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6 - PROJETO PEDAGOG1CO DO CURSO DE ENFERMAGEM - 
CAMPUS ARAPIRACA
Equipc dc elahora^iio: Colcgtado de C«rso

IDENTIFICACAO DO CURSO

NOME DO CURSO: Enfcrmagcm 
I’lTUIX) OFER'I’ADO: Enfcrmciro 
TUHNO: Dhirno 
CAKCA UOUAUIA: -1.300 tmi hh 
DURA^AO : 4 anos c ntcio a 8 aims 
VAGAS: 40 smusiis

i

PERFIL: Enfenneiro gcncralisla, com capacidude cnlicu e rcllcxivu para ulilizar c amstiuir os divcrsos lipos 
dc conhocmiento, paiilado nos principios ctieos c do cidadmiia, coinpromclido coin a efeliva^ao do SUS, com 
o sou dcsenvolvimenlo, da cquipc c da profissao, com hubilidadc jxua trabalhar cm cquipc, cxcrcer lidcnm^-i, 
idc'nlirtcar as neccssidadcs do saude da populayilo no finibilo individual e colelivo, intervindo no jmoccsso 
saudc-docnfa para cuidar da pcssoa na sua intcgralidade e contexlo de vida.

CAMFO DE TRABALHO: SUS, Hospitals, Emprcsas

I - INTRODUpAO

Esla 6 a proposta de implanta^iio dc am projeto politico pcdagogico dc gradua9ao cm Eulcnnagcm, 
dentro do projeto de intcrioriza^ao da Universidade Federal $le Alagoas' - UFAL, a ser desenvoivido no 
Campus Arapiraca, que foi'construi'do com base numa andlise dc conjuntura que •Icvou em conta a situate 
sdcio-econdmica do Estado de Alagoas e a nccessidadc dc rouna^ru) dc enfermeiros para atendcr as 
neccssidadcs do saude da populate. Toma como refcrcncia o perfd cpidcmioldgico, o estado dc 
dcsenvolvimenlo quo o SUS alcan^ou ncslc espayo social ale o momento, os rccursos existenles para preslai^ao 
de assislcncia a saude, os mandados sociais da Enfcrmagcm e o compromisso assumido por csta Universidade 
de conlribuir para o dcscnvolvimcnto do Estado, atrav^s da fonmtvfto de prolissionais preparados ])ara reHctir - 
agir - rcJlelir cm direfao ao dcsenvolvimento de Alagoas e do Brasil. Esla proposta se apresenla como mais 
uma rcsposla da jxirlicipuvQo efeliva do curso/Deparlumento de Enfcrmagcm nos servipos de saude.

A cslralcgia de penctra^ao dos alunos/professorcs em municipios do interior, cm vigor h;i vintc 
anos, aprimorada por ocasiao dos cstudos da reforma curricular iniciada cm 1987, proporciona estreilo conlalo 
com as condi^flcs dc vida das pcssoas e com o funcionamento das unidades de sccrelarias de saude municipais, 
cajxjzes de ofcreccr uma real visflo das carcncias de forma^ao, capacita^ilo c qualifica^ao dos enfermeiros.

Essas circunstfincias permilem cxplicitar uma visfio dc Alagoas marcada por aeentuada 
eonecnlra^So dc renda, rede de services de saude cm cxixinsao c com um mcrcado de trabalho baslante 
promissor para a Enfcrmagcm, (anto nos services cm geral, como em unidades de Saude da Familia on ainda na 
tonm^flo dos [irolissionais da equipe dc enfcrmagcm.

A desigualdade social conslilui um dos traces da realidnde brasilcira e, cm especial, dc Alagoas, 
como demonstram os indices sociais existenles. Nessc senlido hi necessidade da conlinua9ao da luta pelo 
dcsenvolvimenlo social pleno, pclo dcsenvolvimenlo do SUS como poiilica dc saude que vem cnfronUmdo 
cotidianamcnlc as eontrad^Oes de um modelo de sociednde volUala para a economia de mcrcado, no qual a 
prioridade 6 o lucro e nao os seres huinanos.

Essa siliu^flo rcmclc a uma nccessidadc dc ampliar as possibilidades dc acesso da popuU^ao aos 
servi90s esscnciais, tanto pcla via da organiza9ao social jnira reivindicar scus direilos, qiumto pcla coiuprcensilo 
dc um conlexto que deixa claro n5o so a necessidade como a urgeucia em proporcionar a reorienla9fio da 
forma9{1fo dc prolissionais que se aline com o compromisso de dcsenvolver intcrdisciplmnrmcnle uma poiilica 
cienlifica de atua9ao cm saude capaz de conlribuir para a constm92o de uma pralica prolissional 
Iransfonnadora.

1. O Eslado de Alagoas: Compreeudendo a realidade do Curso

O Estado dc Alagoas localiza-se na RegiOo Nordcste do Brasil. Possui 27.818km2 dc extensab, o quo 
corrcspondc a 0,33% do territbrio brasileiro c 1,78% da regiflo nordcslina. E um dos mcnorcs estados do pais 
embora conlribua visivclmentc para a composi93o do PIB micio/ial por ser o segundo produlor dc 091'icar. A ( 
popuia^lo atual, segundo dados publicados pelo 1BGE cm 2004, 6 dc aproximadamcnle 3 milhOcs de pcssoas, \ 
distribuidas em 102 municipios, sendo Maceio a sua capital.
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Tal como os demais eslados do Nordesle, Alagoas vein passando por uni lenlo processo do 
modilicavSo no seu pcrfil economico, embora pennanc^a com sua maior produ^ao oriunda da atividadc 
agricola. O quo sc vem observando 6 a diversificafiio dos scus produtos, .surgindo culluras incipienles de frulas 
e graos quo so somam d cana de a9ucar, ainda a grande respons&vel pcla econoinia alagoana. A cxplora^o das 
belezas naturals, da culmaria sui-generis, do folclore divcrsificado vem alavancando o turismo como uma 
piomissora fonle de rcnda, aldm de certa expansilo do parque industrial e do coinercio.

A situa^ao do povo alagoano ainda 6 baslanle sofrida. Divididos entre a agricultura de subsistcncia e a 
agroindustria, enlre viver no cspatjo rural ou migrar para a pcrifcria de Maccio c de outras cidades mcnorcs, os 
alagonno.s Jem poucas oportunidadcs de desenvolviniento individual c colelivo, reeonhecendo-se algum avan^o 
nns polllicns socinis nos itllimos anos. Ainda 6 muito profiuida a difercn^a enlre os mais pobres c os mnis ricos, 
mesmo que se coineoe a perceber a lorimi^Ho ile utnii llmidn dnsse mcdiii, eonslitulda pelos pmlissionais 
libemis, os prol'essores e os bcjn succdidos donos de micro-cmprcsas.

npideiniologieamenle percebc-sc que ainda 6 urn cslado com graves problemas de saude, situa^ao esta : 
comprovada por indicadores sociais que inoslram liagilidade no controle da morlalidaile inlanli! e 
malerna.biiixos indices de cobcrtnra vacinal, |)ersislcncia de indices elevados de doen^ts tij)ieas da pobreza 
como dcsnuli i^Oo, dianbias, parasiloscs c doen^as inrucciosas (Tulierculosc, 1 lanseniase, DS I7AIDS e outras 
de imporUincia regional). Ao lado desles indicadores, outros comprovam a co-exislencia dos agravos da 
socicdade mais desenvolvida como altos indices de doempas cardio-vasculares, canccrcs, acidentcs de transilo, 
sem csquccer os agravos resultanles de violencia, tanto urbana como rural.

Para atender as demandas de assistencia cm saude, o listado enconlra-se em gcslao plena do SUS, 
immlendo sob a responsabilidade da Secrclaria Estadual de Saude o funcionamenlo das Unidades de 
Emergencia e das demais que eslflo no nivel estadual, no tempo em que a pom as Secreturias numicip.ais no 
descnvolvimento das ai^oes que Ihe s2o pertinentes. A cstratiigia do Programa dc Saiide' da Fnmilta esta 
iinpjanluda em 102 municipios, tolalizando 100% do Eslado, embora isso nao signifique 100% de cobertura em 
cada municipio. No segundo seincstrc de 2004 foi.implantado o Polo de EducacpU) Pennancnte para o SUS, o 
que veio acresccntar um novo argumenlo para a organiza^ao do processo dc qualiticaifOo e atualiza^ao dos 
proiissibnais de saiide exislcnles. Ma.ainda mna rede privada de afent^to cm saiide, caractcrizada por unidades 
de apoio c diagmislico, clinicas, hospitals e matemidades, a maioria conyeninda lambdm com o SUS.

A cquipe mnltiprofi.ssional de saiide disponivel para a rede descrita cslava composla em 2003 por •; 
medicos, cnlermeiros^ odonkilogos, nutricionistas, psicologos, assistentes sociais, iisiolerapculas, ' 
loiioaudiologos, denlre outros, al6m dos prolissionais dc nivel medio c os agenles conuinitiirios de saude. A 
I'onna^o desses profissionais fica ao encargo de dois cursos de gradua^flo em Enfermagem, dois em Fannacia, 
dois cm Medicina, um em Nutri^o, um cm Educa^ao Flsica, um em Fisiotcrapia, um cm Fonoaudiologia, 
ministrndos pela Univcrsidade Federal de Alagoas, pela Escola de Ciencias Medicas da Universidade dc 
Ciencia da Saude de Alagoas e pelo Centro dc Ensino Superior dc Maceio, alem de muilos cursos dc formulae 
de pessoal dc nivel intkfio para a saiide tanto publicos como privados. A equipe de Enfermagem existente no 
eslado 6 composta por 1654 cnfcrmciros, 1807 tdcnicos de enfermagem c 7635 auxiliares de erffennagem, 
segundo estatistica do Consclho Regional de Enfermagem dc Alagoas, dc 26/01/2005. Atdm desses cxistom 
ainda alguns alcndcntcs de enfennagem nao provisionados (quer dizer, autorizados pelo COREn/AL a cxercoi 
atividades elementares de Enfennagem) e os agenles comunitarios de saude.

Esta realidade vem conligurando um campo bastante inlercssante, do ponlo de vista de ser uir 
momenlo propicio para o investimento na fonnavao do prolissional enfenneiro porque ainda Iia necessidade di 
ampliar a oferla dcstc prolissional ao mercado. Esta forma9ao, no entender desta Univcrsidade, nflo se dd en 
qualquer dire9ao, mas, a meta d aproximar mais o desempenho dcste prolissional daquclc que o SUS necessity 
haja vista que, alem de se conligurar como a polilica naeional de saiide, 6 o mais importante campo de traballv > 
para cste prolissional, contribuindo para, junto com os demais prolissionais, a conforma9ao dc um grupo com 
senso crilico da realidade mais afinado, podendo conlribuir mais na elabora9ao, implanta9ilo, implemenU^no ■ 
avalia9ao de propostas que resultem em lransforma90es no perfil epidemiolbgico do Eslado.

2. A Universidade Federal de Alagoas c o Cuiso de Oradua9flo em Enfermagem

Ao se tomar eonhccimenlo da situa9flo global do eslado de Alagoas, uma questflo que se coloca e i 
compromisso da Universidade Federal de Alagoas - UFAL com a realidade alagoana c o que se vem 
analisando e que ha alinidade entre esta c a proposta pedagdgica exislente neslc momento. A UFAL implanlru 
o seu Projelo Politico Pedagogico na decada de novenla alinnando sua voca9Ho social e durante esses anos ve n 
promovendo rcvisOcs periodicas, entendendo as nccessidades dc nmdan9as c rcajuslcs. No tmo dc 2004 a 
UFAL (eve aprovado pelo MinisJdrio de Educa^ao o seu novo eslatulo, frulo de Uvs anos de discussdcs. Nes.e 
novo Estalulo a estiulura organizativa foi allerada, instiluindsvse Unidades Academicas, entre .a« quais l ii 
criada a Escola de Enfennagem e Fannacia.

A conmnidade academica da UFAL 6 composta por aproximadmnente 16.000 cstudunlcs, 400 
funcionarios e 800 professores. Sao oferecidos cerca de 35 cursos incluiudo diunios e notumos, 0s quais si o 
minislrados no Campus A.C.SimOes, no Centro dc Ciencias Eioldgiens, um campus nvim^do dc cicnci is

)



agrurias e outras unidadcs dcscentralizadas dc apoio. Tem eslreila pailicipaijao na F.unda<;ao dc Aniparo a 
Pesquisa de Alagoas - FAPEAL, bem como seus {irofcssores vein ocupando cargos relcvantes na 
adminislra9ao do Ijvslado. i\A cidadc de Arapiraca pode ser vislu como um jWjlo aglulinador de desenvolviinento para o 
estado de Alagoas, sendo sua segimda cidade cm importancia socio-economica e poHlica. A sua descri^iio nfio 
6 diferente da descri^ao do Estado, podcndo-sc rceonheccr que a sua rede de presta^iio de servi90s de saude se 
ampliou signincativanicnlo, conlando com unidadcs de baixa, nnidia c alia complexidadc, conlando inclusive 
com unidadcs dc Emcrgcncia, Ihe coloca em condi90es de garantir campos e cxperiencias de aprendizagem 
mais que siilicieiites para garantir a gradua9ilo dc enfermeiros-aptos a desenvolverem suas atividades 
protissionais em consonancia com o SUS.

A cslmtura Hsica para o dcsenvolvimento do eurso e parte da estrulura fisioa do Campus, 
eiutmi'H devil licm muito claro que o Idem principal da proposta e a propria rale do SI IS, na sedc municipal c 
no sou entomo, consideiando que o cnlenneiro 6 lonnado com uma bagagem de atividades praliais muilo 
siguilieativa, represenUuxdo mais dc 50% da sua tolalidade.

Para o processo de tbnna9ao dos cstudnntes do Carso de Entcrmagem do Campus Arapiraca, da 
UF'AL foram absorvidos os conccitos, destacados a seguir, uma vcz que esses conceitos dao conta de oriental- a 
formiivao do enfermeiros desejavcl para o SUS. Alcan9{'i-los represenla um permanenle desafio para 
prolessores, alunos c adiniiiislra9ilo da Univcrsidade.

f
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CONCEITOS BASICOS

Processo Satnlc-Doencn:
Dcscnvolvc-sc ao longo do cielo evolulivo da pcssoa c se caracleriza como uma rcsposta.ao.“modus vivendi 
deste individuo numa realidade concreta c historica, nao significando apenas a altemancia de prcsci^a e 
ausencia de enfermidado.

Eciuioe dc Saude:

ConjmUo de trabalhadores do setor saude que buscam promover a saude, aprofundando sua discussHc e 
intervindo de forma organizada cm situa9dcs adversas para a pcssoa cm seu eontexto e circunstancia de vida.

;
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' Equine dc Enlcrmagcm:
Conjunlo dc trabalhadores de enfermagem que objeliva a presta9ao da assistcncia de enfermagem ao individuo 
em sua realidade de vida, buscando a manuleniplo de um estado satisfalorio de saude ou a modi(lca9no de uma 
silua9ao adversa cxislcnle.

. IIntegfacHo linsino-Scrvico:
Processo que visa integrar o doconlc, disccntc c tdcnico do servi9o buscando resgatar os jirincipios do cnstm>, 
assistcncia, jx;squisa c extensao, atendendo de forma ampla c irreslrila os interesses c nccessidndcs da ■ 
popu1a9iio, contrilniindp para a m6dilica9ao da cxislente.

I
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5Entcrmagem:

[’rofissao de carnlcr emincnlcmcntc liumanistico que sc traduz no intciTclacionamenlo pessoa-a-pessoa, no 
desenvoivimentp do cuidado dc enfermagem direto e conlimro, proccssndo pelos membros de sua equipc a 
pcssoa no seu eontexto e circunstancias de vida, ligado ao processo saudc-doen9a, dcnlro dos fundmnentos 
cienlincos que embasam a comprcensao do individuo na sociedade.

Entermeiro:

Protissional gcneralisla, com competencias e habilidades para exercer suas atividades protissionais dc forma 
crilica e rctlexiva, com conhecimcnto cicnlifico c habilidadc tecnica, cuja funfilo es|)ccifica 6 cuidaf da pesso.n 
cm sua realidade de vida, com compelcncia e autonomia para interferir no jaoccsso saiide-dq^fl^ numa 
perspcctivn de mudan9a social.

Obicto da Prolissao:

A Pcssoa, parlicipanle do seu processo de relate liislorico, social, }X)lilico, economico e cultural, na sociedade 
de que faz parte e interfere, observundo suas polencialidades c limila9oes.

ki

II - PERFIL DO EGRESSO

n:Uma vez delincado um diagnostico da siUu^ao em que nos encontramos, construimos uma iniagem 
objetivo a ser oleai^ada e aponlmnos as cstratdgias a serem discutidas c jjacluadas com os atores cnvolvidos no
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proeesso dc rcfom^ulu^ao do PPP/RNP/UFAL, sejam cles da acndeniia ou dos cenarios da pratica. Llsclnrcculos 
sobrc esses aspectos, conslmimos coletivamente o perfil do profissional que qucremos fonnar, a saber:

Enfermeiro generalisto, com capacklade critica e rejlexiva para utilizar e 
construir os diversos tipos de conhecimento, pautado nos principios eticos e de 
cidadania, comprometido com a efetiva^ao do SUS, com o sett desenvolvimcnto, 
da equipe e da profissao, com habilidade para Irabalhar em equipe, exercer 
lideranqa, identificar as necessidade.s de saude da popula^do no dmbilo 
individual <; coletivo, inlervindo no processo saude-docn^a para cuidar da 
pessih} int .sum itiiegrulidcuie i? context/) dtt vida.

Para que o enfermeiro fonnado por csta universidade tenha esle peril l, e necessjlrio que sua formu^So 
seja euidadosamento preparada, passo a passo, de.fonna que ele desenvolva as coinpeiencias e haiiiiiclnde.s 
necessarias para que cle alcance a plenitude do exercicio profissional cm consonfmcia com os principios do SUS, 
com os mandates sociais dc sua profissao e com um espirito humanistico, 6tico e ccologico.

As cxpcricncias de aprendizagem que proj)iciarao o adquirir dessas compctcncias cslSo dislribuidas 
no espa^o de fonna^flo de novc semeslres, totalizando 4300 boras, reservando-se os dois ultimos scmeslres para 
o inlemato ou cslagio cuiricular final, decisflo csta que ainda precisa scr amplamenle discutida polo conjunlb dos 
professorcs e profissionais dc service.

Por outro Uulo, considerando as novas modaltdadcs de organiza<?&o do mundo do trabalho, as 
exigcncias em rclacHo ao perfil dos futuros profissionais e a multiplicidade de lugares produtores do 
conhceimcnlo, tem havido, nos ultimos anos, uina progressiva mobilizacao orienlada para a mudan^a ua 
fonnacao dos profissionais dc saude capazes dc conlieccr e intervir sobrc os problcmas/siluacao de saude-doenca 
com autonomia, compromisso c responsabilidade social, orientada para a consoliclacao do Sistema Unico do 
Saude.

i

in - WABILlDADES/COMPETfiNClAS/ATITUDES

Na area tla enfermagetu, os desafios da rcalidade social sao diversos c por isso requerem 
competcncias c habilidades profissionais que implicam cm compreendcr o processo saude-doenca com 
fendmeno socialmentc determinndo, c atuar come promotor da inlegralulade dn utcncOo A saude, entendida como 
conjunto articulado c conlinuo <lc acoCs e services preventives e curalivos, individuals c colclivos. Nessa 
pcrspectiva ha a nccessidadc da fonnacao de enfenneiros com iniciativa, capacidade para inobilizar 
conhccimentos e habilidade j>ara lomur dccisOes na pcrspectiva do atendimento integral c de qualklado, 
competcncias essas necessarias A fonnacao profissional ■do enfermeiro, comprecndendo e iucluindo as 
coinpeiencias e habilidades gerais dc: atencao a saude, comunicaeflo, lideranca, administraeflo e gercncimncnto, 
bem como as coinpeiencias c habilidades espccificas. Assim sendo, eslabelcccmos para esle memento que o 
enfermeiro fonnado por esle curso dcsenvolvera ns seguinles coinpeiencias, as quais aprcsenlamos sob a forma 
de topicos:

■i

■i. Para assistir/cuidar:
• Alua profissionalmcnte, comprecndendo a nalureza humana cm suas dinicnsoes, em suas expressoes « 
fuses evolylivas;
• Incorpora a cieucia/urle de cuidar como instrumenlo de intcrprctacCto profissional;
• Ostabcleccm novas relacfles cbm o conlcxlo, rcconheccndo as cslruluras c as formas dc organizacao social, 
suas transformacoes e exprcssde.s;
• Rceonhccc a saude como direito c condicOcs dignas dc vida c atuar de forma a garanlir a intcgralidadc da 
assistencia, entendida como conjunto ailiculado e continue das aedes e services preventives-c ciu ativos, 
individuals e colclivos, exigidos para cada case em lodos os niveis dc complcxidade do sistema;
• Assume o compromisso dtico, humanistico c social com o trabalho multiprofissional em saude;
• Respondc As espccificidadcs regionais de saude mediante intervencoes ])lanejadas estratcgicamcnte, cm 
niveis de promoefio, prevencao c reabilitacao A saude, dando atencao integral A saude dos individuos, das 
familias c da comunidadc.
• Utiliza o trabalho cm cquipc e atliculacAo das praticas de cuidado A saude individual e colctiva para oblcr 
vinculo, responsabilidade, eliciencia e eficAcia no atendimento.
• Utiliza rocursos, instinmentos c mAtodos de trabalho para orientar e sistematizar a sua prAliea.

14.
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Para invesligar/ensinar
• Dcsenvolve fonnacao tdcnico cicntifica quo confira qualtdade ao exercicio profissional;
• Compreende a politica de saude no contexlo das polilicas sociais, rcconheccndo os perfis cpidemiologieos 
das populacocs;
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• Atua como sujeilo no processo dc formafSo profissional voltacUi ao dcsenvolvimcnto de compclfincia c ao. 
(nvlxilho cm cquipc, considcrando o processo do trabalho como oixo norleador dcsse processo;
• Planeja c implcmcnta programas dc qualiltca^ao continua dos profissionais dc enfennagem dc inodo a 
favorcccr o dcsenvolvimcnto dc compclcncia profissional para o cuidado, na pcrspcctiva da inlcgralidadc;
• l^cscnvolvc, parlicipa c aplica pesquisa e on oulras formas dc produ^ao dc conhecimcnlo quo objclivcm a 
qualiltca^no profissional com crcsccntc dominio c aulonomia, segundo o padrao dc exoelcneia dtico-socinl.

Para gcicnciai-
• l‘l eapaz dc diagnostical' c solucionar problcmas dc saiidc. coiminicar:sc, dc lomar dccisbcs, dc intui vii* no 
processo dc trabalho, do irabalhar cm cqilipc, gcrcnciar conllilos e situates dc crisc dc forma cslralcgica c 
que possibilitc aprcndi/.agcin dos sujcitos envolvidos no processo;
• Coordena o trabalho da yquipe dc enfennagem, selcciona, prioriza c analisa {>robfemas para construir 
pianos dc inlervcmplo, segundo relevfmcia e impaclo na lranslornuu?flo da realidade institucional c sixiial;
• Coordena c parlicipa alivamente do processo de cuidar cm enfennagem, levnndo cm conla conlcxlos e 
domamlas dc satido da populafilo;
• lixercc a profisstlo rcconbcccnd(KSc como eidaddo compromclido c alivador dc mudan^as das pralicas de
saude o do processo de forma^do profissional. •*

Para associar-so
• Parlicipa da composi^ao das cslruluras deliberativas c excculivas do sislema de saude;
• Assessora orgaos, empresas e institui^es cm prqjelos de saude;
• Reconhece o papel social do cnfcnriciro para aluar em alividadc polilica e de plahcjamcnto cm saiidc.
• Reconhece a necessidade de organizar-sc como traballiador de saude, tern disponibilidade interna e parlicipa 
da lulas por mcltiorcs condiqOes dc vida c trabalho, compromctendo-se a participnr das enlidades de classe.

i .
Do ponlo dc vista dos mandates sociais da prolissao, respeitando-sc Lei n.'1 7498/86, Lei do 

Lxercicio profissional da Enfennagem no Brasil ao Cogico dc l-itica dos Profissionais dc Enfennagem, 
cbnslantes na resolu^ao n° 93/1993, o enfenneiros deve, refor^ando as compcleneias anleriormente dcscrilas, 
eslar aplo a dar conla das seguinles compclcncias legais:

PRIVATIVAMENTE:

V Dirc^ao do brgao dc enfennagem integranle da estrutiua basica da instiluiqao dc saude, publica on 
privada, e chctla de scrviqo e dc imidadc .de enfennagem;

V Organizatfao c dire^ao dos serviqos dc enfennagem e de suas atividadcs tcenieas e auxiliiues nas 
empresas prestadoras desses seivi90s;

V Planejamenlo, organiza9ao, coordena^ao, exeeu^ao e avalia^Ho dos services da assislencia de 
enfennagem;

V Consulloda, audiloria e cmissao de parecer sobre malaria de enfennagem;
V Consulla de enfennagem;
'I Prescri^iio da assislencia de enfennagem;
V Cuidados diretos de enfenuagem a pacienles graves com risco do vida;

• V Cuidados do enfennagem de innior complcxidade tecnica c que cxijam conhccimenlos cieiitificos 
e capacidade dc lomar dccisoes imediatas.

COMO 1NTEGRANTE DA EQULPE DE SAUDE:

Parlicipa9ao no planejamenlo, execu9fio e avaliuvflo da prograuuuplo de saude;
V Pai'licipa9ao na cIabora9Jlo, 0x0011930 c avalia^To dos pianos assistcuciais de saude;
■'/ Piescri9ao de medicamcnlos previamente cstabolccidos cm programas do saude publica e cm 

rotina nprovada pela instituivao de saude;
V Participate cm projetos dc conslruyao ou refonna de unidade dc intemayao;

* V Preven9ao e controle sistcmAlico da infeeqao hospitalar, inclusive como membro das respcclivas
comissocs;

V Participate na elabarn9ao dc medidas de preven9ao e controle sistemalico de danos que possam 
scr causados aos pacicntes durante a assislencia de enfennagem;

V Participate na prevento e controle das doen9as transmissiveis em geral e nos programas de 
vigilancia cpidemiolbgica;

V Piestat0 de assislencia de enfennagem 3 gestantc, purlurienle, pueiircra e ao rec6m-nascido; 
Piirlicipato nos programas c nas atividades* de assislencia integral a saude individual e de grupos 
cspedlicos, particularmente daqucles priorilirios c de alto risco;

V Acompanhamento da cvolu9ao e do trabalho de parto;
•'i Execute e assislencia obst6trica cm situato de emergencia e execut0 do parto sem distocia;



■'J l^irlieipii^iU) cm i^iograimis c alividitdcs dc cduca^o sanilaria, visando A molhoria de satidc do 
indivlduo, da 1‘amilia e da populate cm geral;

V Participa^Oo nos programas dc treinamento c aprimoramcnlo de pessoal dc saude, partieulannemc 
nos programas de educafao continuada;

^ Participa^o nos ))rogranias dc higicne e seguran^a do (rabalho e dc prevenyao de acidcntcs c dc 
duennas profissionais c do trubalho

V Pailicipa^ao nu clabora^So e na opcracionahzaipno do sislcma dc rcferencia e contra-rcfcreneia.do 
pacicnlc nos dilercnlcs nfveis dc alen^Ho A saude;

V- Pnrlicipa<;fio no dcscnvolvimcnlo dc (ecnologia apropriada A assislcncia dc saude;
'I PurlicipiiyAo cm lianca cxaminadoia, cm maldrias cspccll'icas dc cnlcnmigcm, nos eoncursos jmra 

provimento dc cargo ou contrala^lo dc cnlcnnciro ou pessoal lecnico e auxiliar dc enfermagem.

1
!

IV - CONTEUDOS/MATR1Z CURRICULAR

Na conslru^ao do inalii/ curricular, o curso tambdm iicalou as iccomenda^dcs das Dirclrizcs 
CurricuUucs, cslabclccendo os conteudos esscnciais a fonna^flo do enfermeiro pretendido, deslinando o iillimo 
ano do ctuso piira a rcali/a^ao do cstagio tinal, cxigindo a elaborate e aprova9ao dc trabalho dc Conclusao dc 
Cursd. Dc acordo com as normas intemas dc funcionamcnto da UFAL.O curso Ibi monUido na modalidade 
scmcstral, ofcrccendo 40 vagas para concorrcncin via vestibular.

A proposla quo npresentamos tem definida uma imagem objelivo do curso que prelendcmos 
alcan^ar. Comprecndcmos que clicg;u- a esta imagem n3o dei)cnde apenas dc uma proposla dc pedagogica, mas 
dc decisocs polilicas interims e extemas ao curso. Senliino-nos motivados a comc^ar um novo processo 4ile 
fornuujao dc cnfcrmcitos porque vcvificmnos o quanto 6 ndcrentc aos idcais do SUS c acreditamos que leremos 
como parcciros dc compromisso os gcstorcs da saude de ArapiVaca e da UFAL, para o descnvolvimenlo deslc 
curso.

A malriz curricular esta conslituida pclos conteudos cssenciais para os Ciirsos dc Gradua^Ao cm 
Enfermagem (Port. n° 1.721/MED, de 15 de dezembro de 1994), contcmphmdo as seguintes areas 
IcnvAticiis:

!:

• :1
I

• 1Areas tematicas

A - Bases }3iol6t>ic«is c Socials da EufennaRcm: incluem os conteudos fundamentals das Cicneias 
Bioldgicas e das Cicneias Humanas.

I13 -Fundamentos dc Enrcnnagcm: incluem os conteudos tccnieos, metodologicos e os mcios e 
instminenlos inerenles ao trabalho do Enfcnnciro e da Enfermagem em nlvel individual e coletivo.

C - Assislcncia de Enfcnnagcm: incluem os conteudos (leoricos e praticos) que compOem a 
intcrvcn^Ao de enfermagem cm nivel individual e coletivo prestada a crian9a, no adolcscenle, A 
mulher no ciclo gravido-pucrpcral, ao adulto e ao idoso cm suas circunstanoias dc vida.

D - Administracao dc Enfennadem: incluem os conteudos (tedricos c prAlicos) dc administrafAo do 
processo de trabalho de enfermagem c da interven^ao de enfermagem, priorizando hospitals gerais e 
unidndcs hastcas dc atencao A sriude.

13 - Ensino dc Enfettmuiem: incluem os conteudos pertihcntes A capacita^ao pedagogica do 
enfenneiro.-

Uma vez definidas as eompetcncias e bases para o conleiido a serein constniidos ao longo do curso, 
podemos apresentar uma dc.scri^ao sucinla da oricntafAo pedagogica que sustenta a malriz curricular que 
propomos: «

A. Aspcctos conccituais

O desenho curricular a scr adolado ixrr cslc Curso refor^a a pcrspecliva de formar profissionais 
criticos c reflexives e ao mesmo tempo cidadaos comprometidos com sua realidade social. Estc desenho loma* 
como rcferencia as direlrizes curricularcs nacionais, eonipreendendo as compclencias gerais e cspccilicas

f
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neccssarias & Ibrmafao, a natureza das funfoes da(o) enfcnncii(a)o cm face das nccessidadcs de saude da 
popula9ao c da consolida9ao do Sislema Unico dc Saude.

Trata-se dc uma proposta que se inscrcve numa perspedtva pedagdgica progressista na qua! scrSo 
utilizadas metodologias ativas dc aprendizagem, com foco na aprendizagem significative Assim, e explicito o 
reconhecimenlo que uma proposta pedagdgica neccssita, sempre, rever o insliluido a partir do qual produzira 

. algo novo, tomando-se insliluinte(GadoUi, 2000).
Ncsta proposta o cstudanlc c sujcilo do proccsso dc ensino-aprendizagem e conslrutor do sen 

coitlicciutciito, a puriir dn udlesno e da indagavao solve os proldenuis da vida pialica, comproendcndu a 
imilliplicidadc c a complcxidadc do proccsso saiidc-ddcn^a c dos sens dctci inimmtcs.

O doccnlc, por sun vez, alua como mediador- dcssc proccsso, assumindo a responsabilidade dc 
t'acilitar, articular c oriental a conslruyao do conliccimenlo pclos estudantes, bem como, scu descnvolvimenlo 
dc mancira a proporcionar-lhe (rabalbar sobre problemas reals, assumindo responsabilidndos c compromissos 
cicsccntcs ct)ino prestador.de cuidados individuais c colclivos.

Neste sentido, cslc dcscnlio ciuricular ailola como pi cmissas rimdamcntais: I) o apremlor a aprciidcr, 
o que significa dizer quo, como sujcilo do proccsso dc ensino-aprendizagem, o cstudanlc c uin agenic capa/. dc 
buscar elcmcnlos quo Ihc possibilile ainpliar, aprolimdar c produzir conhechncnlos e significados; 2) aprender 
a fazor fazendo, implicando' na articulavao entre a icoria e a pratioa na dinfunjea da Jifao-reJlexab-n^no; 
3)inlcgra9ao cnlrc os ciclos bisico c clinico, enlrc conlcudos c areas temaliens, cnlrc ensino c -servi^o, 
pressupondo o papcl utivo dos atorcs envolvidos no proccsso.

Tul dcscnlio curricular prcssiqxle uma /upturn com o jn<xlclo cl/issico leoria/pratica na proilufiio do 
conhocimento c services dc saude, assim como na sua nplicaySo, conlribuindo para promover a articulayao 
cduca^iio-saudc c para rcsgnlar a principal fun<;ao da cscola, que e cmincnlemcnlc social.

U. Aspectos estruturais

Ncsle desenho considcramos 3 cixos gcradorcs c cstruturanlcs dc saber/fazer c saber/ser, os quais 
estarao prcscnlcs cm loda a trajeloria da fonna^ao profissional, possibililando ao cstudanlc o cnfrenlamcnlo das 
•inccrlczas cotidianas c o dcsenvolvimento dc compelcncias e habilidades para atender as neccssidades dc saude 
da populate c para a transforma^ao da realidadc social. Tais cixos silo: 1) grupos tutoriais; 2) seminarios 
tcnuilicos aplicados c 3) conarios dc pralica, abaixo cxplicitados.

Grupos luloriais

Os grufxrs tuloriais constitucm a cdlula da organiza^flo curricular e urn dos esjxi^qs onde sc proccssara 
a aprendizagem significaliva. A dinamica preve a utilizaipilo de situa^cs-problema c dc rclalos dc pnitica 
conslruidos a partir diis cxpericncias dos sujeilos parlieipantes dos grupos. fistas situa90cs-problcma e rclatos 
dc praticas se constituirao como disparadorcs do p/uccsso ensino-aprendizagem, gcrando sinlcscs pro\'i.sbrias e 
queslfies dc aprendizagem que scrUo processadas pclos estudantes em espa9os do estudo individual c colctiuv 
Os grupos luloriais serao composlos por, no maximo, 10 estudantes que contarSo com a mcdia9ao dc urn tutor c 
um co-tutor. A co-luloria e, ncsta proposta, uma das estrategias de capacita9ao dos doccntcs para excreercm o 
papcl dc tutor dos a nos subsequentes.

lisle cixo prove, ainda, a adovao dc uma familia inscrita no Programa dc Saude da Familia da regiilo 
sanitaria cleita para o dcscnvolvimcntos das atividadcs de ensino, provavclmenlc o campus vicinal da-UFAL. A 
familia, ncstc contcxlo, c Jonte e elemento disparador da ai ticuhi9ao saber/fazer e saber/ser dc modo a permitir 
que o aluno seja parte aliva no proccsso dc aprendizagem conlcmplando aspectos significativos da realjdadc.

Oulro aspccto inovador desta proposta e a ado9ao do porlfblio como um dos jnslnunenlos dc 
avalia9ao do dcsenvolvimento do cstudanlc, ineorporando-o d pcrspectiva da avalia9ao formaliva, proccssual, 
includcnlc.

Seminarios tematicos aplicados

Comprccndendo o proccsso dc ensino-aprendizagem como run movimenlo de ayito-rcllcxao-avao, os 
seminarios tematicos aplicados serao espavos para a ampliavao e aprofundamento dos conhccimcnlos 
produzidos nas discussbcs c sinlcscs das questOes dc aprendizagem geradas nos cspa90S dos grupos luloriais. 
Alcm disso, ncstc movimenlo poderao ser incorporados temas e/ou conteudos ndo conlcmplados nos cspa90s 
dos grupos luloriais. Os semindrios tematicos aplicados constituirdo <» movimenlo de articulafao concreta, real, 
das expressdes do saber/fazer e do saber/ser nas dimensoes tdcnica, afeliva, atiludinal e cognitivn.

Neste semindrios lemdticos, as avalia90cs seguinlo as mesmas orienta90es, devendo produzir notas 
para o sislema dc avaliai^o da UFAL, fcchando o esquema de prosseguimento do aluno no curso

Ccnarios dc pratica
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Os cen&rios de pralica constitucm-sc como compos dc oyfio dc sujcilos sociais pcla possibilidado da 
intera9So aliva de lutorcs e esludanlcs com profissionais e popuh^uo, em umbienles diversiiicados, medianle 

. o contalo direto com a realidade social concreta e as necessidades reals dc saude da populate. Tais ccnarios, 
lambem favorccem a intcgra^So da teoria a pralica da assistcncia a saude durante loda a trajetoria do curso, 
com graus crescenles de complcxidade que conlcmplein a inlcgralidade das a^Oes preventivas, curalivas e de 
promofao da saude, possibililando ainda a superayao da fragmenta93o do ensino.

Nesle caso, lomaremos como cenarios de pralica Uxla a rede do SUS, propria ou conveniadn'do 
municipio de Arapiraca.

A avalisiviio

No conlcxlo deste o curso a avnlia^ao sera considerada como urn processo inleralivo no qual cducadores 
e educandos aprendem sobre si mesmos, sobre a renlidade c buscam conjuntamcntc allernativas para dar 
rcsolutividadc aos problemas da vida real, conlribuindo para o reconhecimenlo dos limiles c das possibilidades, 
gcrando c'slialcgias quo pormilam a icoricnlii^ilo do pi'occsso ensino-aprendizagem rumo ao alcance da 
i mu gem objelivo.

Nesse senlido o processo de avalia^ao conlemplara, simullaneamenle, os aspeclos rclalivos a 
inslituiyao (avaliacao extefna e auto-avaliacao) e ao processo de ensino apfendizagem, incluindo docenles, 
discenles e demais alorcs envolvidos no processo dc formally.
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