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RESUMO

Os aspectos envolvidos na formagao de habitos e atitudes

no cotidiano da escola podem contribuir para a forma¢ao

de cidadaos capazes de atuar em favor da melhoria dos

niveis de satide pessoaise coletivos. Diante dessa afirmagao,

este trabalho teve como objetivo analisar a proposta de

educac¢ao para a satide a ser desenvolvida na educacgao

basica brasileira, no Ensino Fundamental, relacionando-a

com a discussao teérica e metodolégica sobre promogao e

prevencdo da satide no Sistema Unico de Satide — SUS e

afirmando a escola como um espacoprivilegiado de

educagao em satide. Para tanto, adotamos como metodologia

a analise dos Parametros Curriculares Nacionais das séries
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iniciais e finais do Ensino Fundamental — Tema Transversal
Satidee doreferencial tedrico referente a tematica na area
da sauide. Concluimos que os PCN apresentam uma proposta
de trabalho coerente com as propostas de educacgaéo em
saude do setor Satide, entretanto, o carater seletivo e
disciplinar do curriculo escolar pode prejudicar o
desenvolvimento efetivo da educagdo para a satide nas
escolas.

PALAVRAS-CHAVE:educacao em satide; promocgao da
saude; parametros curriculares nacionais;satide na escola.

Introducao

Nao se pode compreender ou transformar a situacdo de
saude pessoal ou coletiva sem considerar que a satide é
produzida nas relagdes com os meiosfisico, social e
cultural. “A promogao da satide sefaz por meio da educagcao,
da adogaodeestilos de vida saudaveis, do desenvolvimento
de aptiddes e capacidadesindividuais, da producgao de um
ambiente saudavel” (Brasil, 1997c, p. 93). Ao se levar em
conta que todos os aspectos envolvidos na formacdo de
habitose atitudes no cotidiano da escola podem contribuir
para a formagao de cidadaos capazes de atuar em favor da
melhoria dos niveis de satide pessoais e da coletividade, a
educacao, e por sua vez, a escola, se configuram como um
dos fatores/espacos maissignificativos para a promocaéo da
satide.

A educagao para a satide a ser desenvolvida nas séries
iniciais e finais do ensino fundamental esta proposta nos
Parametros Curriculares Nacionais — PCN paraeste nivel
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de ensino, na condi¢ado de Tema Transversal, o que significa
queos contetidosreferentes 4 satide devem perpassar tantas
disciplinas possiveis além da disciplina de ciéncias, de
forma integrada as 4reas curriculares, aos demais temas
transversais (ética, meio ambiente, orientacdo sexual e

pluralidade cultural) e ao cotidiano da vida escolar.

Entretanto, as estratégias de ensino para os contetidos
referentes 4 satide nado se revelaram suficientes para
conscientizar e sensibilizar os alunos parao direito a satide,
a busca constante da compreensao de seus determinantes
e torna-los capazes para a utilizacao de medidas praticas
de promogao, protecao e recuperacao da sauide individual
e coletiva. Observa-se umavalorizacao do “biologismo”, com
um ensino de satide focado numa formagao conceitual e
fragmentada, descontextualizada e quase sempre exclusiva
da disciplina de ciéncias. “As experiéncias mostram que
transmitir informagées a respeito do funcionamento do
corpo e descricao das caracteristicas das doencas, bem
como um elenco de habitos de higiene, nao é suficiente
para queos alunos desenvolvam atitudes de vida saudavel”
(Brasil, 1997c, p. 85).

Este trabalho teve como objetivo analisar a proposta de
educagao para a satide a ser desenvolvida na educacao
basica brasileira, no Ensino Fundamental, relacionando-a
com a discussao té6rica e metodolégica sobre promogao e
prevencgao da satide no Sistema Unico de Satide —- SUS e
afirmando a escola como um espaco privilegiado de
educagao em satide. Para tanto, adotamos como metodologia
a analise dos Parametros Curriculares Nacionais das séries
iniciais e finais do Ensino Fundamental —- Tema Transversal
Saude e doreferencial tedrico referente 4 tematica na area
da satide.
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Paraémetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental e o Tema Transversal Satide

Com a finalidade de subsidiar a elaboracdo dos curriculos
escolares, o Ministério da Educacao organizou os
Parametros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino
fundamental e médio. Tratam-se de documentos
orientadoresda pratica pedagogica que “auxiliam o professor
na tarefa de reflexao e discussdo de aspectos do cotidiano
da pratica pedagégica, a serem transformados
continuamente pelo professor” (Brasil, 1997b, p. 10).
Apresentam principios educativos, proposta de articulagao
entre objetivos, contetidos, orientacdes didaticas e
avaliacao.

Os PCNspara 0 ensino fundamental se organizam em areas
do conhecimento, a saber: Lingua Portuguesa, Matematica,
Ciéncias Naturais, Histéria, Geografia, Arte, Educagao Fisica
e Lingua Estrangeira. Além das areas do conhecimento que
se consolidam na educagao brasileira como disciplinas
basicas do curriculo, os PCNs incluiram no curriculo
escolar quest6es sociais que contribuem para uma
educagao para a cidadania, incorporando um conjunto de
cinco Temas Transversais assim denominados: ética, meio
ambiente, pluralidade cultural, satide e orientacgao sexual.

Conforme documentointrodutério dos TemasTransversais,
sua incorporagao no curriculo escolar

(...) nao significa que tenham sido criadas novas areas ou
disciplinas. (...) os objetivos e conteidos dos Temas
Transversais devem ser incorporados nas areas ja
existentes e no trabalho educativo da escola. E essa forma
de organizar o trabalho didatico que recebeu o nome de
transversalidade. Amplos o bastante para traduzir
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preocupagoes da sociedade brasileira de hoje, os Temas
Transversais correspondem a questées importantes,
urgentes e presentes sob varias formas, na vida cotidiana.
O desafio que se apresenta paraas escolas € 0 de abrirem-
se para o debate (Brasil, 1997a, p. 15).

A respeito dos PCNs e mais especificamente aos Temas
Transversais, cabe colocar que a abordagem dos PCNs é
efetivamente uma abordagem disciplinar do conhecimento
escolar. Ao analisar os PCNs para o ensino fundamental,
Macedo(1999) afirma que nao existe nenhumaproposta de
articula¢gao e integragao dos conteudos apresentados nas
areas do conhecimento, a nao ser aquilo que naturalmente
acontece, como por exemplo: quando se trabalha com
ciéncias naturais e os alunos buscam informacoes,
registram e fazem relat6rios, acabam lancando mado de
conhecimentos relacionados 4a lingua portuguesa.

No que se refere a interdisciplinaridade, os Temas
Transversais, conforme Macedo(1999), sao propostos como
mais umadastentativas de se articular as disciplinas que
compoem o curriculo escolar. Os proprios PCNsjustificam
que existe uma incapacidade dessas disciplinas em dar
conta de todaa realidade social. Essa forma de articulagao
nao esta bem definida nos PCNs, o que leva Macedo a
acreditar que dificilmente a proposta de trabalho com os
Temas Transversais sera efetivada no curriculo vivido nas
escolas do Brasil.

Ainda segundo Macedo (1999),

os PCNs estao propondo a légica da manutencao das
disciplinas e a introdugao de temas transversais de
relevancia social. A despeito dessa relevancia, os temas
transversais serao introduzidos sempre que a logica
disciplinar permitir (p.56).
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Macedo (1999) defende que os temas transversais

funcionariam como .eixo integrador dessas areas do

curriculo se a selecao e organizacao partissem dos pr6éprios

Temas Transversais e a partir dai, organizadas as

disciplinas. Entretanto, os PCNs buscam oscritérios de

organizacao e selecao dos contetidos nas proprias areas

segundo a ldgica disciplinar. Os temas transvesais sao

posteriormente encaixados nesses espacos do curriculo,

onde eles vao se adaptar. Os PCNs apresentam parte da

estratégia de como seria esse encaixe, e a outra parte é

deixada parao professor.

A partir dessa questao, Macedo (1999) langa a seguinte

pergunta:

Se os temas transversais expressam as tematicas

relevantes para a formacao do aluno, por que nao sao
eles os principios estruturadores do curriculo? Por que
nao fazer deles o nucleo central da estruturag¢ao curricular

e inserir ‘transversalmente as diferentes dreas do
conhecimento? (p.56).

Sao dois pontos que surgem a partir desses questionamentos:

o primeiro se refere 4 multidisciplinaridade da maioria dos

temas transversais; e 0 segundo, ao carater seletivo do

curriculo escolar. Na realidade, o que os PCNs prop6em

quando afirmam que os Temas Transversais devem

contemplar as tematicas sociais sem, no entanto, restringi-

las a uma unica disciplina, significa que o professor de

ciéncias pode trabalhar tematicas da satide, o de portugués

também, o que nao significa que havera uma efetiva

integracao entre esses professores e contetidos.

Desta forma, a satide, enquanto Tema Transversal, deve

permear todas as areas que comp6em o curriculo, uma vez

que, para educar para a saude, deve-se levar em
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considera¢ao os aspectos envolvidos na formagao de habitos

e atitudes que estao presentes no cotidiano escolar.

Os PCNs/TemaTransversal Satide apresentam um conceito

de sauide como direito universal e algo que se constroi

durante toda a vida, nas relacgées sociais e culturais.

Reforgam que é preciso romper com a ideia de que a satide

do sujeito é determinada unicamenteporele, inclusive pela

genética, ou pelas condigdes que a sociedade ou poder

publico lhe oferecem. Neste cenario, a educagao é apontada

como “um dosfatores mais significativos para a promocao

da sauide” (Brasil, 1997c, p.85).

O Sistema Unico de Saide e a educacao para a satide

O Sistema Unico de Satide —- SUS no Brasil compreende o

conjunto de acgoese servicos de sauide prestadospor 6rgaos

e instituigdes publicas, nas esferas federal, estaduais e

municipais, da administra¢ao direta e indireta e das

fundag6des mantidas pelo Poder Publico. Estao incluidas no

SUS as instituigdes publicas federais, estaduais e

municipais de controle de qualidade, pesquisa, produgao

de insumos, medicamentos, hemoderivados e

equipamentos para a satude. A iniciativa privada pode

participar do SUS, desde que em carater complementar (Art.

4° Lei n° 8.080/90).

As condicgées para promocao, protecao e recuperacao da

salide e a organizacdo e o funcionamento dos servicos de

saude estado dispostos na Lei Organica da Satide, n° 8.080,

de 19 de setembro de 1990. Esta mesmaLei define a satide

como um direito fundamental do ser humano, sendo

determinantese condicionantes para a satide a alimentacao,
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habitagao, saneamento basico, trabalho e renda, meio

ambiente, transporte, acesso a bense servicos essenciais,

dentre outros (Artigos 2° e 3° da Lei n° 8.080/90).

Dentreos objetivos do Sistema Unico de Satide, destacamos

a “assisténcia as pessoas por intermédio de acées de

promog¢ao, protecao e recuperacao da satide, com a

realizacao integrada das acoes assistenciais e das

atividades preventivas” (Inciso III, Art. 5° da Lei n° 8.080/

90). Sobre a promocaoda satide, o Ministério da Satide prevé

que

na base do processo de criagao do SUS encontram-se: o
conceito ampliado de satide, a necessidade de criar

politicas publicas para promové-la, o imperativo da

participagao social na construcgao do sistema e das

politicas de satide e a impossibilidade do setor sanitario
respondersozinho a transformagaéo dos determinantes e
condicionantes para garantir op¢des saudaveis para a

populagao. Nesse sentido, o SUS, comopolitica do Estado

brasileiro pela melhoria da qualidade de vida e pela
afirmagao do direito 4 vida e 4 satide, dialoga com as
reflex6es e os movimentos no ambito da promocao da
satide (Brasil, 2006, s/p).

Pedrosa (2006) define promocgaéo da satide como acées que

envolvem um conjunto de recursos materiais e humanos

voltados para o enfrentamento das quest6es emergentes dos
determinantes da satde (reconhecimento dos direitos

sociais e econdémicos, eliminagao da pobreza: renda,

alimentacado e seguranca, mudanga,protecao e conservacao

ambiental e justica social). Seus resultados e efeitos sdo

perfeitamente identificados na situacao de satide e

qualidade de vida da comunidade ou populagao.

Desta forma, 0 conceito de promogao da satide encontra-se

vinculado as intervengdes voltadas para os determinantes

156



g
®

C
L

®

i
,!

i
i

a
, 
  
  
  
  
  
  
c
O

  
  
= a

1
!g

!f

O
D

!#
I

>

E
j,

E
9

,®

C
=

`

C
J

D

®
  
  
a
) 

  
 a

)

C
_

I: V
,

P
.

tl a
)

a
) a Q
.

a
)



Educagao, Escola e Sociedade - v. 2, n. 1

Revista do Departamento de Métodos e Técnicas Educacionais

incdmodospara a popula¢ao.

- Area da satide: Akerman, Duhl e Bogus(2006) fazem um
alerta para os “novos males da civilizagdo moderna”:

depressao, drogadicao, canceres, obesidade, dentre
outros; e “velhos males” — dengue, leptospirose, febre
amarela etc, que demandam “sinais de alerta para se
equacionar a oferta de servi¢os de satide no futuro

proximo”(p.124).

- “ir e vir”: trata-se de um dos aspectos mais complexos

do processo de urbanizacao: o transporte, que tem como
consequéncia 0 aumento da emissao de gases poluentes
afetando, principalmente, as populacées de baixa renda,

cujas moradias se encontram pr6éximasds vias de grande

fluxo viario.

Assim, “o setor satide é, e sempre sera, 0 repositério das

consequ€éncias individuais e coletivas desses fatores, mas

sempre determinados pela auséncia ou presenca das

politicas de outros setores” (Akerman, Duhl & Bogus,2006,

p.126). Essa afirmacao indica a necessidade de articulagao

entre os diferentes setores da vida publica, inclusive com

as instituigdes de ensino, com a finalidade de se

construirem pontes e cooperac6es.

Educagaéo para a Satide na Escola

A escola, enquanto instituigaéo formal de educacao,

constitui-se num espaco privilegiado para se desenvolver

educagaoparaa satide. Pode,inclusive, se configurar numa

potencial articuladora com os servicos de satide da

comunidade onde esta inserida, contribuindo para a

promogao e prevencao da satide e promovendo discussées

€ propostas de melhoria das condicées sanitarias locais e

regionais.
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A escola tem uma importante relagao com a familia dos

alunos e desempenhapapel de destaque na comunidade.
Por isso, ela pode ser uma grandereferéncia e influenciar
praticas politicas, atitudes de alunos, professores, outros
profissionais de educacao e de satide e seus familiares.

Devido a todosesses fatores, o setor Educagao € um aliado

importante para o setor Satide e a escola pode ser um

espaco estratégico para a promogao da satide (Cerqueira,
2007,p. 35).

Ao se considerar a escola como um espagcode convivéncia

entre criangas e adolescentes capazes de se articular com

familiares e comunidades, ela se configura como um

espaco de grande relevancia para a promocao da satde,

principalmente quando a educacao tem o propésito de

estimular a autonomia, o exercicio de direitos e deveres, as

habilidades com opg¢ao por atitudes mais saudaveis e o

controle das suas condicgées de satide e qualidade de vida

(Silva e Delorme, 2007).

Silva e Delorme (2007) ainda justificam a escola como um

espaco privilegiado para a educacgao para satide, ao

considerarem que

ao mesmo tempo, a qualidade do trabalho educativo na
escola tem como referéncia o desenvolvimento e a

aprendizagem de seus alunos, que se expressam como
direito basico, na possibilidade de todos constituirem

conceitos, conteudos e valores junto com outros alunos
sob a mediacao de um professor. Pode-se ressaltar que

os alunos nao aprendem apenas dentro da escola, mas
também em outros espacossociais. Todavia, nao ha duvida

quanto a fungao basica da escola como espaco de ensinar

(Silva e Delorme, 2007, p. 25).

A educagao para a satide a ser desenvolvida na escola

cumpre papel de destaque: favorece a tomada de

consciéncia do direito 4 saude e instrumentaliza para a
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intervengao individual e coletiva sobre os determinantes

do processo satide-doenga (Brasil, 1997c). Sua inclusdo no

curriculo responde a uma forte demandasocial, num

contexto em que a traducgao da proposta constitucional em

pratica requer o desenvolvimento da consciéncia sanitaria

da populacao e dos governantes para que o direito 4 satide

seja encarado comoprioridade(Ibid, p.90).

A escola nao tem condicao de levar, sozinha, os alunos a

adquirirem satide. Mas tem condig6ées de capacita-los para

umavida saudavel. A responsabilidade pela educagao para

a saude deve ser assumida com compromissopela escola,

ja que professores e demais membros da comunidade

escolar transmitirao valores durante o convivio escolar que

contribuirao para a conformagdao de atitudes dos

estudantes.

Entretanto, os PCNs afirmam que, ao se ensinar satde,

coloca-se 0 foco numa formagcaéosobre satide, pautada pela

insercao de conceitos nos programasde satide dadisciplina

de ciéncias naturais. Esta estratégia nao é suficiente para

a promogao da satide, ou melhor, uma formacdo para a

saude. Isto nao significa que as informacées e

conhecimentos referentes 4s quest6es de satide nao sejam

importantes e nao devam estar presentes no processo de

ensinar e aprenderpara a saude. “A educacao para a sade

so sera efetivamente contemplada se puder mobilizar as

necessarias mudangasna busca de umavida saudavel. Para

isso, os valores e a aquisigao de habitos e atitudes

constituem as dimensoes mais importantes”(Brasil, 1997c,

p-97).

Quanto as quest6es metodoldgicas e orienta¢gdes didaticas,

os PCNs apontam que os contetidos e temas nao podem ser
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trabalhados numa unica area ou disciplina. A discussao

sobre sade pode ser contemplada, por exemplo, em textos

literarios, revistas e jornais. Para se construir este conceito

amplo de satide, quest6es hist6ricas e geograficas devem

ser consideradas. A area da educacao fisica também é

extremamente importante na construcao desse conceito e

no desenvolvimento de habitos saudaveis.

Os tdpicos sugeridos para a educagaéo para a saude devem

ser desenvolvidos de forma flexivel, considerando as
experiéncias e necessidades sentidas pelos alunos, de

forma que os conteuidos sejam significativos e ganhem

potencialidade de aplicagao.

Os PCNs recomendam que o professor organize trabalhos

de diferentes areas em fungao de problematicas de saude

para que, ao tratar desses temas, os alunos aprendam a
langar mao de conhecimentos de lingua portuguesa,

matematica (...), na busca de compreensdao e de solucgdes

para questoesreais (...)” (Brasil, 1997c, p.121). Sugere-se

um trabalho integrado das diversas areas, por meio de

seminarios, pesquisas, campanhasetc.

Também recomendam trabalho conjunto com a familia e

gruposde forte presenga social. Os conteuidos da sade sao

gerais e comuns a diferentes realidades, mas devem ser

traduzidos em praticas concretas que considerem a

realidade sanitaria local. A escola deve desenvolver

atividades em conjunto com o servico de satide, apoiando

as acoes deste. Pode também aproveitar materiais

produzidos pelo sistema de satide.

O desenvolvimento dos contetidos deve considerar as

peculiaridades de cada faixa etaria, reconhecendo os

agravos mais comuns num determinado periodo de vida e
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os procedimentos, atitudes e conceitos de interesse para a

maioria do grupo.

Finalizando o bloco de orientacgées didaticas, o documento

ressalta que os habitos e as atitudes se constroem no

cotidiano, mas podem ser alterados caso nao voltem a ser

avaliados e justificados. Cabe 4 escola gerar oportunidades

de aplicacao sistematica dos contetidos, diante do interesse

e manifestagao dos alunos, do diagnéstico dos pais e

professores ou da ocorréncia de doengas naregido.

Por fim, cabe ressaltar que a melhoria das condicées de

vida e saude nao acontecera de maneira automatica nem

esta garantida pelo passar do tempo, assim como o progresso

e desenvolvimento nado nos dao garantia de saude e

longevidade. “A compreensdo ampla dos fatores

intervenientes e dos compromissospoliticos necessarios sao

exigéncias para a sua efetivacao” (Brasil, 1997c, p.95).

Entretanto, na escola é possivel propiciar o desenvolvimento

das atitudes de solidariedade e cooperagaéo nas pequenas

acées docotidiano e nas intera¢gées do convivio escolar, de

forma que essas atitudes sejam incentivadas e se estendam

ao ambito familiar e aos ambientes publicos, para que tal

responsabilidade se transforme em pratica de vida. O que

confirma Torres Santomé (1998), ao afirmar que

umadasfinalidades fundamentais que toda a interveng¢ao
curricular pretende desenvolver e fomentar é a de preparar

os alunos para serem cidadaosativose criticos, membros

solidarios e democraticos de e para umasociedadesimilar.
Uma meta deste alcance requer, consequentemente, que

recursos e experiéncias de ensino e aprendizagem que
dia-a-dia caracterizam a vida nas salas de aula, formas
de avaliagao e modelos organizativos promovam a
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construcao dos conhecimentos, habilidades, atitudes,

valores, normas, etc., necessdérios para ser um bom
cidadaoe cidada.(p.129).

Conclusaéo

Considerando o referencial estudado, podemos concluir

que a escola pode ser potencializada em varios espa¢os

sociais, possibilitando, dentre outros, a construgaocoletiva

de conceitos, valores, saberes, 0 que a caracteriza como um

local privilegiado para a promocdo e educagao em satide.

Além disso, os PCNs/Tema Transversal Saude apresentam

um referencial te6rico coerente com as propostas de

educacao em satide do setor Saude, 0 que podemos

considerar como um facilitador para a promogaéoda satide

na escola. Entretanto, a despeito desta coeréncia, a

estruturacao curricular brasileira essencialmente

disciplinar e seletiva pode contribuir para que a proposta

dos Temas Transversais nao seja aplicada da forma como

preveem os documentos e para que prevaleca o ensino de

saude na escola focado na transmissao dos contetidos de

sauide que comp6em 0 curriculo escolar.

Para reverter essa situacdo, é importante que os temas da

saudesejam trabalhadosde forma integrada com as diversas
areas do conhecimento, considerando as experiéncias e

necessidades dos alunos, o envolvimento com asfamilias e

a comunidade. Também devem ser desenvolvidos a partir

de praticas concretas de forma a imprimir significado aos

temas trabalhados e assim mobilizar as mudangas

necessarias para uma vida saudavel.
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