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PREFÁCIO

A Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde

Vínicius de Araújo Oliveira1 
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Seção 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 HISTÓRICO
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Seção 2 - O SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA  DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE UNA- SUS
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Figura 1 - Eixos norteadores da UNA-SUS

Eixo 1

“Produção de 

Conhecimento

 em Saúde”

Disponibilizando no 

acervo colaborativo.

Eixo 2

“Disseminação de 

Novas Tecnologias 

Educacionais” 

Transferindo e 

desenvolvendo 

tecnologias 

educacionais.

Eixo 3

“Apoio Presencial” 

Tutoria e 

infraestrutura.

Eixo 4

“Certi%cação Educacional”

Cursos de graduação e 

pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu

(Brasil, UNA-SUS, 2009). 
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Seção 3 - OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

3.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS
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Seção 4 - FIOCRUZ – UNIDADE CERRADO PANTANAL
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Seção 5 - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO
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Coordenação Institucional

Coordenação Pedagógica

Coordenação de Tecnologia e de Comunicação

Coordenação de Educação Permanente, 

Acompanhamento Tutorial e Avaliação Formativa

Coordenação de Administração e Finanças: 
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Secretaria Administrativa/Financeira

Secretaria Acadêmica
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Figura 2 – Organograma do Curso
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Figura  3 – Dinâmica funcional do curso
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Seção 6 - ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

6.1 Fundamentos e Historicidade
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Tabela 1 - A EaD no mundo

Suécia 1833

Inglaterra 1840

Alemanha
1856

EUA 1874

México 1972

Paquistão 1974

Venezuela 1977

Costa Rica 1977

Sri Lanka 1980

Colômbia 1983
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6.2 A EaD nas universidades

Tailândia

Indonésia 1984

Índia 1985

Austrália
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6.3 A EaD no Brasil

VAMOS SABER MAIS!
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VAMOS SABER MAIS!
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VAMOS SABER MAIS!
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boom

VAMOS SABER MAIS!
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O ensino a 

.
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6.4 Implementação de Rede Comunicacional
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6.5 Utilização dos Polos de Apoio Presencial

softwares

6.6 Produção e Distribuição de Material Didático. 
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6.6.1 Textos escritos

Artigos de Revista e Jornais:

Hipertextos:

6.6.2 Material Multimídia
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6.6.3 Textos orais 

Seção 7 - O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
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 Figura  4 – Portal do curso
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IV– Assistência 
Multidisciplinar à 

Saúde

1 – Saúde da Criança 

2 – Saúde do Adolescente 

3 – Saúde do Adulto 

4 – Saúde da Mulher 

5 – Saúde do Homem 

6 – Saúde do Idoso 

7 – Saúde Mental 
105 h

345 h

Seção 8 - UNIDADES DE ENSINO, MÓDULOS E CARGA HORÁRIA

Tabela 2 - A estrutura curricular do curso

UNIDADE DE ENSINO MÓDULOS
CARGA 

HORÁRIA

I – Políticas de 
Saúde e Processo de 

Trabalho

1 - Introdução ao Curso de Pós-Graduação em Atenção 
Básica em Saúde da Família

2 - Processo de Trabalho em Saúde da Família

3 – O Estado e as Políticas Públicas de Saúde  

Princípios Gerais da Estratégia de Saúde da Família
120 h

II – Integralidade Na 
Atenção à Saúde

1 –  Planejamento em Saúde

2 – Vigilância em Saúde
60 h

III- A Família e 
Educação em Saúde

1 – A Família

Promoção da Saúde e Intersetorialidade na 
Abordagem Familiar

60 h
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8.1 EMENTÁRIO

Unidade de Ensino I – Políticas de saúde e processo de trabalho

Módulo 1 - Introdução ao CEABSF

Ementa: 

MÓDULOS OPTATIVOS
CARGA 

HORÁRIA

4- PNPIC- Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares

6 – Saúde Bucal por Ciclos de Vida

7 – Assistência Médica por Ciclos de Vida

9 – Administração em Saúde da Família 
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Ementa:

Módulo 3 - O Estado e as Políticas Públicas de Saúde

Ementa: 

Módulo 4 –  Princípios Gerais da Estratégia de Saúde da Família

Ementa:

Unidade II - Integralidade na Atenção à Saúde

Módulo 1 - Planejamento em Saúde 

Ementa: 
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Módulo 2 - Vigilância em Saúde

Ementa:

Unidade III - A Família e Educação em Saúde

Módulo 1 – A Família

Ementa: 
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Módulo 2 - Promoção da Saúde e Intersetorialidade na 

Abordagem Familiar

Ementa:

Unidade IV– Assistência Multidisciplinar à Saúde

Módulo 1 - Saúde da Criança

Ementa:
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Saúde do Adolescente 

Ementa: 

Saúde do Adulto

Ementa: 



60

Módulo 4 - Saúde do Idoso 

Ementa: 

Módulo 5 - Saúde Mental 

Ementa: 

8.2 MÓDULOS OPTATIVOS

Módulo 1 - A Saúde da Família nas populações 

Ementa:
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Módulo 2 - A Saúde da Família Indígena

Ementa: 

Módulo 3 - A Saúde da Família de Populações Carcerárias

Ementa:

Módulo 4 - Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares

Ementa:
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Módulo 5 - Avaliação para Melhoria da Qualidade e 

Programação de Gestão por Resultados na Atenção Básica

Ementa: 

software

Módulo 6 - Saúde Bucal por Ciclos de VIda

Objetivos:

Ementa:



63

Módulo 7 - Assistência Médica por Ciclos de Vida
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Adolescente
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Módulo 9 - Adminstração em Saúde da Família
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Seção 9 - CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO
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9.1 A Tutoria

9.2 Funções do Tutor
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VAMOS ANOTAR!
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A exploração das situações-problema deve objetivar:



75

A Dinâmica do trabalho no pequeno grupo a distância:
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Seção 10 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
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Seção 11 - O SISTEMA DE AVALIAÇÃO, CONCLUSÃO DO CURSO 

E CERTIFICAÇÃO
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11.1  INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:

   

      

Seção 12 - PORTFÓLIO REFLEXIVO
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

saúde

et al

Ciência e Saúde Coletiva
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MÓDULO 2

PROCESSO DE TRABALHO
EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Leika Aparecida Ishiyama Geniole 

ORGANIZADOR
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Sobre a Organizadora:

Leika Aparecida Ishiyama Geniole

Coordenação pedagógica do Curso de 
Especialização em atenção Básica em Saúde 
da Família.
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PREFÁCIO
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Beatriz Figueiredo Dobashi.

Secretária Estadual de Saúde.
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INTRODUÇÃO

Módulo 2 Processo de Trabalho em 

Saúde da Família
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SEÇÃO 1 – PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE DA FAMÍLIA

1.1 - Introdução
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1.2 - Por que discutir o Processo de Trabalho em Saúde da 
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: 
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Trabalho em

Saúde
Atos de saúde: procedimentos, 

acolhimentos, responsabilização

Intervenção em saúde, sob a 

forma de cuidados, atuando 

sobre ”problemas de saúde”

Com a produção do cuidado 

à saúde, visa-se como resultado

a cura, a promoção e a 

proteção da saúde

Que, como se supõe, que impacta sobre 

os direitos dos usuários (nais, 

tidos como necessidades de saúde, 

aumentando seus graus de 

autonomia de vida.

PRODUZ PRODUZ
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1.4 - Componentes do Processo de Trabalho1
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Os objetos 
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101

Objeto



102

Agente ou sujeito

trabalho
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Seção 2 - O PROCESSO DE TRABALHO EM ATENÇÃO BÁSICA À 

SAÚDE 
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de serviços
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107



108

A noção de território 
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Município

Distrito Sanitário

Microárea 
de risco

Família

Área de 
abrangência das

 unidades de saúde
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Os agentes ou sujeitos

O agente institucional: o Sistema de Saúde
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A sociedade
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 Objetivos coletivos locais
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 Objetivos institucionais
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 Objetivos da sociedade
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117
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Os meios e condições

Os objetos e os produtos
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Processos de trabalho em saúde

agentes

utilizam

atuam sobre

resultando que são a

meios

objetos

indivíduo,

família e

comunidade

determinantes

e condicionantes

de saúde

valores,

comportamentos

e hábitos individuais

e coletivos 

produtos

resultados

&nalidade

que geram

que têm uma

que é a

dimensão

técnica do

processo de

trabalho

dimensão

política do

processo de

trabalho

estrutura,

insumos e

tecnologias

conhecimentos

e habilidades

que podem ser
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VAMOS REFLETIR!
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Seção 3 - DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE 
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da Saúde?

Contexto

social

Posição social

Contexto

das

políticas

� � � � � �
� �

�
Exposição especí%ca

Doença ou acidente

Consequências sociais ou

mau estado de saúde
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Seção 4 - FERRAMENTAS DE ABORDAGEM INDIVIDUAL E 

COLETIVA2 
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O trabalho com grupos 
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132



133



134



135
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Algumas dicas úteis 
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Visita domiciliar 
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VAMOS SABER MAIS!
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na Portaria nº 

648/GM/MS

ACS, leia a portaria nº 648/GM/MS.

VAMOS SABER MAIS!
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 o decreto nº 12005, de 22 de 

dezembro de 2005
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Consulta 
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Acolhimento 

VAMOS SABER MAIS!
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Leia:

VAMOS SABER MAIS!
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VAMOS ANOTAR!
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comunicar-lhe; 

lhe convém;
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Seção 5 - OUTROS ASPECTOS NA ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO

Clínica ampliada3

�
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Podemos dizer então que a clínica ampliada é:

Algumas dicas práticas
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e um certo número de 

usuários
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o usuário no centro 

serviço hospitalar 
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apoiadores

Outros tipos de apoio 

apoio à gestão 
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Projeto Terapêutico 

Projeto Terapêutico Singular

Projeto 

1 - O Diagnóstico: 
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3 - Divisão de responsabilidades

4 - Reavaliação

a escolha dos casos para reuniões de PTS

as reuniões para discussão de PTS

vínculo 

o tempo de um PTS: 
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PTS e Mudança: 
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A Reunião de equipe
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Conclusão
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