
Uma aná li se do pro ces so par ti ci pa ti vo de comu ni ca ção gera dor de
um mate rial edu ca ti vo, pla ne ja do passo a passo para cum prir seu
obje ti vo de sub si diar uma cam pa nha de pre ven ção de DST/HIV/aids. 

Margarita S. Diercks
Renata Pekelman 

Manual para equipes de saúde: o
trabalho edu ca ti vo nos grupos 

E
ste texto é um fragmento do Manual para
equipes de saúde elaborado pelas autoras
no contexto da pesquisa descrita no capí-

tulo anterior „Grupo de mulheres e a elaboração
de material educativo‰. Este Manual buscou sis-
tematizar a experiência do grupo que coordenou
a pesquisa nos diversos grupos de mulheres,
sendo um quinto material educativo resultante
dessa pesquisa. O capítulo escolhido para ser
apresentado foi aquele onde tratamos do trabalho
em grupos, propondo os fundamentos teórico-
metodológicos da educação popular  como
referência para o trabalho.

O manual tem como obje ti vo dis po ni bi li zar
para as equi pes de saúde o desen ro lar de um tra ba -
lho edu ca ti vo, que pode ser cole ti vo ou indi vi dual.
Segue uma meto do lo gia dia ló gi ca1 e par ti ci pa ti va
que, além de pro pi ciar um exer cí cio de escu ta e
refle xão, se pro põe a ela bo rar mate rial edu ca ti vo em
con jun to  téc ni cos e popu la ção. Por isso, acha mos
que os pro fis sio nais de saúde que se pro põem a tra -
ba lhar as ques tões edu ca ti vas do pro ces so saúde-
doença devem ter claro as bases teórico-metodológi-
cas deste fazer. Esta publi ca ção se pro põe a dis cu tir
o „como fazer‰ das ati vi da des edu ca ti vas.

De forma geral, pode mos dizer que a pro -
ble ma ti za ção, a evi den cia ção de con tra di ções, o

estra nha men to, alia dos ao res pei to crí ti co pelos
aspec tos cul tu rais, sociais e eco nô mi cos dos par -
ti ci pan tes, fazem com que seja pos sí vel ela bo rar
um mate rial edu ca ti vo que expo nha jus ta men te
os aspec tos ini cial men te não visí veis dos sujei tos
e sua rea li da de. Esta invi si bi li da de, se não for tra -
zi da à tona para ser ouvi da de forma sen sí vel e
pro ble ma ti za do ra, mui tas vezes invia bi li za todo
um esfor ço edu ca ti vo, frus tan do tanto pro fis sio -
nais como popu la ção. 

Outro aspec to que gos ta ría mos de des ta -
car é que este tra ba lho é essen cial men te inter dis -
ci pli nar. Precisamos de pro fis sio nais oriun dos de
vários cam pos do conhe ci men to para assim
poder mos enten der a rea li da de em toda a sua
com ple xi da de, mas prin ci pal men te para ten tar
fazer, por meio do mate rial edu ca ti vo, uma sín te -
se desse conhe ci men to.

Este manual é resul ta do da nossa expe -
riên cia de pes qui sa deno mi na da „Prevenindo
DST/ HIV/aids em mulhe res de baixa renda: a
ela bo ra ção de car ti lhas no pro ces so edu ca ti vo‰
que foi rea li za da em qua tro unidades de saúde do
Serviço de Saúde Comunitária do Grupo
Hospitalar Conceição/Porto Alegre-RS, duran te
o perío do de maio de 2000 a outu bro de 2001,
sendo finan cia do pelo Ministério da

Ilustração: Rodrigo Rosa

1 Dialógico: termo utilizado pelo educador Paulo Freire e por vários autores, que se refere a prática do diálogo. Praticar o diálogo significa
ouvir o outro, tentar perceber as diferenças, trabalhar estas diferenças. Ver também: Freire, Paulo: Pedagogia da Autonomia, Editora Paz e Terra.
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Saúde/UNES CO, por meio da Coordenação
Nacional de DST/AIDS. 

Os gru pos, que con ta ram com a par ti ci pa -
ção de mais de 40 mulhe res e 16 pro fis sio nais,
foram rea li za dos em encon tros sema nais com duas
horas de dura ção,  numa média de 12 encon tros
para a rea li za ção deste tra ba lho. Cabe des ta car que
a maio ria dos gru pos com os quais foi rea li za da
esta ati vi da de edu ca ti va con ti nuou se encon tran do
para dis cu tir outros aspec tos do coti dia no e tam -
bém bus car alter na ti vas para o aumen to da renda
fami liar.

Finalmente, gos ta ría mos de salien tar que
esta car ti lha, cons truí da em con jun to com a popu -
la ção, tem como obje ti vo pri mor dial criar redes de
conhe ci men to crí ti co. Os pro ble mas que foram
dis cu ti dos em pro fun di da de com um peque no
grupo devem ser, por meio do mate rial edu ca ti vo,
leva dos  para o maior núme ro pos sí vel de pes soas.
Essa divul ga ção de um novo agir e fazer des cri tos
no mate rial edu ca ti vo tem que ter neces sa ria men te
o envol vi men to da popu la ção, pois esta é que irá
distribuí-lo nos seus mais diver sos espa ços de con -
ví vio e das mais dife ren tes for mas. Aos pro fis sio -
nais de saúde cabe con ti nuar o pro ces so edu ca ti vo

crí ti co, acom pa nhan do esta dis tri bui ção e, ao
mesmo tempo, dis cu tin do este mate rial nos espa -
ços indi vi duais e cole ti vos da unidade de saúde. 

O tra ba lho edu ca ti vo nos gru pos

1 O  pla ne ja men to do tra ba lho

Quando rea li za mos uma ati vi da de edu ca ti -
va, ini cial men te temos de pensá-la den tro do con -
tex to da rea li da de na qual esta mos tra ba lhan do,
ou seja, a rea li da de da popu la ção e da unidade de
saúde cor res pon den te. As ati vi da des edu ca ti vas
têm que estar inti ma men te liga das às prio ri da des
dis cu ti das entre pro fis sio nais e popu la ção. Assim,
tem de haver uma uni da de das ati vi da des edu ca ti -
vas com o res tan te das ati vi da des da equi pe e não
trans for mar a edu ca ção em saúde (enten di da mui -
tas vezes como somen te tra ba lho em grupo) em
mais uma coisa para fazer, pas san do a entendê-la
como um aspec to indis so ciá vel das ati vi da des do
pro fis sio nal de saúde. Por exem plo, quan do pen -
sa mos em HIV/aids, não temos que nos preo cu par
somen te com o acom pa nha men to clí ni co do
pacien te ou o núme ro de por ta do res, mas tam -
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bém, e muito, com os múl ti plos e com ple xos
aspec tos da rea li da de que influen ciam a com preen -
são desse pro ble ma. 

A edu ca ção em saúde tem um papel fun -
da men tal nesse enten di men to, visto que sua pre -
mis sa mais impor tan te deve ser „ouvir o outro‰.
As ati vi da des edu ca ti vas têm de ser pla ne ja das e
isso sig ni fi ca que temos de cui dar de vários
aspec tos, resu mi da men te, aqui lis ta dos:  

Precisamos de tempo: em geral, os pro fis -
sionais de saúde estão cheios de coi sas para fazer.
Por esse moti vo, é impor tan te ter claro que a rea li -
za ção de um tra ba lho edu ca ti vo deman da algu mas
horas de tra ba lho. Precisamos pla ne jar como vai ser
a reu nião, como será o regis tro, qual será o papel
do coor de na dor e rea li zar a ava lia ção da ati vi da de.
De forma  geral, pode mos dizer que para cada hora
de con ver sa com a comu ni da de pre ci sa mos do
dobro de tempo para prepará-la e avaliá-la. Por isso,
a ati vi da de edu ca ti va tem de ser agen da da. Sem um
tempo dis po ní vel ade qua do, ela pro va vel men te será
feita com falhas meto do ló gi cas que rever te rão em
um tra ba lho frus tran te com a popu la ção. 

Precisamos de um(a) par cei ro(a) com a
mesma dis po ni bi li da de de horá rio nossa, pois
sem pre é melhor tra ba lhar em dupla. É mais
fácil fazer o regis tro, é pos sí vel tro car idéias e
ava liar melhor. Além disso, em dupla sem pre é
pos sí vel „exer ci tar‰ o diá lo go.

O regis tro tem de ser pen sa do antes da reu -
nião come çar. Em geral, um dos pro fis sio nais par ti -
ci pan tes da ati vi da de edu ca ti va fica rá encar re ga do do
regis tro. O regis tro é a base para a nossa ava lia ção e
para a refle xão sobre o que esta mos fazen do. Para
fazer o regis tro, pre ci sa mos de uma cane ta, papel
(uma pran che ta é uma boa idéia) e gra va dor. Se pos -
sí vel, uma fil ma do ra e/ou máqui na foto grá fi ca. 

Precisamos de uma pasta para guar dar as nos -
sas ano ta ções. Lembramos que pode mos sair do
posto, que os gru pos „aca bam‰, que as idéias não
dão certo, enfim, que esta mos fazen do his tó ria, esta -

mos pro du zin do conhe ci men to e isso tem de ser cui-
dadosamente guar da do para que nós e outras pes soas
apren da mos com a nossa expe riên cia.

Temos de ter domí nio téc ni co sobre o assun -
to a ser dis cu ti do, mas ao mesmo tempo estar aber -
to a ques tio na men tos sobre o nosso saber por parte
da popu la ção. Dominar o MÉTO DO edu ca ti vo.
Temos de pla ne jar sem pre e nova men te.

2 O méto do edu ca ti vo

„a cami si nha, eu não vou usar, meu mari do não gosta‰.
„é difí cil  pedir pro mari do usar a cami si nha, ele
vai achar que estou apron tan do...‰
„a cami si nha... (risos) Não é segu ro. Eu nem me
mexo. Fico quie ti nha... Nem me mexo. Aí se eu
tomo o  com pri mi do me mexo prá tudo quan to
é lado. Agora a cami si nha...‰
„eu con fio nele, por isso nós não usa mos a cami -
si nha...‰
„o pro ble ma é que ele bro cha com cami si nha.‰

Essas con ver sas, oriun das de gru pos de
mulhe res que têm como obje ti vo dis cu tir a pre -
ven ção das DST/aids, levam-nos a refle tir sobre
nossa prá ti ca edu ca ti va e, prin ci pal men te, sobre
como são difí ceis e às vezes „inso lú veis‰ as con -
ver sas que temos com mulhe res de clas ses popu -
la res. Para que essas con ver sas não sejam infru tí -
fe ras e duran te as quais téc ni cos e popu la ção
dêem sua opi nião fazen do de conta que se enten -
dem, acha mos fun da men tal que os pro fis sio nais
de saúde tenham domí nio do méto do ou do
„como fazer‰ das ati vi da des edu ca ti vas. 

Mas, então, como fazer?

Esta per gun ta não tem uma res pos ta fácil,
já que não se trata de for ne cer uma „recei ta‰.
Nossa prá ti ca edu ca ti va varia con for me cada rea li -
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da de, seja indi vi dual ou de grupo, e de acor do
com cada situação-problema por nós viven cia da,
mas alguns „ingre dien tes‰ são neces sá rios. Então...

Quais são os ingre dien tes da 
prá ti ca edu ca ti va?

O pri mei ro deles é que temos de par tir
sem pre da rea li da de do grupo, das pes soas, do
pacien te.

Mas o que sig ni fi ca isto? 

Significa ten tar com preen der o que as pes -
soas estão pen san do e/ou fazen do;  cap tar qual a
visão que as pes soas têm sobre deter mi na do pro -
ble ma; enten der como elas viven ciam o pro ble ma
que está sendo dis cu ti do; per ce ber se elas enten -
dem o seu pro ble ma como indi vi dual ou como
de uma cole ti vi da de; apreen der qual é a „baga -
gem‰ cul tu ral das pes soas, seu sig ni fi ca do sub je ti -
vo e, prin ci pal men te, como elas inter pre tam os
seus pro ble mas. Então, par tir da rea li da de não é
tão sim ples assim, prin ci pal men te por que, na
gran de maio ria das vezes, a nossa rea li da de como
pro fis sio nal de saúde  é com ple ta men te dife ren te
da dos mora do res da comu ni da de onde tra ba lha -
mos. Na ver da de, num grupo viven cia mos no
míni mo dois hori zon tes cul tu rais ou per cep ções
da rea li da de dos pro fis sio nais e da popu la ção e
estes enten di men tos da rea li da de têm de ir se mis -
tu ran do, se diluin do e adqui rin do novas per cep ções
que te-nham vali da de inter sub je ti va, isto é, para
todo o grupo par ti ci pan te. 

Mas como conhe cer a rea li da de dos
par ti ci pan tes de um grupo? 

Para res pon der a esta per gun ta, temos que
lan çar mão daqui lo que é deno mi na do „his tó ria

de vida‰, ou seja, pro pi ciar aos par ti ci pan tes dos
gru pos, inclu si ve aos pro fis sio nais, que rela tem
suas vidas, seu dia-a-dia, como  lidam com deter -
mi na do pro ble ma e qual sua visão sobre ele. 

Ao pro pi ciar que o grupo se mani fes te a
par tir do seu coti dia no, da sua vida prá ti ca ou do
seu mundo da vida, come ça re mos len ta men te a
des ve lar o enten di men to e os sig ni fi ca dos que as
pes soas têm sobre seu pro ble ma. Muitas vezes isso
pode pare cer con fu so e sem nexo e pode mos per -
der o fio da meada, devi do à com ple xi da de das
his tó rias que são apre sen ta das. Por isso, o coor de -
na dor tem de ter um domí nio meto do ló gi co para
não ficar só no desa ba fo ou no sub je ti vis mo do
grupo. Temos de ir além para conhe cer a rea li da -
de que está nos inter ro gan do. O que fazer com as
inú me ras ques tões que emer gem a par tir des ses
depoi men tos? O que fazer com as ques tões com
as quais não con cor da mos ou que nos sur preen -
dem nes tas falas? O que fazer com as crí ti cas que
são colo ca das? Como ir adian te no enten di men -
to entre o téc ni co e a popu la ção?  Aí vem o segun -
do ingre dien te...

A argu men ta ção 
o estra nha men to  a  refle xão

Essas pala vras têm sido usa das como sinô -
ni mos no campo da Edu ca ção em Saúde. O estra -
nha men to pos si bi li ta um „dis tan cia men to„ da
rea li da de e do pro ble ma que esta mos viven cian -
do, além de permitir-nos ver a rea li da de com
maior pro fun di da de e reco nhe cer os aspec tos cul -
tu rais, sociais, pes soais, eco nô mi cos e his tó ri cos
que carac te ri zam o grupo com o qual esta mos tra -
ba lhan do. O sen ti men to de dúvi da e de sur pre sa
dian te de um coti dia no tão dis tan te do nosso é o
pri mei ro passo para alcan çar o enten di men to e a
com preen são daqui lo que esta mos viven cian do.
Esse estra nha men to é con se gui do basi ca men te
por duas per gun tas:
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Por quê? Como assim?

Como coor de na do res de um grupo cujas
falas nos reme tem a dúvi das e con fli tos, temos de
pro ble ma ti zar para con se guir dia lo gar, pois enten -
der não é sufi cien te. Temos de ques tio nar ao outro
e a nós mes mos. Aceitar as dife ren ças sem ten tar
a pro ble ma ti za ção é negar a pos si bi li da de de cons -
truir um conhe ci men to em comum, conhe ci men -
to este sobre o qual o pro fis sio nal de saúde tem a
sua con tri bui ção a dar, mas que a popu la ção sem
dúvi da tem muito a acres cen tar.  Vejamos um
exem plo:

„Há pou cos minu tos atrás, D. Eduvirges
tinha dito que era mãe de dez filhos e que ela era
uma mulher muito feliz, por isso que ela gos ta va
de todos eles e que o mari do tam bém, que eles se
davam bem e que se ela pudes se teria mais filhos. 

Quando entrou a dis cus são de como fazer
para que as mulhe res ten tas sem pla ne jar a sua
famí lia, D. Eduvirges disse que quem tinha dez fi-
lhos era malu ca. Não sabia o que esta va fazen do.
Era um hor ror. Todo o grupo con cor dou, inclu si -
ve eu, que esta va coor de nan do o mesmo. Mas me
lem brei dos comen tá rios de alguns minu tos atrás
e falei para D. Eduvirges:

- Mas a senho ra não disse que tinha gos ta -
do de ter dez filhos, que se acha va feliz por isso?

Ela res pon deu: 
- Sim, sim, mas eu sou dife ren te... 
- Por quê a senho ra é dife ren te? 
- Porque eu gosto dos meus filhos... eu amo

meu mari do.
- Mas e as outras mulhe res? Como é com as

outras mulhe res?
Ela pen sou, o grupo pen sou junto, e fala -

ram que sim, que real men te pla ne jar o núme ro de

filhos não era só botar o DIU ou tomar com pri -
mi do; tinha mui tas outras coi sas em jogo, como
a rela ção com o mari do, como a mulher foi cria -
da, enfim, mui tas coi sas que tinham que ser dis -
cu ti das...‰

Estas falas, extre ma men te comuns no tra -
ba lho comu ni tá rio, mos tram uma argu men ta ção
ini cial do pro ble ma que per mi te ver de forma
mais apro fun da da os aspec tos que com põem o
fenô me no de engra vi dar ou não. Se não tivés se -
mos pro ble ma ti za do, pro va vel men te, essa dis cus -
são iria aca bar na res pon sa bi li da de pura men te
indi vi dual e pre con cei tuo sa, des con si de ran do
aspec tos cul tu rais, sociais e eco nô mi cos da ques -
tão. Quando pro ble ma ti za mos, vemos o fenô me -
no de uma forma mais com ple xa e com outros
olha res. Mas a argu men ta ção tam bém pos si bi li ta
a busca de um enten di men to exi to so entre todos
os par ti ci pan tes. Em outras pala vras, quan do
ques tio na mos esta mos usan do argu men tos racio -
nais para ter um enten di men to inter sub je ti vo
entre os par ti ci pan tes. Procuramos que os argu -
men tos levan ta dos por cada um dos par ti ci pan tes
permitam-nos che gar a um con sen so, ou melhor,
que o resul ta do dessa argu men ta ção tenha vali da -
de sub je ti va, cul tu ral e social para todos os par ti -
ci pan tes. 

Aí já esta mos entran do no ter cei ro ingre -
dien te do méto do da edu ca ção em saúde, que é...

Aprendendo com a vida:
vol tar ao pro ble ma ini cial com 
outros olhos e ressignificados

O pro ble ma, que pare cia sim ples, já não é
tão sim ples assim. Transformou-se numa rea li da -
de com ple xa e cheia de con tra di ções e sig ni fi ca -

Diálogos com
a expe riên cia

Caderno de
Educação
Popular e
Saúde I
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dos. É impor tan te des ta car que esta etapa do méto -
do tem de ser resul ta do de um enten di men to entre
todos os par ti ci pan tes e, mui tas vezes, é pre ce di do de
con fli tos pro fun dos e dolo ro sos, já que para que esta
„nova rea li da de‰ tenha vali da de prá ti ca ou cole ti va
tem de ter tam bém vali da de sub je ti va. Assim, o pro -
ces so de idas e vin das entre a rea li da de, a pro ble ma -
ti za ção e a volta à rea li da de varia de pes soa para pes -
soa, de assun to para assun to, de grupo para grupo.
Este pro ces so, na maio ria das vezes, é lento, poden -
do levar a vários encon tros, meses ou anos para ser
con cluí do ou não, já que esta mos „mexen do‰ em
aspec tos cul tu rais pro fun da men te arrai ga dos den tro
de cada um de nós. 

Quanto mais com ple xo o assun to, mais
difí cil é a pro ble ma ti za ção e a volta à rea li da de
para agir, caben do ainda des ta car que as pes soas,
de forma geral, domi nam alguns assun tos mais
do que outros. Por exem plo, uma ges tan te pode
dis cu tir de forma pro ble ma ti za do ra sua gra vi dez,
mas ter uma rela ção de sub mis são com o seu par -
cei ro. 

Podemos con cluir, então, que para desen -
vol ver uma ati vi da de edu ca ti va na qual os sabe res
dos téc ni cos e da popu la ção con tri buam para a
cons tru ção de conhe ci men to em saúde, é fun da -
men tal par tir da rea li da de dos sujei tos envol vi dos
e proble matizá-la.

3 O  papel do coor de na dor ou 
coor de na do ra

Os pro fis sio nais que desen vol ve rão um tra ba -
lho edu ca ti vo duran te o qual serão ela bo ra das
car ti lhas de edu ca ção em saúde têm de ser essen -

cial men te dia ló gi cos e,  prin ci pal men te, ter
humil da de fren te às crí ti cas e dúvi das que pos -
sam sur gir nos dife ren tes momen tos de uma ati -
vi da de edu ca ti va. É impor tan te que os coor de na -
do res este jam aber tos para os desa fios que os
dife ren tes „coti dia nos‰ impõem à sua prá ti ca,

Resumindo, o méto do educativo-problematizador...

Permite que todo o pro ces so possa ser fle xi bi li za do. 

Possibilita apren der a tra ba lhar com o impre vi sí vel. 

Determina o pro ces so a par tir do coti dia no viven cia do por cada uma das pes soas ali par ti ci pan tes.

Exige habi li da de por parte da coor de na ção para não indu zir res pos tas ou com por ta men tos. 

Facilita a cons tru ção de  conhe ci men to pelo pró prio grupo. 

Exige que a coor de na ção do tra ba lho tenha cla re za sobre seus obje ti vos e domí nio de grupo. Para
isso, deve:
- Ser dia ló gi ca e dis ci pli na da.
- Propiciar as con ver sas e fazer sín te se cla ras. 
- Lidar com o afeto e com a obje ti vi da de. 

Finalmente, é impor tan te lem brar que a gente só apren de este méto do fazen do... Refletindo... e re-
fazendo...
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