e, uma escola nova que nao so ten ha um sentido 

prescritivo, mas conscientizador, isso significa buscar nesses sujeitos, isto e nos alunos 

os elementos que nos permitam superar eoletivamente essas limitagoes. 

E possivel que tenhamos de nos munir de cor age m e ousadia para produzirmos. em 

consonancia com os desejos e necessidades, das comunidades locals, saberes que ao 

mesmo tempo instrumentalizem suas lutas, e capacitem a escola a ampliar sua agao 

sobre a sociedade. E possivel que, sem abandonarmos as importantes referencias 

escolares calcadas nos saberes "culto" e "cientificos" elaborados na academia, tenhamos 

que incorporar de maneira organica, a experiencia popular da convivencia com alguns 

dos problemas com os quais a escola trata. 
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A maioria de nos compreende que a condigao de saude, durante toda a vida e 

determinada ate certo ponto, pela condigao de saude que tivemos na infancia. E 

importante que as criangas aprendam agora a cultivar aptidao fisica, ele jamais 

aprenderao isso quando forem adultos. 

Angustiantes como sejam tais problemas, eles nao sao intransponiveis individualmente, 

onde quer que viva, ha algo que todos nos, que educadores , alunos, gestores, e a 

comunidade, possamos fazer pela saiide e pela nossa familia. Grande parte, contudo 

depende de nosso conceito sobre a saiide e sobre se mesmo. Na realidade, entao saiide 

significa mais do que simplesmente nao estar doente, por certo a hereditariedade e o 

ambiente desempenha seu papel, mas sob circunstancias normals, o nosso mode de vida 

talvez seja fator mais importante que governe a nossa saiide- O que comemos e 

bebemos, quao a t ivos somos, quanto descansamos, como reagimos ao stress e varios 

outros habitos pessoais, servirao para melhorar a nossa saude ou para prejudica-la 

Assim, em grande medida a nossa saude e aquilo que fazemos dela. 

2.7 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Informar questoes de saude 

At raves de trabalhos educativos que tenham, como referenda as transform agoes 

proprias do crescimento e desenvolvimento humanos, e promova o desenvolvimento da 

consciencia critica em relagao aos fatores que intervem positiva ou negativamente 

E importante estudar o corpo humano por que visa a formagao do sujeito, do processo 

saude/doenga que possam conhecer-se e cuidar-se vaiorizando sua identidade e 

caracteristicas pessoais. A identificagao das semelhangas e das diferengas entre pessoas 

sejam, hereditarias ou adquiridas inclusive em tragos de temperamento, permita 

conhecer a diversidade e a pluralidade, que nao se confundam com descriminagao 

preconceituosa ou com a aceitagao da desigualdade. 

Conteiidos sobre questoes de saiide: 

O conteudo de educagao para a saude deve ser encarado como roteiro geral de 

possibilidades, de instrumentalizagao dos alunos, para praticas favoraveis a saude, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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levando em conta seu grau de desenvolvimento de capacidades cognitivas, afetivas e 

psico m o t o r as. 

E necessario haver flexibilidade, na a b o r d a g e m dos topicos indicados ten do em conta as 

experiencias e as necessidades sentidas e expressas pelos proprios alunos, a f i m de que os 

conteiidos ganhem significado e potenciaiidade de aplieaclo. 

Aspectos importantes: 

• Os conte i idos apresentados sao apiicaveis a dilerentes realidades, mas a sua 

traducao em praticas concretas de saude exige adequacao e detalhamento para a 

realidade sanitaria de cad a local. 

• E essencial o t r a b a l h o conjunto com a familia c grupos de forte presenca social , 

etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8- Desenvolvimento de atitudes respeitosas com o ser humano 

Ao falar do desenvolvimento do corpo humano seus limites e potencialidades devem-se 

incluir neste ponto, atividades respeitosas a pessoas portadoras de deficiencias 

trabalhar de maneira saudavel, de lidar com situagoes de dcrrota (em esportes, por 

exemplo, de c-ompetigao, de conflitos), sao recursos que favorecem o respeito, as 

diferengas e a busca de posturas mais solidarias e interdependentes. 

a) Alimentagao adequada para a saude 

E um fator essencial no crescimento e desenvolvimento, no desempenho de 

atividades cotidianas, na promogao e na recuperagao da saude. 

b) Alimentagao inadequada c o m risco a saude. 

Pesquisar com os alunos quais os alimentos que sao ricos em nutrientes e a necessidade 

de se adotar um cardapio equilibrado, c compatfve! com as possibilidades oferecidas 

pelas particularidades de cada realidade. sao formas acessiveis ao trabalho da escola no 

sentido de prevenir a desnutrigao e as anemias. 

2.9- I n s t r u m e n t o metodologico 
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U m ins t rument© integrador dos conteiidos bastante rico e o exercicio de const rugao da 

historia de saude i n d i v i d u a l , c o m a introducao p e r i o d i c a de elementos que ganhe 

importancia e m fungao do crescimento, desenvolvimento e do processo de 

aprendizagem, incluindo a cada momento dados como idade, peso, est at ur a, t r o c a de 

dentigao, transformagoes corporais e comportamentais. U m cuidado importante e o 

evitar assumir linhas prescritivas, como se o objetivo fosse n o r m a t r z a r a vida. privada 

d o 2 i i i h d i t p a A » n t e i f « » H i M « S -

Sem duvida a melhoria das condigoes de v i d a e saude nao e automatica, nem estar 

garantida pelo passar do tempo, assim como o progress© e desenvolvimento nao trazem 

necessariamente em seu b o j o a saude e a longevidade A compreensao ampla dos fa tores 

intervenientes e dos compromissos. politicos necessarios sao exigencias para a sua 

efetivagao. 

a) Qua! o papel da educagao para a saude? 

Favorecer a consciencia do direi to a saude e instru mental iza para a 

intervengao individual e coletiva sobre os determinantes do processo saude/doenga. 

b) A problematizagao da saude. 

F-ntender as questoes que envolvem a saude e as potencialidades de compreende-la e 

algo muito importante, mas a educagao para saude so sera efetivamente contemplada se 

puder mobilizar as necessidades. mudangas na busca de uma vida saudavel Para isso os 

valores e a aquisigao de habitos e atitudes constituem as dimensoes mais import antes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.11- O que e preciso para se ensinar educagao para a saude 

Nao se requer um professor especialista o que se pretende e um trabalho pedagogico 

cujo enfoque principal esteja a saude e nao a doenga. O desenvolvimento dos conceitos 

deve ter como fmalidades subsidiar a construgao de valores e a compreensao das 

praticas de saude favoraveis ao crescimento e ao desenvolvimento. 

2.12- Importancia do conceit© de saude zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cada vez mais se da importancia aos conceit os por que passa a i n s t r u me n t a l i za r os 

a lunos para a crit ica diante dos desafios que Ihes sao apresentados de maneira crescente 

e m suas re 1 acoes sociais e com o meio ambiente no enfrentamento de situagoes adversas 

de op in iocs grupais negativas, para a saiide ou diante da necessidade de t r a n s f o r m a r 

habitos e reavaliar crengas e tabus inclusive na dimensao afetiva que necessariamente 

t r a z e m consigo. 

Os principals objetivos a serem compreendidos pelos alunos em relagao a educagao 

para a saude 

• Compreender que a saude e um direito de todos e uma dimensao essencial do 

crescimento e desenvolvimento do ser humano 

• Compreender que a condigao de saude e produzida nas relagoes com o meio 

fisico, economico e socio-cultural id en t i l l can do fatores de r isco a saude pessoal e 

coletiva presentes no meio em que vivem. 

• Conhecer e utiiizar f o r m a s de prevengao desfavoraveis a saude agindo com 

responsabiUdade em relagao a saude da comunidade 

• Conhecer formas de acesso a recursos da comunidade c as responsabilidades 

de utilizagao dos servigos voltados para a promogao, protegao e recuperagao da saude. 

» Adotar habitos de autocuidado respeitando as possibilidad.es e limites do 

propr io corpo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.13- Como trabalhar o tenia saude de forma contextualizada 

Pode-se, por exemplo , medir a estatura dos alunos, desenvolvendo a par t i r desse 

exercicio o conceito de medida o estudo de diferentes formas de registro das 

informagoes coletadas, a heranga genetica e a diversidade, o estado nutricional de cada 

aluno e do grupo. 

O tratamento transversal do tema deve-se exatamente ao fato de sua abordagem, dar-se 

no cotidiano da experiencia escolar e nao no estudo da "materia". 

Na realidade todas as experiencias que tenham reflexes sobre as p ra t i cas de promogao, 

protegao e recuperagao da saude serao de fato, aprendizagens positivas ate por que nao 
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se trata de persuadir ou apenas de informar, mas de fornecer elementos que capacitem 

sujeitos para a agao. 

a) Porque falar em saude se torna um concerto ample? 

Falar em saude implica levar em conta, por exemplo, a qualidade da agua que se 

con so me, do ar, que se respira, as condigoes de fabrrcagao, miscria e consumismo etc. 

Envotve aspectos etnicos relacionados ao direito a vida e a saude. direitos e deveres, 

agao e omissao de individuos e grupos sociais, dos servigos privados e do poder publico. 

A saude e produto e parte do estilo devida e das condigoes de existencia, sen do a 

vivencia do processo saude/doenga uma forma de representagao da insergao humana do 

mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.14- Educagao para a saude como promogao 

Educagao para a saiide como fator de promogao, protegao e estrategia pa ra a conquista 

dos direitos de cidadania. 

Sua inclusao no curr iculo, responde a uma forte demanda social, num contexto em que 

a tradugao da proposta constitucional em pratica requer o desenvolvimento da 

consciencia sanitaria da populagao e dos governantes para que o direito a saude seja 

encarado como prioridade. 

2.15- Arnpliando o entendimento sobre saude 

Nao se pode compreender ou transformar a situagao de saiide de um individuo, ou de 

uma coletividade sem levar cm conta que el a c produzida nas r el agoes como meio iisico 

social e cultural 

Devemos tratar a saude nao como imagem complementar da doenga e sim, como 

construgao permanente de cada individuo e da coletividade que se expressa na luta pela 

ampliagao do uso das potencialidades de cada pessoa e da sociedade. refletindo sua 

capacidade de defender a vida. 
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Uma casa l imp a contr ibui para uma boa saiide. E importante que as criancas saibam de 

alguns cuidados basicos que devem ter em casa, e, e na escola que elas aprenderao essas 

informacoes, dessa forma esrarao con t r ibu in do para a sua saiide, e para a saude de sua 

familia e da comunidade. Alguns destes cuidados sao importantes: 

• Guardar as roupas sujas para lavar em um cesto ou em outro recipiente. 

• Lavar as roupas regularmente com agua l impa. 

• Colocar o l ixo em um recipiente com tampa. 

• Lavar bem as verduras e frutas antes de come-las 

• Remover ou enterrar excrementos humanos ou de animais. 

Outros passos import antes para limpeza em casa e na escola. 

• L imp a r os pes antes de entrar em casa ou na escola, ou em qualquer outro 

iugar. Calcar sapatos ou chinelos. 

• Dar descarga depois de usar o vaso sanitario 

• Lavar as maos com sabao e agua apos usar o vaso sanitario, e antes de comer. 

• L i m p a r o nariz quando escorrer de preferencia com um lenco ou papel, mas 

nunca com as proprias maos. 

A Organizagao Mondia l de Saiide simboliza um compromisso, um hori/.onte a ser 

perseguido, remote a ideia de uma saiide ofima possivelrnentc inatingivei e utopica, j a 

que a mudanca, e nao a estabilidade, e predominantemente na vida 

Saiide nao e "estado estavel" que uma vez atingida possa ser mantido a p ropr ia 

compreensao de saude. tern tambem um alto grau de subjetividade e determinacao 

historica, na medida em que indtviduos e sociedades consideram ter mais ou me nos, 

saude dependendo do momento, do referencial e dos valores que atribuem a uma 

situacao. 

Algumas mcdidas de prevencao para as criangas tcrcm boa saude: 

Evitar ter contato com excrementos, ratos, lixos, baratas, caes vira latas, qualquer 

outra coisa que nao esteja bem limpa. 

Por adotar mcdidas preventives, e possivel ter boa saude e dessa forma tanto os alunos 

como os pais e a comunidade serao beneficiados com uma saiide de qualidade Cabe a 

escola desenvolver com seus alunos um trabalho conscientizador. Tern relagao a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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questoes de saude, para que os educandos tenham uma atitude cor ret a aos cuidados 

com a saude. 

• Compreender que a saude e um direito de todos, e uma dimensao essencial. do 

crescimento e desenvolvimento do ser humano. 

• Compreender que a condicao de saude e produzida nas relacdes com o meio 

fisico, economic© e socio cultural identifrcando fatores de risco a saude pessoal e coletiva 

presentes no meio em que vivem. 

• Conhecer e uti l izar formas de in tervene!© desfavoraveis a saiide, agindo com 

responsabilidade em relacao a sua saiide e a saiide da comunidade. 

• Conhecer formas de acesso a recursos da comunidade e as possibilidades de 

utilizacao dos services voltados a promocao. protecao e recuperacao da saiide. 

• Adotar habitos de autocuidado respeitando as possibilidades e limites do 

propr io corpo. 

Metas a seremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atingidas quando se trata de conteiidos voltados para a saiide 

Tern como intuit© principal atender as demand as da pratica social, no moment© em que 

sao solucionadas, obedece a crtterios de relevancia, no tocante a atualidade, estao 

organizadas de maneira a dar sent id as as suas dimensoes conceituais. proccdimental. c 

ati tudinal profundamente interconectadas. Essencialmente devem subsidiar praticas 

para a vida saudavel. 

Conhecimentos e novas tecnologias em prol da saiide 

Hoje dispomos de recursos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas 

alem de muitos deles nao serem apbeados por fait a de pnorizacao. de politicas sociais, 

ha uma serie de enfermidades relacionadas, ao potencial de cada um ou ao inevitavel 

risco de viver. 

Qua! a importancia dos services de saude 

Desempenham papel importante na prevencao, na cura ou na rcabilitacao e na 

minimizacao do sofrimento de pessoas portadoras de enfermidades ou deficieneias. 

Deveriam funcionar como guardioes da saude individual e coletiva, ate mesmo para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reduzir a dependencia com relacao a esses services, ou seja, aumentando a capacidade 

de autocuidado das pessoas e da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sucessos obtidos com a saude 

Houve progresses signilicativos, se analisarmos a historia com relacao a saude, mas o 

que e precise ressaltar, c que grandes saltos na condigao de vida c saiide da maioria da 

populagao brasileira e raundial, sao possiveis por meio de medidas j a conhecidas, de 

baixo custo e efica/es. Sao desafios grancliosos, mas que sao possiveis numerosos 

exempt os. Podem ser encontradas em experiencias locals, especial mente em alguns 

municipios brasileiros, que ousaram cumpr i r a lei e garantir a atengao a saude, 

produzindo impactos expressive sobre tax as de mortalida.de infanti l , de desnutrigao, de 

doengas transmissiveis, ou ainda sobre a incidencia de doenca bucal. 

Escola e Famil ia 

O trabalho conjunto de escola com a familia, e denials grupos de referencias para o 

aluno, e essencial, levando-se em conta os recirrsos disponiveis e os pad roes culturais 

consagrados. O conceito de uma dieta universal "correta" deve ser evitado sob pena de 

desestimular a construgao de um padrao alimentar desejavel e compativel, com a 

cultura local, composto a part i r dos alimentos ricos em nutrientes proprios de cada 

realidade. 

A associagao direta entre higiene e alimentagao precisa ser enfatizada. O 

reconhecimento da possibilidade de conta mi n agao de agua, e de alimentos e objetos 

contaminados, como fontes de doengas, sao elementos componentes do prepare do 

aluno para uma alimentagao saudavel. 
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C A P I T O L © H I 

3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Procedimentos Metodologicos 

Para viabil izar esse estudo convidamos os alunos do quarto ano do ensino fundamental 

Co rone! Joaquim Matos situado em Cajazeiras com idade de oito a dez anos, para 

responderem sobre saiide e auto-cuidado. 

A turma era formada por 33 alunos desta forma, foi utilizado um questionario com 

cinco questoes simples, onde todos os alunos colaboraram e m responder O questionario 

consiste em desenhos que representavam. rostos com expressoes de dor, tristeza, ategria, 

raiva, e os alunos rinham que pintar os rostos referentes aos semimentos e assinalar. 

3.2- Caraeterizacoes da escola 

A Escola Estadual Co ton el Joaquim Matos, conta com 230 alunos, distribuidos em 9 

turmas, do pre-escolar I , II e ensino fundamental de 1
a

 a 4° serie, aiein do EJA (Ensino 

de J ovens e Adultos) com 130 alunos matricuiados 

A instituicao conta com um consetho escolar. corpo docente cornposta por nove 

professores, e tecnicos administrativos pcdagogicos, possui uma mini bibltoteca, 

auxiliares de servico, vale ressaltar que os benelicios obtidos, foi com a luta da diretora, 

que esta a frente da administracao desde 1984. 
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A escola esta situada a rua: Julio Marques do Nascimento, na cidade de Cajazeiras, as 

condigoes tisicas do predio escolar, sao adequadas para atcnder as necessidades dos 

alunos, alem disso, a escola conta com o planejamento escolar e didatico. 

3.3-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Analise dos Dados 

3.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 1 Questionarios aplicados aos alunos 

Quando perguntamos como voce se sente ao saber que existem tantas doengas e que voce 

podera ficar doente, a maioria do grupo entrevistado revefou que sente tristeza. 

Observamos que os alunos se preocupam com a saude, notamos que os mesmos, ficavam 

um tanto apreensivos e ansiosos, quando se t rata de questoes de saude, mas isso significa 

que os alunos, entendem a seriedade da questao, como sen do algo que nao deve ser 

negligenciado, isto e, estar associado a qualidade de vida. As respostas veem rcat i rmar 

que o estado de doenga provoca tristeza nos educandos. 

A segunda questao: sobre as reagoes perguntamos as criangas, se ao verem outras 

criangas sujas ou doentes como se sentiam, os alunos demonstraram que se sen tern 

sensibilizados. 

Na terceira questao, analisamos que pesquisas tern most ra do que a fait a de saneamento 

basico, agua contaminada e a fait a de higiene corporal tern sido responsavel pela 

maioria das doengas, diante disso, perguntamos como os alunos se senteni, a grande 

maioria reconhecem que a fa It a cle higiene provoca doengas e que os cuidados tern sido 

constantemente ensinados na escola. Na quarta questao indagamos os alunos, que diante 

de sensagao como: dor, fome, f r io , sede e outras relacionadas com problemas de saude, 

como se sentiam, e os educandos dizem se sentir incomodados e procuram tratamento de 

saude at raves da escola. on familia. 

A quinta questao consistia em ma rear algumas doengas que conheciam. e que j a teve, 

com o lapis grafite, seriam marcadas as doengas que t inham contratdo, e com caneta 

azul ou preta, raarcariara as doengas que conheciam ou t inham ouvido falar. 

As doengas citadas para serem marcadas eram. catapora, dengue, diarreia, sarampo, 

piolho, pneumonia, caxumba, gripe, memngvte. As doengas conhecidas ou que ouviram 
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falar sao: Meningite, caxumba, rubeola, catapora, e as doengas que j a t inham contraido 

sao: gripe, diarreia, piolho e dengue, etc. 

Na sexta questao, em relagao ao tern a saude, pedirnos que os alunos escrevessem. uma 

frase: O aluno ( K ) escreveu ' ' A saude ebela e por isso devcmos preserva-la". O aluno 

(F) escreveu: "Saiide e bom e iimitas pessoas querem ter". O aluno (J) escreveu: " A 

saude e importante para sobrevivencia do planeta Ter ra" 

A o responderem esses questionamentos observamos, que os alunos entendem que a 

saude e algo seria, que merece cuidados, no cntanto, observamos que fait a nos alunos 

mais vocabuiario para demonstrar o conteudo apreendido, neste seatido, os educadores 

nao devem se deter ape nas aos aspectos, saiide/doenga, mas conscientiza-los, e a saude 

esta associada a qualidade de vida. Isto e salientado: "Saude e qualidade de vida e, 

portanto cncontrasse vinculada aos direitos humanos, aos direitos ao trabalho, a 

educagao, a alimentagao e ao l a z e f (COSTA, 2005p. 5) 

A saiide e um direito que .nos assiste, e e na escola, at raves dos educadores que se deve 

abordar o tern a saiide, desde cedo as criangas precisam ser informadas desses direitos, 

desta forma a escola estara trabalhando de acordo com a realidade do aluno, inserido o 

tenia saiide aos conteiidos, discutido, com os alunos, e ao mesmo tempo, incentivando os 

mesmos a entender a seriedade da questao. 

3.3.2- Questionario aplicad© aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA professores 

Para a realizagao desse estudo foi aplicado um questionario de quatro questoes com. 

professores da escola est a dual de ensino fundament a Coroiiel Joaquim 'Matos de l
a

 a 4
a 

serie com tres professores. 

O objetivo do estudo era saber como os professores trabalhavam o tern a saiide, na sala 

de aula. A primeira. questao: Que trabalhos sao desenvolvidos sobre saiide na escola? 

Citaremos a resposta da professora (D) formada em pedagogia, que respondeu, "Desde 

os mais element a res como pesquisas bibliograficas, reportagens de jornais tambem sao 

usados, para apt dar os alunos a conhecer como ocorrem certas doengas, para que 

possam evita-las atraves da prevengao, alguns trabalhos sao feitos com apoio dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UN'VERSIOADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FEDERAL 

DE CAMPI NA GRANDE 

CENTRO OE FORMACAO DE PRuFt$SOF> 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZFIRA? - PARAIBA 



39 

estudantes da faculdade de enfermagem e nas feiras de ciencias, temos o apoio dos 

agentes do posto medico do bai r ro Cristo Ret". 

Perguntamos a segunda questao: E m que discipiina costuma-se falar sobre auto-cuidado 

com saude? A professora ( K ) formada em pedagogia respondeu: "Na disciplina de 

ciencias". Indagamos a terceira questao: A escola recebe visits dos professionals de 

saiide? A resposta da professora (C) formada em geografia respondeu: "Sim, 

periodicamente os alunos da faculdade Santa M a r i a visitant a escola, e os mesmos fazern 

palestras educativas sobre saiide". A quart a questao: E costume conversar com o aluno 

a respeito de doengas? A resposta da professora (D) "Si.ro, nas aulas formats, e as vezes 

ate em outras aulas, se houver perguntas dos alunos, cost uma mos ouvir e ai plane] a r 

algo para que eles possam ser beneficiados. Em. conversas particulates tambem, jun to a 

diregao da escola, costuma-se ofereceT orientacao tambem aos pais". 

Foi citado pela professora, que e costume da escola convidar autoridades da area de 

medicina para ministrar palestras que juigamos de importancia v i ta l a comunidade 

escolar. Nela a participagao dos pais se da de forma plena. Alem disso, o projeto de 

educacao ambiental e os catadores de lixo estlo sempre passando na escola. Isto foi 

comentado. 

"A escola pode, entao. mobilizar as macs e os pais dos alunos, alem de 

outras pessoas da comunidade, como tecnicos, profissionais, cmprcsarios... 

participando das acoes de saitde na escola elaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descobrem que juntas sao 

capazcs de criar solugoes e aos poucos melhorar a vida da comunidade" 

(Ministro da Educaeao2G04. p.7) 

Com essa mobilidade, as criangas e a comunidade serao beneftciadas com a participagao 

de diversos grupos, tncluindo os profissionais de saiide, os alunos ficarao mais 

interessados em cultivar habitos saudaveis, para viver bem e melhor. 

O importante dessa uniao de profissionais dos diferentes segmentos, e que a saiide estara 

sen do valorizada e as criangas podcrao cobrar mais de seus pais, isto e, ensma-los, o que 

aprenderam na escola. A participagao dos pais desses alunos e fundamental neste 

trabalho de conscientizagao sobre cuidados com a saiide. 

3.3,3- Questionario aplicado ao gestor 
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Com o intui to de elaborar esse estudo foi feito um questionario contendo cineo questoes 

reiacionadas com a adminisliagao da escola, e qua! o position amento adotado diante a 

tematica saude. O questionario foi aplicado na escola estadual de ensino fundamental 

Coronel Joaquim Matos, localizada na cidade de Cajazeiras. 

A gestora e formada em pedagogia, e esta a frente do cargo ha 24 a nos, coordena tudo 

com responsabilidade e dedicagao, mostrou-se disposta a responder o questionario. 

A primeira questao: Que atitude a direcao tern adotado diante as campanhas a 

prevencao a doenca? Resposta da gestora: "Procurando esclarecer nossa comunidade 

escolar, convidando pessoas para proferirem palestras de esclarecimento sobre temas 

abordados. Tambem solidarios com as campanhas nacionais, disportibilizando o predio". 

Segunda questao levantada: Como o gestor tern analisado a questao sobre auto-cuidado 

com a saiide? Resposta: "AnaHsando comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carinho por setratar de um assunto de muita 

importancia para a educacao preventiva da saude de nossos alunos e seus familiares" 

A terceira questao: Quais as orientacoes dad as aos professores para trabalhar a saude e 

prevencao? Resposta: "Que trabalhem os temas sobre saude de forma globalizadas em 

suas aulas". 

A quarta questao: Como a secretaria e a comunidade apoiam este projeto? Resposta: 

"Da melhor forma possivel, participando". Isto e enfatizado por: 

"Para isso e necessario promover um amplo dialog© com os diversos grapos 

buscando a construcao do conhecimento sobre saude, esse processo dc 

construcao coletiva do conhecimeato, por meio do dialogo. troca de 

experiencias e saberes, e muito importante" (Ministro da Saude, 2004 p. 7) 

A construcao do conhecimento se da no coletivo, quando os professores com o apoio dos 

gestores abrem espago, para que temas como saiide, sejam discutidos na sala de aula, as 

acoes educativas tornam-se possiveis. Trocar experiencias, informacoes com quem tem 

conhecimento pro fun do na area, agent es de saiide, medicos, a escola estara 

desetnpenhando seu papel, que e educar para a vida. Abordar o tem a saiide, como 

prevengao, para uma qualidade de vida, e vrnna forma de contribuir para melhorar a 

realidade da qual vivenciamos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.4- Ani l i sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do esfagi© 

Nesse estudo analisamos o estagio realizado com uma turma de 28 alunos com idade 

escolar de 9 a 12 anos, do quarto a no da escola estadual de ensino fundamental Coronel 

joaqu im Matos, localizada em Cajaxeiras - PB 

Na primeira semana de estagio, reaiizamos uma atividade intitulada a saiide, visando a 

conscientizacao dos educandos sobre o que deve e o que nao deve fazer com a saiide do 

corpo, em seguida, passamos para o l ivro didatico sempre seguindo, o h o r i r i o 

programados das aulas da professora, ao abordar sobre cuidados com a saiide, alguns 

alunos expressaram como cuidavam de sua propria saiide, ressaltamos na aula a 

importancia de introduzir verduras c legumes na aiimentacao. 

Na segunda semana de aula, fizemos uma atividade que se inti tulava "O corpo do lobo 

mau" que objctivava observar as funcoes das partes do corpo, a percepcao de ser 

diferente, no segundo moment©, pedimos aos alunos que recontassem, a historia e 

dissessem alem da funcoes citadas, falassem tambem para que serviam, e em seguida, 

discutimos sobre os cuidados que se deve ter com tais partes do corpo, sempre visando a 

questao da saiide, 

Na terceira semana de estagio destacamos o texto " 0 que comer" ertfocando a necessidade 

de uma aiimentacao de qualidade variada, com a ingestao de frutas, sucos naturais, 

reafirmamos a importancia para o desenvolvimento da inteligencia, apos a leitura e 

discussao, fizemos algumas questoes referente ao texto.. 

Na quarta semana de estagio trabalhamos o texto '"Prevencao pela boca" enfocando a 

necessidade de cuidar dos dentes para uma boa saiide, citamos o quanto e importante a 

visita regular ao dentista, como forma de prevenir doencas, em seguida, consuitamos um 

dicionario, para as palavras desconhecidas que encontramos no texto. 

Podemos concluir que o mais significative no estagio, e que os educandos t i ra ram proveito 

da consideracao que reaiizamos na saia a respeito da saiide, e que os mesmos entenderam 
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a seriedade que envolve os cuidados com a saude, mostraram-se preocupados em tomar os 

devidos cuidados para obter uma boa saude. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C O N S I D E R A C 6 E S FINAI'S 

Portanto mediante a analise da tematica saiide, no qua! reaiizamos o estagio, constatamos 

que o tema e extremamente relevante para a vida dos educandos, e que deveria receber 

uma atencao ma.ior por parte dos educadores.. Verificaroos que os alunos necessitam de 

obter informacoes sobre o assunto, mas cujo enfoque nao seja apenas a doenca, mas os 

aspectos envolvidos, tais como: fatores ambientais, habitos de higiene, isto e, os alunos 

precisam entender que para se ter uma boa saude depen.de de uma qualidade de vida 

melhor. 

A escola. ainda se constitui um espaco de producao de saiide, at raves de trabalhos 

educativos, voltados a promover acoes em saiide, dessa forma os alunos se sentirao 

estimulados a mudarem seus habitos, e se conscientizarem que a. saiide, e um dos bens 

mais valiosos que exist e, e que se nao forem cultivamos os mesmos serto prejudicados na 

sua vida escolar, 

Concluimos que a escola, tratando o tema saiide de forma abrangente e contextualizada, a 

aprendizagem se t e r r o r a mais significativa, e nao estara apenas informando, mas 

transformando valores. 
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Q U E S T I O N A R I O D E PESQUISA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T EMA; prat icaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de autocuidado na saude: COH>>.« itk-n»if?«r jpfvc-rela^io nos processes de ensino-aprendizagein. 

PARA O PROFESSOR 

1. Que trabalhos sao desenvolvidos sobre saude na escola? 

2. Em que disciplina costuma-se falar sobre auto-cuidado com saude? 

3. A escola recebe visita dos profissionais de saiide? 

4. E costume conversar com o aluno a respeito de doencas? 

P A R A O G E S T O R 

L Que atitude a direcao tem adotado diante as campanhas de prevencao a doenca? 

2. Como o gestor tem analtsado a questao sobre auto-cutdado com a saude 9 

3. Quais as orientacoes dadas aos professores para trabalhar a saiide e prevengao
0 

4. A escola tem desenvolvido aigum projeto sobre saiide, e oomo sao trabalhados? 

5. Como a secretaria e a comunidade apoiam este projeto? 
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NOME:_ 

IDADE: SERIE: 

QUESTOES 

1 - Como voce se sente ao saber que existem tantas doencas e que voce podera ficar 

doente? 

( ) ( ) ( ) 

2- Qual a sua reacao ao ver criancas sujas ou doentes? 

( ) ( ) ( ) ( ) 

3- Pesquisas tern mostrado que a falta de saneamento basico, agua contaminada e a falta 

de higiene corporal tern sido responsavel pela maioria das doencas. Diante disso, como 

voce se sente? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@ ©  ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

4- Voce consegue identificar expressoes de dor, fome, frio, sede, febre, diminuicao da 

visao ou auditiva? Como voce se sente? 

( ) ( ) ( ) ( ) 

5- Marque algumas doencas que voce conhece e que ja teve. 

( ) Catapora ( ) Sarampo ( ) Gripe 

( ) Dengue ( ) Piolho ( ) Meningite 

( ) Diarreia ( ) Pneumonia 

( ) Rubeola ( ) Caxumba 

6- Em relacao ao tema saude, deixe uma frase. 


