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RESUMO 
 
 

O estudo objetivou analisar as repercussões trazidas pela pandemia de COVID-19 na 
Atenção Primária à Saúde (APS) e a possível influência no desenvolvimento social de 
uma microrregião de saúde do Estado de Minas Gerais. Trata-se de um estudo 
descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa, sendo que os dados quantitativos 
foram compostos por fonte de dados secundária dos anos de 2018 a 2021, que 
compreendem os indicadores de pagamento por desempenho do Programa Previne 
Brasil (PPB), divididos por ações estratégicas: pré-natal, saúde da mulher, saúde da 
criança e condições crônicas. Já os dados qualitativos foram gerados por meio de 
Grupo Focal com profissionais de saúde que atuam na gestão da APS. Os dados 
foram analisados por meio de técnicas de estatística descritiva e análise temática 
proposta por Braun e Clarke. Obtendo os seguintes resultados: melhoria percentual 
na maioria dos indicadores do PPB, porém a meta proposta pelo MS foi atingida 
somente na estratégia de pré-natal; os sistemas de informação apresentam 
fragilidades; o medo esteve associado ao prejuízo na assistência de saúde prestada 
à população; as barreiras sanitárias trouxeram grande desgaste para gestão; as 
dificuldades na operacionalização da APS perpassaram pela gestão de pessoas, 
pelas necessidades de reorganização dos fluxos e rotinas de trabalho e 
principalmente pelos impasses relacionados aos insumos, equipamentos de proteção 
individual e recursos financeiros; já dentre as consequências observadas até hoje, 
estão: dificuldade de integração entre os profissionais das equipes, retomada integral 
de visitas domiciliares e resistências por parte dos trabalhadores em retomar alguns 
processos de trabalhos instituídos anteriormente, como também o aumento de 
demandas e filas de espera; não obstante, a pandemia trouxe aprendizados e ganhos 
para APS, como melhoria na organização do serviço e na otimização de recursos 
humanos, ampliação de pessoas cadastradas e vinculadas às equipes, melhor 
integração entre os setores educação e saúde e também a inserção de novas 
ferramentas para contactar os usuários. Concluiu-se que a pandemia trouxe 
repercussões para APS, mas ainda assim, mesmo diante das dificuldades 
encontradas na gestão do cuidado, garantiu-se o acesso da população prioritária e 
que a partir da concepção do desenvolvimento social como processo ampliado, cabe 
aos serviços de saúde, principalmente à atenção primária, atuarem como 
instrumentos capazes de ampliar a qualidade de vida da população. Considera-se 
também importante a busca pelo aperfeiçoamento dos sistemas de informação, para 
que produzam dados confiáveis, precisos e capazes de demonstrar as necessidades 
da população, a fim de promover atividades de cuidados à saúde e a distribuição de 
recursos de forma equânime. Enfim, entende-se ser primordial o aperfeiçoamento das 
ações e serviços públicos de saúde, favorecendo a consolidação do SUS como uma 
política de Estado e consequentemente promovendo, a médio e a longo prazo, uma 
melhoria no desenvolvimento social. 
 
 
Palavras-chaves: Atenção Primária à Saúde. COVID-19. Indicadores. 
Desenvolvimento. Políticas Públicas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The study aimed to analyze the repercussions brought by the COVID-19 pandemic on 
Primary Health Care (PHC) and the possible influence on the social development of a 
health microregion in the State of Minas Gerais. This is a descriptive study with a 
quantitative and qualitative approach, and the quantitative data were composed of a 
secondary data source from the years 2018 to 2021, which comprise the indicators of 
payment for performance of the Previne Brasil Program (PPB), divided by strategic 
actions: prenatal care, women's health, children's health and chronic conditions. 
Qualitative data were generated through a Focus Group with health professionals who 
work in PHC management. Data were analyzed using descriptive statistics and 
thematic analysis techniques proposed by Braun and Clarke. Obtaining the following 
results: percentage improvement in most of the PPB indicators, but the target proposed 
by the Ministry of Health was reached only in the prenatal strategy; information systems 
have weaknesses; fear was associated with impaired health care provided to the 
population; sanitary barriers brought great stress to management; the difficulties in 
implementing the PHC permeated people management, the need to reorganize work 
flows and routines and mainly the impasses related to inputs, personal protective 
equipment and financial resources; already among the consequences observed to 
date, are: difficulty of integration between the professionals of the teams, full 
resumption of home visits and resistance on the part of the workers in resuming some 
previously instituted work processes, as well as the increase in demands and queues; 
nevertheless, the pandemic brought lessons learned and gains for PHC, such as 
improvement in the organization of the service and optimization of human resources, 
expansion of people registered and linked to the teams, better integration between the 
education and health sectors and also the insertion of new tools to contact users. It 
was concluded that the pandemic had repercussions for the PHC, but even so, even 
in the face of the difficulties encountered in the management of care, access was 
guaranteed for the priority population and that, based on the conception of social 
development as an expanded process, it is up to the health services to health, mainly 
PHC, act as instruments capable of expanding the quality of life of the population. It is 
also considered important to seek to improve information systems, so that they 
produce reliable, accurate data capable of demonstrating the needs of the population, 
in order to promote health care activities and the equitable distribution of resources. 
Finally, it is understood that the improvement of public health actions and services is 
essential, favoring the consolidation of the SUS as a State policy and consequently 
promoting, in the medium and long term, an improvement in social development.  
 
 
Keywords: Primary Health Care. COVID-19. Indicators. Development. Public policy 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Minha trajetória na Saúde Pública se inicia em 2009, quando me torno 

Bacharel em Enfermagem e retorno ao meu município, São Tomás de Aquino/MG, em 

busca de trabalho. Confesso que durante minha graduação, me questionei muito se 

deveria continuar no curso de enfermagem, sempre surgiam pensamentos como: 

“será que é isso que eu quero?”, “nossa, não consigo me ver trabalhando em um 

hospital”, mas por outro lado, me via muito encantada com a possibilidade de cuidar 

das pessoas, promover saúde e atuar na gestão organizacional de serviços de saúde. 

Com esse mix de sentimentos, me formo. 

Nesta ocasião, fui convidada a participar da equipe de gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde, iniciando minha atuação como coordenadora da 

Atenção Primária à Saúde (APS). E durante o tempo que fiquei nessa função, tive 

oportunidade de participar como facilitadora da implantação do Plano Diretor da APS 

de Minas Gerais, uma proposta de planejamento aplicada para reorganização da rede 

de atenção à saúde, tendo a APS como eixo de ordenação do cuidado. Sua 

metodologia consistia em realizações de oficinas gerenciais, envolvendo os atores dos 

serviços de saúde no planejamento estratégico da APS. Área a qual me apaixonei, 

que acredito e defendo como essencial para o fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e por consequência para efetivar o direito constitucional à saúde. E, por 

isso, a elegi como elemento principal a ser abordado neste estudo. 

Quando, em 2011, fui trabalhar como Apoiadora do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG), passei a atuar no 

âmbito regional, porém com foco ainda na gestão municipal, por meio da 

disseminação de informações e qualificação da participação dos gestores municipais 

nos espaços de gestão compartilhada do SUS/MG. 

Nessa caminhada, tive a oportunidade de realizar alguns cursos de 

especialização: saúde pública, gestão das redes de atenção à saúde e apoio em 

saúde com ênfase em atenção básica, que me trouxeram conhecimentos e me 

permitiram reflexões importantes das práticas que observava nos serviços de saúde. 

E, ao buscar uma formação mais completa e que ao mesmo tempo me permitisse 

pensar um pouco “fora da caixa”, ou seja, para além da área de concentração saúde, 

encontrei o Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional, na área 



Interdisciplinar do Uni-FACEF, iniciando como aluna especial em 2019 e no ano 

seguinte como aluna regular. 

Hoje, continuo como Apoiadora, atuando na regional de Passos, 

composta por quatro microrregiões de saúde, sendo uma delas a de São Sebastião 

do Paraíso, escolhida como campo de estudo desta dissertação. Durante estes 10 

anos de atuação, o maior desafio enfrentado por mim, e acredito que pelos gestores 

de saúde, foi a pandemia de COVID-19, que demandou tomada de medidas sanitárias 

urgentes no combate ao novo vírus. Eu, como apoiadora, precisava estar atenta às 

decisões oficiais e publicações para informar aos gestores, bem como orientá-los e 

mantê-los seguros em suas decisões, além de promover maior articulação com todos 

os protagonistas da gestão do SUS. 

Foram dois anos bem intensos que ainda perduram nos dias atuais, os 

gestores tiveram que se reinventar e tomar decisões importantes e, em tempo recorde, 

ampliar seu potencial de resposta em atendimentos, buscar soluções para as 

necessidades de insumos, equipamentos e escassez de mão de obra qualificada. Por 

um tempo, a APS direcionou seu atendimento ao monitoramento de casos suspeitos 

e/ou confirmados de COVID-19 e o acompanhamento das condições crônicas e 

necessidades de saúde foi prejudicado. E, foi pensando neste cenário que decidi, por 

meio deste estudo, produzir conhecimento científico sobre a repercussão da 

pandemia na APS e no desenvolvimento social da microrregião em que estou inserida. 

Espero que este material seja disparador para qualificar a compreensão acerca da 

importância da APS em tempos de emergências sanitárias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define os sistemas de atenção 

à saúde como um “conjunto das atividades cujo propósito primário é promover, 

restaurar e manter a saúde de uma população e devem ser estruturados como 

respostas sociais, organizadas deliberadamente, para responder às necessidades, 

demandas e representações das populações” e é consenso mundial que os sistemas 

nacionais de saúde sejam baseados na Atenção Primária à Saúde (APS) (MENDES, 

2015; OMS, 2008). Mendonça et al. (2018) corroboram com esta afirmação ao definir 

que a APS se constitui em uma construção coletiva estritamente articulada com as 

estratégias de construção dos sistemas universais e públicos de saúde. 

No Brasil, a APS é parte estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e foi apontada no posicionamento brasileiro para a Global Conference on Primary 

Health Care de Astana, em 2018, como modelo eficaz e eficiente de garantia da saúde 

como direito humano e condição para a efetivação da diretriz da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) de “não 

deixar ninguém para trás”1 (FIOCRUZ; CNS, 2018). A Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS) considera o Brasil como uma referência de comprometimento com 

a universalidade em saúde e de gestão pública participativa, e como fonte de 

conhecimento para a região das Américas e demais países (MOLINA, 2018). 

Cabe à APS, como política nacional, garantir o acesso universal e em 

tempo oportuno ao usuário, ofertar o mais amplo escopo de ações visando a atenção 

integral, ser responsável por coordenar o cuidado dos pacientes em sua trajetória 

clínica por meio de uma relação contínua de confiança, além de apoiar a organização 

sistêmica do SUS em resposta às diversas necessidades de saúde da população 

(MENDONÇA et.al., 2018).  

No SUS, a APS - fortemente ancorada nos atributos essenciais (primeiro 

contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação) e derivados (orientação 

familiar e comunitária, e competência cultural), bem como nas dimensões de 

 
1 A Agenda 2030 é um plano de ação universal e integrado, resultado de um processo participativo 

global, coordenado pela ONU, na qual abrange o desenvolvimento econômico, a erradicação da 
pobreza, da miséria e da fome, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a boa governança 
em todos os níveis, incluindo paz e segurança. Foi adotada por 193 Estados membros da ONU em 
setembro de 2015 e teve sua implementação iniciada em janeiro de 2016 (BRASIL, 2022a). 
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participação social, intersetorialidade e multidisciplinaridade - sustenta-se no modelo 

assistencial da Estratégia Saúde da Família (ESF), que tem papel central na 

organização do sistema. Conta com equipe multiprofissional de base territorial, 

abordagem de cuidado individual e coletivo, primeiro ponto de contato com o sistema 

de saúde, início de um processo contínuo de atenção em uma rede integral 

regionalizada de serviços (FIOCRUZ; CNS, 2018; GIOVANELLA et.al., 2021). 

Com a ampliação da cobertura da APS, decorrente da implantação da 

ESF nos municípios brasileiros, um conjunto de políticas e respectivos marcos 

normativos foram implementados, resultando em um vasto arcabouço para a 

consolidação desta estratégia, que também permitiu melhorias concretas nos 

indicadores de saúde da população (BRASIL, 2013; REDE DE PESQUISA EM APS 

DA ABRASCO, 2018). 

Para Starfield (2002), evidências mostram que sistemas de saúde com 

forte base na APS conseguem melhores resultados e maior equidade. Macinko e 

Mendonça (2018) revisaram e sintetizaram em um artigo evidências sobre o impacto 

da APS por meio da ESF, a partir do conceito de sistemas de saúde da OMS e os 

resultados sugerem que este nível de atenção realmente “contribuiu para a melhoria 

de indicadores, com alguns efeitos no acesso e equidade com resultados quase 

chegando aos níveis observados nos países da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico”. 

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) também apontam resultados observados por vários pesquisadores e afirmam 

que há evidências robustas de que a expansão da ESF teve impactos positivos sobre 

a saúde da população, com a redução da mortalidade infantil e de menores de cinco 

anos; da mortalidade cardiovascular e cerebrovascular; de internações por condições 

sensíveis à atenção primária, entre outros (FIOCRUZ; CNS, 2018). Acrescentando, 

Oliveira e Pereira (2013) relatam maior eficiência no fluxo dos usuários dentro do 

sistema, tratamento mais efetivo de condições crônicas, maior eficiência do cuidado, 

maior utilização de práticas preventivas e maior satisfação dos usuários. E, 

recentemente, um estudo publicado por Giovanella et al. (2021), que analisou a 

evolução da cobertura da ESF a partir dos resultados dos inquéritos populacionais 

das Pesquisas Nacionais de Saúde (PNS) de 2013 e 2019, conclui que “é imperativo 

destacar a importância e potencialidade da ESF com sua capilaridade, cobertura de 
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131 milhões de brasileiros e seus atributos de responsabilidade territorial e orientação 

comunitária no enfrentamento da pandemia de COVID-19”. 

Ainda assim, é essencial que no âmbito regional e municipal seja 

reforçada a necessidade de um foco na análise do impacto na saúde com os serviços 

ofertados. O monitoramento e a avaliação se transformam em ferramentas de 

transparência e auxiliam a analisar o acesso e a qualidade dos serviços prestados, 

viabilizando, assim, a implementação de medidas de correção e/ou aprimoramento 

das ações e serviços (BRASIL, 2020a). 

Para atender essas premissas e avaliar o desempenho das equipes que 

atuam na APS pode-se lançar mão de sistemas de informação oficiais, que oferecem 

dados e indicadores. De acordo com a OPAS (2018) “um atributo comum à maioria 

dos indicadores é a viabilidade de serem mensurados em diferentes níveis 

geográficos e subgrupos populacionais; [...] e outro atributo necessário é a 

sensibilidade a alterações ao longo do tempo decorrentes de mudanças em outros 

âmbitos da sociedade, seja socioeconômico, ambiental ou de políticas públicas”. 

Assim, uma análise relevante a ser realizada neste momento no Brasil 

está relacionada ao comportamento dos indicadores de saúde, relacionados à APS, 

mediante ao cenário de crise sanitária mundial em decorrência da pandemia causada 

pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, trazendo a infecção conhecida como COVID-19, 

identificado em dezembro de 2019 na China. Em janeiro de 2020, a OMS declarou o 

surto como uma emergência de saúde pública de interesse internacional e em 11 de 

março de 2020, com a disseminação do vírus em diferentes países, foi declarada a 

pandemia (BRASIL, 2020b). No Brasil, em 03 de fevereiro de 2020 foi declarada 

emergência em saúde pública de importância nacional, por meio da Portaria GM/MS 

n. 188 (Brasil, 2020c), sendo o primeiro caso confirmado pelo Ministério da Saúde 

(MS), no dia 26 de fevereiro em São Paulo. Logo depois, em 20 de março, o MS 

declarou por meio da Portaria GM/MS n. 454, que a transmissão do novo coronavírus 

passou a ser considerada comunitária em todo o território nacional (BRASIL 2020d). 

Desde então a pandemia vem produzindo efeitos e impactos de todas as 

ordens, seja biomédica, epidemiológica, social, econômica, política, cultural sem 

precedentes na história recente, provocando um período de incertezas e enormes 

desafios aos sistemas de saúde em nível mundial (FIOCRUZ, 2020; CIOTTI et al., 

2020). 
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Logo, considerando que o Brasil apresenta um dos maiores sistemas de 

saúde universal do mundo, ancorado em uma extensa rede de APS, que como a porta 

de entrada no sistema de saúde, deve atuar como um pilar frente a situações 

emergenciais e que têm a possibilidade de articular o combate à pandemia de forma 

intersetorial, é de grande relevância medir os efeitos positivos e negativos nos 

indicadores de saúde a partir do atual cenário (MENDONÇA et al., 2018; DUNLOP 

et.al., 2020). 

Segundo Gobbo Jr. (2019) os indicadores de saúde utilizados na 

atualidade “ultrapassam sete centenas, contudo, na prática poucos são reveladores 

do funcionamento de ações que implicam em adequação do serviço” e a iniciativa de 

implantar no Brasil, em 2019, o Programa Previne Brasil, trouxe à tona a discussão 

de como estruturar o cuidado e como avaliar a qualidade desse cuidado. Tal programa 

contém novas medidas de financiamento para a APS, fundamentadas em novas 

diretivas para o funcionamento do SUS, em que parte da distribuição dos recursos se 

dá com base na métrica de desempenho. Portanto foram implantados indicadores do 

pagamento por desempenho da APS, que são avaliados e monitorados 

quadrimestralmente em todo território nacional. 

E é nesse contexto, da pandemia da COVID-19 e nos desdobramentos 

sobre a APS que se delineou a pergunta da presente pesquisa: Quais as repercussões 

trazidas pela pandemia de COVID-19 na APS e a possível influência no 

desenvolvimento social? Outros questionamentos decorrentes do problema de 

pesquisa também são aspectos centrais, assim como: Com a pandemia, como as 

ações e serviços prestados pela APS à população foram afetados? Quais implicações 

percebidas nos indicadores do pagamento por desempenho do Programa Previne 

Brasil? No âmbito da APS, o que a pandemia de COVID-19 pode influenciar no 

desenvolvimento social? 

Diante de tais questionamentos, são as hipóteses relacionadas com o 

surgimento da pandemia de COVID-19 e os desdobramentos na execução de ações 

e serviços de saúde de APS prestados, que por sua vez pode, potencialmente, 

influenciar o desenvolvimento social da população: a diminuição dos atendimentos 

presenciais neste nível de atenção, adesão a novos formatos de trabalho, resultados 

não satisfatórios dos indicadores do pagamento por desempenho da APS, 

insegurança da população e dos profissionais de saúde, e aumento do absenteísmo 

nos atendimentos agendados. 
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Nesse sentido, o objetivo geral do estudo consiste em analisar as 

repercussões trazidas pela pandemia de COVID-19 na APS e a possível influência no 

desenvolvimento social de uma microrregião de saúde do Estado de Minas Gerais 

Assim, este estudo está articulado com a linha de pesquisa 

Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, uma vez que aborda a Política Nacional 

da Atenção Básica (PNAB), que atualmente no Brasil sustenta-se no modelo 

assistencial da ESF e está inserida em um contexto atual, que impacta na vida da 

sociedade, partindo do pressuposto de que as políticas públicas influenciam 

diretamente na vida de todas as pessoas e no desenvolvimento social. Por fim, 

contribuirá tanto no campo acadêmico, quanto para a reflexão acerca desta temática, 

fortalecendo a avaliação de políticas públicas de saúde, ao apresentar informações 

relevantes para o direcionamento das decisões políticas assistenciais.  

Delineou-se uma pesquisa do tipo descritiva, com método misto que 

combina abordagem quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada em 

fases sequenciais, sendo a primeira dos dados quantitativos, apoiada em dados 

secundários extraídos do Sistemas de Informação em Saúde para a Atenção Básica 

(SISAB) e a segunda, que compreende a coleta de dados qualitativos, realizada a 

partir do tratamento dos dados da primeira fase e que serviram como subsídio para a 

formulação das questões norteadoras para a realização do Grupo Focal. 

O campo estabelecido para esse estudo foi a microrregião de saúde de 

São Sebastião do Paraíso, composta por seis municípios - Itamogi, Jacuí, Monte 

Santo de Minas, Pratápolis, São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino - cuja 

cobertura da APS é de 100%, com um total de 39 equipes de Saúde da Família (eSF) 

e 2 equipes de Atenção Primária (eAP) (BRASIL, 2022b). 

Assim, este estudo está estruturado em dez capítulos, sendo o primeiro 

a introdução e os seguintes relacionados à fundamentação teórica, que é composta 

por quatro capítulos: “Saúde como Política Pública”, trazendo para discussão o 

conceito de políticas públicas e como se construiu as políticas públicas de saúde no 

Brasil, com apresentação de uma cronografia; “Atenção Primária à Saúde”, apresenta 

reflexões, o histórico, APS no cenário brasileiro e avaliação de serviços neste âmbito 

de atenção; “A PANDEMIA DE COVID-19 e a APS”, que faz uma breve retrospectiva 

da pandemia até o período atual, as respostas à pandemia, a abordagem brasileira, 

os aprendizados da pandemia e desafios futuros; e por fim, “Políticas de Saúde como 

dimensão do Desenvolvimento Social”, que apresenta uma reflexão sobre o processo 
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de desenvolvimento enquanto um direito humano inalienável, a interrelação entre 

desenvolvimento humano e social embasada em Amartya Sen, que amplia o conceito 

de desenvolvimento na perspectiva da liberdade. 

Na sequência são apresentados os objetivos deste estudo e os 

procedimentos metodológicos adotados, seguidos pelos capítulos que discorrem 

sobre os resultados encontrados na presente pesquisa e a discussão à luz do 

conhecimento científico produzido até o momento; e por fim são apresentadas as 

considerações finais, onde sintetizam-se as principais reflexões derivadas deste 

estudo, suscitando reflexões para o aprofundamento e realização de novas pesquisas. 
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2 A SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA 
 

 

O termo Política Pública (public policy) tem relação com orientações para 

a decisão e ação. As políticas públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo 

simbólico de decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas 

decisões, é uma “diretriz elaborada para enfrentar um problema público, problema 

esse entendido como coletivamente relevante e definido como a diferença entre a 

situação atual e uma situação ideal possível para a realidade pública” (SECCHI, 

2013). 

Na mesma linha, Lucchese e Aguiar (2004) conceituam as políticas 

públicas: 

 

como conjuntos de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a 
orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais 
relacionadas às tarefas de interesse público, [...] e se materializam através 
de ação concreta de sujeitos sociais e de atividades institucionais que as 
realizam em cada contexto e condicionam seus resultados (LUCCHESE; 
AGUIAR, 2004, p.3. p.9) 

 

Assim, pode-se dizer que as políticas públicas surgiram para fortalecer 

o regime democrático, buscando garantir o bem-estar de toda sociedade ao atender 

os interesses coletivos. E, como integrantes do campo de ação social do Estado, as 

políticas públicas de saúde buscam a melhoria das condições de saúde da população 

e dos ambientes natural, social e do trabalho, organizando as funções públicas 

governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e 

da coletividade (LUCCHESE; AGUIAR, 2004). 

A construção do SUS como política pública perpassa por importantes 

marcos históricos, concretizados em normas específicas. Em 1923, as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAP) foram criadas visando garantir pensão em caso de 

algum acidente ou afastamento do trabalho por doença, e uma futura aposentadoria. 

Em 1932, foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), vistos como 

respostas às lutas e reinvindicações dos trabalhadores no contexto de consolidação 

dos processos de industrialização e urbanização. Já em 1965, como resultado da 

unificação dos IAPs foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

consolidando o componente assistencial, com opção de compra de serviços 

assistenciais do setor privado, concretizando o modelo assistencial hospitalocêntrico, 
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curativista e médico-centrado. E, em 1977, com a criação do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), este passa a ser o grande órgão 

do governo prestador da assistência médica à custa de compra de serviços médicos 

do setor privado (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012). 

Wargas (2004) considera que, como parte da história da política de 

saúde no Brasil se deu no âmbito das instituições relacionadas à Previdência Social, 

com ações de assistência ambulatorial e hospitalar, desenvolveu-se um padrão de 

intervenção estatal centralizado, fragmentado e com segmentação de clientelas. E 

como crítica e oposição a este padrão, um amplo movimento político pela reforma do 

setor saúde, conhecido como Reforma Sanitária, foi formado nos anos 70. Assim, a 

ideia de criação de um novo sistema de saúde foi sendo construída, com o propósito 

de reorganizar a ação do Estado no território nacional. 

Na década de 1980, com o agravamento da crise da Previdência Social, 

inicia-se uma movimentação cada vez mais forte de contestação ao sistema de saúde 

governamental, propondo a democratização do sistema, a universalização dos 

serviços e a descentralização (BRASIL, 2011a). Foram várias as políticas definidas 

para o setor da saúde que avançaram o projeto da Reforma Sanitária, dentre elas as 

Ações Integradas de Saúde (AIS). 

Reis, Araújo e Cecílio (2012) ao traçar a linha do tempo da construção 

do SUS, reconhecem no Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS), 

implementado em 1982, seus principais pontos programáticos, pois dava grande 

ênfase à APS e visava a integração das instituições públicas da saúde em redes 

regionalizadas e hierarquizadas, propondo a criação de sistemas de referência e 

contrarreferência e prevendo a descentralização da gestão dos recursos. Em 1983, 

segundo Verdi (2016) com avaliação positiva, as AIS passam a ser política ministerial 

prioritária, sendo consideradas a grande matriz para o SUS. 

Neste contexto, a Reforma Sanitária em prol da criação do SUS utilizou 

como estratégia a ocupação de todos os espaços de discussão possíveis e suas 

lideranças, após o fim do regime militar, assumiram posições estratégicas em 

instituições responsáveis pela política de saúde no Brasil. E foi neste cenário que, em 

1986, foi convocada a 8ª Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 2011a). 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, evento político-sanitário mais 

importante da segunda metade do século passado, foi realizada em Brasília, contando 

com mais de 4.000 pessoas e, segundo Rosário, Baptista e Matta (2020), a 
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“convocação de diferentes segmentos sociais foi utilizada como estratégia de pressão 

social para que os acordos afirmados fossem legitimados”. Os autores declaram 

ainda, que “o processo de construção e execução da Conferência [...] propiciaram a 

abertura de uma grande arena de debates, com disputas de diferentes concepções 

do conceito de saúde, de reorganização do sistema e de financiamento” (ROSÁRIO, 

BAPTISTA E MATTA, 2020). 

Para Sant' Helena et al. (2013) a 8ª Conferência “indicou a necessidade 

de uma reforma mais profunda, com a ampliação do conceito de saúde, sua 

correspondente ação institucional, a universalização do acesso e o fortalecimento do 

setor público”. E, segundo Wargas (2004), suas contribuições e seu relatório final 

constituíram subsídios fundamentais para discussão da Assembleia Nacional 

Constituinte. 

Como desdobramento imediato da 8ª Conferência, a instalação da 

Comissão Nacional da Reforma Sanitária propiciou a elaboração de documentos 

técnicos e políticos que serviram de base à elaboração da Seção da Saúde da 

Constituição Federal. Para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 

foi nessa Conferência que se aprovou a criação de um novo Sistema de Saúde, que 

se constituísse em um novo arcabouço institucional, com a separação total da saúde 

em relação à Previdência (BRASIL, 2011a).  

O processo da Constituinte configurou-se em um ambiente de 

negociação democrático, apoiado pela Reforma Sanitária, e ao mesmo tempo em que 

se desenvolviam os trabalhos e discutiam as propostas, foi implantado, em 1987, o 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que tinha a universalização 

e a equidade no acesso aos serviços de saúde, a descentralização das ações de 

saúde, a regionalização, a hierarquização e a participação comunitária como 

princípios básicos. Com o SUDS, o governo federal iniciou os repasses para os 

estados e municípios ampliarem suas redes de serviços, sendo norteados pelo 

princípio de que fossem efetivamente direcionados para ofertar a toda população o 

acesso à saúde (BRASIL, 2011a; REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012). 

E em 1988, como resultado de todos os esforços e atendendo às 

demandas e propostas do setor saúde apresentadas na Assembleia Nacional 

Constituinte, foi promulgada a “Constituição Cidadã”, que em sua Seção II – da Saúde, 

do Capítulo II – da Seguridade Social, do Título VIII - da Ordem Social estabeleceu-

se a “saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
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sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” e trouxe em seu artigo 198 que: 

 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da 
comunidade (BRASIL, 2016, p. 119). 

 

Paim e Silva (2010), ao realizarem uma contextualização histórica da 

universalidade, equidade e integralidade, afirmam que a incorporação desses 

princípios pelas políticas públicas demanda a identificação de dois vetores, o 

sanitarismo e os sistemas de proteção social. O primeiro defende a intervenção do 

Estado, e o segundo, quando caracterizado como seguridade social, apresenta um 

caráter institucional e o acesso aos seus benefícios é inerente à condição de 

cidadania. 

Com a Constituição Federal (CF) ampliaram-se os direitos sociais da 

cidadania, integrando, sob o conceito de seguridade social, a proteção dos direitos 

individuais (previdência) à proteção dos direitos coletivos (saúde e assistência social), 

ou seja, o sistema de saúde não pode ser considerado uma estrutura isolada que atua 

na promoção dos direitos básicos de cidadania e sim, se insere no contexto das 

políticas públicas de seguridade social, juntamente com a Previdência e a Assistencial 

Social (BRASIL, 2009, 2011a). 

A CF de 1988 foi um marco primordial na redefinição das prioridades da 

política de Estado na área da saúde pública e colocou o Brasil como o maior país do 

mundo a possuir um sistema público de saúde pautado no princípio da universalidade, 

equidade e integralidade (DUARTE; EBLE; GARCIA, 2018). 

 

A universalidade supõe que todos os brasileiros tenham acesso igualitário 
aos serviços de saúde e respectivas ações, sem qualquer barreira de 
natureza legal, econômica, física ou cultural. A equidade possibilita a 
concretização da justiça, com a prestação de serviços, destacando um grupo 
ou categoria essencial alvo especial das intervenções. E a integralidade tende 
a reforçar as ações intersetoriais e a construção de uma nova governança na 
gestão de políticas públicas (PAIM; SILVA, 2010, p.1523). 
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Durante o ano de 1989, ocorreram as negociações sobre o conteúdo da 

lei complementar que daria bases operacionais para o SUS. Porém, o primeiro 

presidente eleito de forma direta, ao assumir o mandato, em 1990, manifestou 

resistências ao texto constitucional e, em 19 de setembro, vetou artigos importantes 

ao sancionar a Lei Orgânica da Saúde, a Lei n. 8.080, especialmente os que tratavam 

da participação da comunidade na gestão do SUS e do financiamento, ou seja, das 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Entretanto, a pressão da 

Reforma Sanitária forçou, três meses mais tarde, a edição de uma nova lei que 

contemplasse tais questões, sendo sancionada, em 28 de dezembro, a Lei n. 8.142 

(SANT'HELENA et al., 2013). 

A Lei n. 8.080/90 “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes”, e traz como disposição preliminar que o SUS constitui “o conjunto 

de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas [...], da 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público”, 

podendo a iniciativa privada participar de forma complementar” (BRASIL, 1990a). 

As ações e serviços de saúde devem ser desenvolvidos de acordo com 

as diretrizes previstas no art. 198 da CF, obedecendo os princípios: 

 

I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 
II - Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral; 
IV - Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; 
V - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 
a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - Descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

X - Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência;  
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XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 
meios para fins idênticos; e 
XIV – organização de atendimento público específico e especializado para 
mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre 
outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas 
reparadoras (BRASIL, 1990a). 

 

Em seu artigo 3º, a Lei n. 8.080, elenca como fatores determinantes e 

condicionantes da saúde, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, completando que os 

níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país (BRASIL, 

1990a).  

A Lei n. 8142, em seu artigo 1º, define no âmbito da participação da 

comunidade que o SUS “contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a conferência 

de saúde; e o conselho de saúde”, e no âmbito do financiamento define que os 

municípios e estados, para receberem os recursos, devem contar com fundo de 

saúde, conselho de saúde, plano de saúde, relatórios de gestão, contrapartida de 

recursos e comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários (BRASIL, 

1990b). 

As decisões em saúde pública passaram a envolver múltiplos atores a 

partir da CF e das Leis Orgânicas da Saúde, o que impôs mudanças relevantes no 

desenho e formulação das políticas de saúde, principalmente na dinâmica do 

processo decisório (LUCCHESE; AGUIAR, 2004). 

Até aqui, pode-se afirmar que o arcabouço jurídico do SUS estava 

criado, porém, vários aprimoramentos seriam necessários. Já em 1991, para atender 

às legislações vigentes, a recomendação do CNS e a necessidade de articulação e 

coordenação entre gestores governamentais, foi criada Comissão Técnica em âmbito 

nacional, posteriormente denominada Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 

composta por representantes do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e 

municipais de saúde (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012; BRASIL, 2021a).  

A CIT é considerada uma inovação gerencial na política pública de 

saúde, uma vez que se estabelece como espaço permanente de negociação, 

articulação e tomada de decisão entre os gestores nos aspectos operacionais, 

financeiros, administrativos e na construção de pactos nacionais, estaduais e 
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regionais no SUS, buscando o acesso integral a assistência à saúde. Tal importância 

foi reforçada com a publicação do Decreto 7.508, em 28 de julho de 2011, que trouxe 

como responsabilidade às Comissões Intergestores (tripartite na direção nacional e 

bipartite na direção estadual), em todos os âmbitos, pactuar a organização e o 

funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à 

saúde (BRASIL, 2011b; 2021a).  

Desde que foram instituídas, essas comissões vêm se firmando como 

arenas políticas importantes de representação federativa nos processos de 

formulação e implementação das políticas de saúde (BRASIL, 2011a). E juntamente 

com as instâncias colegiadas de controle social, conferências de saúde e conselhos 

de saúde, expressam a definição pelo Estado das estruturas decisórias e a 

intermediação da política pela técnica (RIBEIRO, 1997). 

A implantação e a implementação do SUS perpassa também pelas 

normas operacionais, instituídas por meio de portarias ministeriais e publicadas no 

Diário Oficial da União, que definiram para cada esfera de governo as competências 

e as condições necessárias para assumir suas novas atribuições dentro do sistema. 

Foram publicadas quatro Normas Operacionais Básicas (NOB): NOB-SUS 01/91, 

revisada e reeditada pela NOB-SUS 01/92, NOB-SUS 01/93 e NOB-SUS 01/96, e 

duas Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS), em 2001 e 2002, sendo 

a NOAS-SUS 01/02 uma revisão da NOAS-SUS 01/01 (BRASIL, 2011a). 

Scatena e Tanaka resumiram bem o que cada um desses instrumentos, 

as NOB, contribuíram na real implantação do SUS, a partir de 1991: 

 

[...] a descentralização dos serviços e ações de saúde ganha impulso com a 
edição das NOB 01/91 e 01/92, mas seu enfoque ainda se concentra no 
financiamento, principalmente da assistência médica, individual e curativa. 
[...] Já a NOB 01/93 permitiu o verdadeiro impulso rumo à descentralização, 
[...] por orientar a organização progressiva, gradual, flexível e democrática 
dos sistemas municipais e estaduais de saúde. E a NOB 01/96 surge com o 
intuito de dar continuidade ao processo de construção do SUS e neste sentido 
também incorpora os elementos constitutivos e princípios norteadores da 
descentralização (SCATENA; TANAKA, 2001, p. 68). 

 

Importante relatar que a NOB-SUS 01/96 representou um avanço 

importante no modelo de gestão do SUS, consolidando a municipalização, pois 

instituiu dois novos modelos de gestão: gestão plena da Atenção Básica (AB) e gestão 

plena do sistema municipal, revogando os modelos propostos anteriormente pelas 

NOB: gestão incipiente, parcial e semiplena. Além disso, trouxe uma nova forma de 
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repasse de recursos financeiros, onde os municípios receberiam um valor fixo, não 

vinculado a produção de serviços, o que possibilitou aos municípios o 

desenvolvimento de novos modelos de atenção à saúde (POLIGNANO, 2001). 

Para Polignano (2001), nota-se claramente a intencionalidade da NOB-

SUS 01/96 em fortalecer a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) e do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), colocando a Saúde da Família 

(SF) como uma estratégia para reorientação do modelo assistencial. 

A NOAS-SUS 01/02, aprovada por meio da Portaria n. 373, de 27 de 

fevereiro de 2002, em seu art. 1º: 

 

amplia as responsabilidades dos municípios na AB; estabelece o processo 
de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde 
e de busca de maior eqüidade; cria mecanismos para o fortalecimento da 
capacidade de gestão do SUS e procede à atualização dos critérios de 
habilitação de estados e municípios (BRASIL, 2002a). 

 

Reis, Araújo e Cecílio (2012), ao concluírem a linha do tempo até este 

momento, reiteraram que a descentralização e a municipalização das ações de saúde 

estiveram fortemente presentes, o que possibilitou a aproximação dos gestores com 

a realidade social, política e administrativa do país. 

Pode-se perceber que no decorrer da história do SUS ocorreram muitos 

avanços, mas também vários desafios estiveram e continuam presentes. Tanto que 

ao dar divulgação ao Pacto pela Saúde – Consolidação do SUS, o Anexo I da Portaria 

n. 399, de 22 de fevereiro de 2006, traz que estes desafios: 

 

[...] tem exigido, dos gestores do SUS, um movimento constante de 
mudanças, pela via das reformas incrementais. Todavia, esse modelo parece 
ter se esgotado, de um lado, pela dificuldade de imporem-se normas gerais a 
um país tão grande e desigual; de outro, pela sua fixação em conteúdos 
normativos de caráter técnico-processual, tratados, em geral, com 
detalhamento excessivo e enorme complexidade (BRASIL, 2006a). 

 

E, para superar estas dificuldades, os gestores do SUS assumiram o 

processo de construção institucional do Pacto pela Saúde, que iniciou-se em 2003 

apoiado na crítica à NOAS-SUS 01/02, em 2004 foi realizada na CIT a 1ª oficina que 

marcou o início das discussões sobre o novo pacto para a regionalização da atenção 

à saúde e após várias discussões o Pacto foi consolidado no ano de 2006, com a 

publicação da Portaria citada acima, que trouxe a definição de suas diretrizes 

operacionais, com ênfase nas necessidades de saúde da população e definição de 
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prioridades articuladas e integradas nos seus três componentes: Pacto pela Vida, 

Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão (MENICUCCI; COSTA; MACHADO, 

2018; BRASIL, 2006a). 

No Pacto pela Vida são definidas prioridades e metas que resultem em 

melhorias da situação de saúde da população, tais metas são pactuadas anualmente 

pelos gestores. O Pacto em Defesa do SUS traz ações de aproximação da sociedade 

com o SUS, como a repolitização da saúde, promoção da cidadania como estratégia 

de mobilização social e garantia de financiamento para atender as necessidades do 

sistema. E no Pacto de Gestão são abordados a regionalização, a qualificação do 

processo de descentralização e ações de planejamento, bem como mudanças no 

financiamento (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012). 

A partir de 2006, a formalização dos compromissos previstos no Pacto 

pela Saúde passou a ser o Termo de Compromisso de Gestão, extinguindo-se assim 

as formas estabelecidas nas Normas Operacionais. O monitoramento e a avaliação 

da adesão pelos municípios eram pauta nas reuniões da CIT, sendo verificada maior 

adesão nos anos de 2007 e 2008, que pode ter sido motivada pela regulamentação 

de transferências de recursos federais para apoiar as ações regionalizadas 

(MENICUCCI; COSTA; MACHADO, 2018). 

Esses autores analisaram o processo de construção do Pacto pela 

Saúde, utilizando uma abordagem institucionalista, com foco na relação entre o 

federalismo e políticas públicas. Concluíram que o Pacto pela Saúde expressou “uma 

evolução incremental do arcabouço regulatório das relações federativas no SUS” e 

apontaram os seguintes pontos como resultado da análise: 

 

[...] a União foi detentora da iniciativa de formulação, mas houve razoável 
influência dos governos subnacionais; o longo período de discussões refletiu 
alto grau de dissenso entre os entes federados; na ausência de consenso, a 
questão do financiamento foi transferida para um compromisso político pela 
ampliação das fontes de financiamento a ser assumido pelas três esferas de 
governo; o Pacto não modificou a dinâmica das relações federativas quanto 
à conformação das redes regionais de atenção à saúde (MENICUCCI; 
COSTA; MACHADO, 2018, p. 29).  

 

Todas as normativas citadas até aqui, que estruturaram o SUS, foram 

debatidas ao longo dos anos, com os gestores e sociedade civil, o que não aconteceu 

com o Decreto n. 7508, que regulamentou a Lei n. 8.080, cuja versão final foi debatida 

internamente no Ministério da Saúde e na Casa Civil da Presidência da República. 
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Esse decreto foi publicado em 28 de junho de 2011 para dispor sobre a organização 

do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa e impôs uma nova pauta de discussão para a CIT para tratar de uma 

agenda estratégica para implantar seus dispositivos (BRASIL, 2015a). 

Assim, a CIT pactuou em 28 de fevereiro de 2013, sete premissas 

norteadoras para a definição do processo de pactuação de indicadores e com base 

nelas, em 21 de março de 2013, foram definidas de forma tripartite as Diretrizes, 

Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015 com vistas ao fortalecimento do 

Planejamento Integrado do SUS e à implementação do Contrato Organizativo de Ação 

Pública da Saúde (COAP) (BRASIL, 2014). 

De forma semelhante, em janeiro de 2012, foi publicada a Lei 

Complementar n. 141, impondo uma nova pauta de discussão na CIT (BRASIL, 

2015a). Essa Lei Complementar: 

 

regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas 
de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) 
esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993 (BRASIL, 2012a). 

 

Assim, pode-se afirmar que a criação do SUS resultou de um processo 

social que necessitou de muita luta política, sendo que seus princípios condizem com 

as proposições feitas pelo movimento de redemocratização do país. Para o CONASS, 

o SUS “rompeu com a trajetória de formação do Estado brasileiro assentada na 

centralização e com a concepção de cidadania que vinculava os direitos sociais à 

inserção no mercado de trabalho” e também tem sido capaz de estruturar e consolidar 

um sistema público de saúde de enorme relevância, com reconhecimento 

internacional. Afirma ainda, que o setor saúde deve ser visto “como um espaço de 

produção, desenvolvimento, criação de empregos e de riqueza a nação e como fator 

imprescindível ao desenvolvimento” (BRASIL, 2009; 2011a).  

É de suma importância que os processos de gestão passem por uma 

transformação qualitativa, não apenas para a efetividade da política pública de saúde, 

mas também para o alcance de objetivos mais amplos orientados ao desenvolvimento 

social (LUCCHESE; AGUIAR, 2004). 



33 

Por fim, a adoção de políticas públicas de saúde que visam o conceito 

ampliado de saúde e buscam pela valorização da dignidade humana, são respostas 

sociais às necessidades de saúde da população. No Brasil, APS2, como estratégia de 

organização do SUS, através das Redes de Atenção à Saúde (RAS) permitem ofertar 

uma atenção contínua e integral a população (MENDES, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 No Brasil, a Atenção Básica (AB) é uma denominação correspondente ao da literatura internacional 

para Atenção Primária à Saúde (APS) e essa pesquisa considera estes dois termos como 
equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas na Política Nacional 
da Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2017). 
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3 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
 

 

3.1 REFLEXÕES SOBRE A APS 

 

 

Os sistemas de atenção à saúde são conjuntos de atividades, que 

buscam o alcance de um nível ótimo de saúde, distribuído de forma equitativa; a 

garantia de uma proteção adequada dos riscos para todos os cidadãos; o acolhimento 

humanizado; a provisão de serviços seguros e efetivos; e a prestação de serviços 

eficientes. Para tanto, devem ser articulados pelas necessidades de saúde da 

população e baseados na APS, sobretudo aqueles com características universais 

(MENDES, 2015; OMS, 2008). 

A APS é considerada por Mendonça et al. (2018) uma das principais 

inovações tecnológicas do século XX, que trouxe importantes transformações 

epistemológicas e conceituais ao campo saúde, ao longo de seus anos de existência. 

A concepção de APS surgiu em 1920 no Reino Unido com a publicação do Relatório 

Dawson, que indicou a organização dos sistemas de saúde em diversos níveis, 

descrevendo suas funções e suas inter-relações (MENDES, 2012). 

Mas, foi a partir dos anos de 1970, como resultado dos questionamentos 

à organização da atenção à saúde, na lógica de um modelo médico hegemônico, 

fragmentado e não resolutivo, que se intensificou o debate internacional em torno da 

APS (CASTRO; MACHADO, 2010). E um marco importante foi a realização pela OMS 

e Fundo das Nações Unidas para Infância - UNICEF, em 1978, da Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em Alma-Ata, na República do 

Cazaquistão, que contou com a participação de 134 países e indicou a “necessidade 

de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos campos da 

saúde e do desenvolvimento e da comunidade mundial para promover a saúde de 

todos os povos do mundo” (BRASIL, 2002b). 

Nessa Conferência produziu-se a “Declaração de Alma-Ata”, 

reafirmando que a saúde é um direito humano fundamental e que o desenvolvimento 

econômico e social é de extrema importância para a mais plena realização da meta 

de “Saúde para todos até o ano de 2000”, em que todos os povos tenham um nível de 

saúde que lhes permitam levar uma vida social e economicamente produtiva. E para 
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isso, os cuidados primários de saúde foram reconhecidos como o caminho (BRASIL, 

2002b). Tal encaminhamento foi reafirmado na Conferência de Astana, realizada em 

2018, por meio de uma nova declaração, Declaração de Astana (WHO, 2018). 

Os cuidados primários de saúde foram definidos na Declaração de Alma-

Ata, como  

 

“métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentados e 
socialmente aceitáveis, ao alcance de todos, representando o primeiro nível 
de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema 
nacional de saúde e constituem o primeiro elemento de um continuo processo 
de assistência à saúde” (BRASIL, 2002b). 

 

Assim, essa Declaração passou a ser um marco para o redirecionamento 

dos sistemas de saúde, em que todos os países deveriam cooperar para assegurar 

os cuidados primários a todos os povos e para isso, todos os governos deveriam 

formular políticas, estratégias e planos de ação (BRASIL, 2002b). E a Declaração de 

Astana renovou esse compromisso político de governos, organizações não 

governamentais, organizações profissionais, academia e organizações globais de 

saúde e desenvolvimento com a APS, na busca por “saúde e bem-estar para todos, 

sem deixar ninguém para trás” (WHO, 2018). 

Para Giovanella et al. (2019) a Declaração de Astana “não supera a de 

Alma-Ata, em seus princípios e justiça social e de concepção de APS integral, 

inseparável do desenvolvimento econômico e social, apresentando lacunas e 

ambiguidades”, e questiona se ela terá a mesma força para orientar as transformações 

que são necessárias para a consolidação do direito universal à saúde. Pois, nestes 

mais de quarenta anos de Alma-Ata ainda persistem as desigualdades sociais, as 

mudanças demográficas e epidemiológicas, as ameaças ambientais e climáticas, o 

que traz novos desafios aos sistemas de saúde (FIOCRUZ; OMS, 2018).  

Internacionalmente uma concepção abrangente da APS é difundida 

como base de sistemas de saúde de acesso universal e cuidado integral (FIOCRUZ; 

OMS, 2018). A APS deve garantir o acesso universal e em tempo oportuno ao usuário, 

ofertar o mais amplo escopo de ações visando a atenção integral, ser responsável por 

coordenar o cuidado dos pacientes em sua trajetória clínica por meio de uma relação 

contínua de confiança, ou seja, é preciso possibilitar aos usuários o acesso a uma 

gama de serviços, no tempo certo, para que saiam com o seu problema de saúde 

resolvido (LIMA, 2016).  
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Segundo a OPAS, que trabalha com os países das Américas, visando a 

melhoria da saúde e da qualidade de vida de suas populações, a APS é o primeiro 

ponto de contato, oferece atendimento abrangente, acessível e baseado na 

comunidade, sendo capaz de resolver aproximadamente 80% das necessidades de 

saúde de um indivíduo ao longo de sua vida. Em seu bojo, a APS deve cuidar das 

pessoas, não apenas tratar doenças ou condições específicas e está enraizada no 

compromisso com a justiça social e a equidade, bem como no reconhecimento do 

direito fundamental ao mais alto padrão atingível de saúde, conforme ressaltado no 

artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo ser humano tem 

direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, 

inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis [...]” (OPAS, 2019). 

Enfim, na literatura encontram-se muitas definições para a APS e 

percebe-se que o seu conceito vem sendo redefinido ao longo dos anos, porém a 

OMS propôs uma definição coerente baseada em três componentes: 

 

• “Garantir que as pessoas tenham acesso a serviços abrangentes de 
promoção, proteção, prevenção, cura, reabilitação e cuidados paliativos ao 
longo da vida, priorizando estrategicamente as principais funções do 
sistema voltadas para indivíduos, famílias e para a população em geral 
como elementos centrais da prestação de serviços integrados em todos os 
níveis de atenção; 

• Agir de forma sistemática sobre os determinantes mais amplos de saúde 
(incluindo características e comportamentos sociais, econômicos, 
ambientais, bem como das pessoas), por meio de políticas públicas e 
ações baseadas em evidências em todos os setores; e  

• Empoderar indivíduos, famílias e comunidades para otimizar sua saúde, 
como defensores de políticas que promovam e protejam a saúde e o bem-
estar, como co-desenvolvedores de serviços sociais e de saúde por meio 
de sua participação e como cuidadores de saúde de si mesmos e de outras 
pessoas” (OPAS, 2019). 

 

Mendes (2012) traz que a interpretação da APS como estratégia de 

organização dos sistemas de atenção à saúde exige que neste âmbito de atenção 

sejam cumpridas algumas funções e obedecidos alguns atributos. Dentre as funções 

estão: resolubilidade, comunicação e responsabilização, cujas definições estão no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Funções da Atenção Primária à Saúde. 

Função Definição  

Resolubilidade 
Significa que ela deve ser resolutiva, capacitada, portanto, cognitiva e 
tecnologicamente, para atender a mais de 85% dos problemas de sua 
população. 

Comunicação 

Expressa o exercício, pela APS, de centro de comunicação das Redes de 
Atenção à Saúde, o que significa ter condições de ordenar os fluxos e 
contrafluxos das pessoas, dos produtos e das informações entre os 
diferentes componentes das redes. 

Responsabilização 

Implica o conhecimento e o relacionamento íntimo, nos microterritórios 
sanitários, da população adscrita, o exercício da gestão de base 
populacional e a responsabilização econômica e sanitária em relação a 
essa população adscrita. 

Fonte: Mendes, 2002; Starfield, 2002 apud Mendes, 2012. 

  

Já os atributos da APS são divididos em essenciais: primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação, e derivados: focalização na família, 

orientação comunitária e competência cultural.  No Quadro 2 estão a definição de cada 

um desses sete atributos, que são relevantes para a garantia dos resultados e da 

qualidade da atenção (MENDES, 2012; STARFIELD, 2002).  

 

Quadro 2 - Atributos da Atenção Primária à Saúde. 

Tipo de 
atributo 

Atributo Definição  

Essenciais 

Primeiro contato 
Implica a acessibilidade e o uso de serviços para cada 
novo problema ou novo episódio de um problema para 
os quais se procura atenção à saúde. 

Longitudinalidade 

Constitui a existência do aporte regular de cuidados pela 
equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do 
tempo, num ambiente de relação mútua de confiança e 
humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e 
famílias. 

Integralidade 

Significa a prestação, pela equipe de saúde, de um 
conjunto de serviços que atendam às necessidades da 
população adscrita nos campos da promoção, da 
prevenção, da cura, do cuidado, da reabilitação e da 
paliação, a responsabilização pela oferta de serviços em 
outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento 
adequado dos problemas biológicos, psicológicos e 
sociais que causam as doenças. 

Coordenação 

Conota a capacidade de garantir a continuidade da 
atenção, através da equipe de saúde, com o 
reconhecimento dos problemas que requerem 
seguimento constante e se articula com a função de 
centro de comunicação das Redes de Atenção à Saúde. 
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Derivados 

Focalização na 
família 

Impõe considerar a família como o sujeito da atenção, o 
que exige uma interação da equipe de saúde com essa 
unidade social e o conhecimento integral de seus 
problemas de saúde e das formas singulares de 
abordagem familiar. 

Orientação 
comunitária 

Significa o reconhecimento das necessidades das 
famílias em função do contexto físico, econômico e 
social em que vivem, o que exige uma análise 
situacional das necessidades de saúde das famílias 
numa perspectiva populacional e a sua integração em 
programas intersetoriais de enfrentamento dos 
determinantes sociais da saúde proximais e 
intermediários. 

Competência cultural 
Convoca uma relação horizontal entre a equipe de 
saúde e a população que respeite as singularidades 
culturais e as preferências das pessoas e das famílias. 

Fonte: Mendes, 2002; Starfield, 2002 apud Mendes, 2012. 

 

Considerando as funções e os atributos relacionados nos quadros acima 

é possível perceber que eles são interdependentes e complementares, o que torna a 

APS com qualidades únicas, a diferenciando dos demais níveis de atenção. Para Lima 

(2016) os atributos derivados contribuem para o alcance dos atributos essenciais e 

potencializam a qualidade da APS à medida que pressupõem interação com os 

indivíduos e com a comunidade. 

Considerando documento do CONASS que trata sobre a APS e a RAS, 

operacionalmente, uma conceituação de APS de qualidade implica no exercício 

destes sete atributos e também destas três funções em sua totalidade (BRASIL, 

2015b). E, de acordo com Chueiri et al. (2014) para ser a base do sistema, é 

necessário que a APS seja um ponto de atenção forte, estruturado e capilarizado por 

todo o território.  

 

 

3.2 O CENÁRIO BRASILEIRO 

 

 

Ao traçar a evolução histórica da APS na saúde pública brasileira 

Mendes (2012) a registra por ciclos. O primeiro ciclo surgiu com os Centros de Saúde 

criados na USP, nos anos 20, que tinham uma população adscrita e utilizavam a 

educação sanitária. O segundo ciclo foi instituído, nos anos 40, com a criação do 

Serviço Especial de Saúde Pública, que realizavam ações curativas e preventivas. O 
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terceiro ciclo deu-se, nos anos 60, nas Secretarias Estaduais de Saúde com foco nas 

ações de prevenção das doenças, mas incorporando a atenção médica. O quarto 

ciclo, já nos anos 70, se desenvolveu na forma de programas de extensão de 

cobertura, como o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

(PIASS). 

O PIASS iniciou-se no Nordeste, em 1976, e alcançou abrangência 

nacional em 1979, com uma significativa expansão da APS, por meio do programa de 

medicina simplificada. O quinto ciclo ocorreu no início dos anos 80, com a instituição 

das AIS, que com o reflexo da crise da previdência inseriu nas unidades de APS do 

sistema de saúde pública, parte da cultura de atenção médica do INAMPS. As AIS 

expandiram a rede de APS e foram substituídas, em 1987, pelo Sistema Unificado e 

SUDS. E com a CF de 1988, que institui o SUS, sendo uma de suas diretrizes a 

descentralização, deu-se o sexto ciclo, que se concretizou com a municipalização, em 

que os municípios assumiram a gestão da APS, resultando em uma expansão 

significativa (MENDES, 2012). 

Buscando atender outro princípio do SUS, a integralidade, viu-se a 

necessidade de implantar um novo modelo de APS. Assim, considerando a 

repercussão política pelos seus resultados positivos, o Programa de Agentes de 

Saúde da Secretaria Estatual de Saúde do Ceará serviu de exemplo, sendo 

implantado em 1991, pelo Ministério da Saúde, o PACS (BRASIL, 2011a).  

A operacionalização do PACS foi considerada por Mendes (2012), como 

incompatível com os princípios do SUS, uma vez que gerava demanda por serviços 

de saúde com tecnologias de maior densidade, que não era atendida. Foi neste 

cenário, que o município de Quixadá/CE desenvolveu uma experiência pioneira de 

APS, onde agregou ao PACS, profissionais médicos e enfermeiros generalistas, 

formando uma equipe para atuar em determinados territórios. E a partir do sucesso 

desse modelo, o Ministério da Saúde lançou em 1994, o PSF, como uma política oficial 

de APS no Brasil. 

Foi com o PSF que se iniciou o sétimo ciclo de desenvolvimento da APS, 

denominado de ciclo da AB, que se caracterizou pela expansão desse programa. O 

PSF foi construído de modo a cumprir os princípios e diretrizes preconizadas pelo 

SUS e foi o responsável pela melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros, 

contribuindo de forma decisiva para a mudança do modelo de atenção à saúde, 

tornando-o mais eficiente, equânime e mais próximo à realidade de cada usuário, de 
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cada comunidade e respeitando suas especificidades (MENDES, 2012; BRASIL, 

2008a) 

De acordo com Fischborn (2015), ao considerar a PNAB de 2017, as 

eSF são compostas por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, e ainda podem contar com dentista e auxiliar de 

consultório dentário ou técnico de higiene bucal. Cada equipe é responsável pelo 

atendimento às famílias que residem em uma área adscrita e deve respeitar a cultura 

individual do usuário e estimular o letramento em saúde da população a fim de 

promover o autocuidado, a autonomia, buscando sempre o fortalecimento de vínculo 

com a comunidade. 

Pinto e Giovanella (2018) afirmam que gradualmente o PSF se tornou a 

principal estratégia para a mudança do modelo assistencial e a ampliação do acesso 

aos serviços de saúde no SUS, tanto que foi enunciada, em 2006, como ESF na 

PNAB, publicada pela Portaria n. 648, de 28 de março de 2006. Após esta publicação, 

a PNAB já passou por duas revisões, sendo a primeira em 2011 e a segunda em 2017. 

A PNAB de 2006 estabeleceu a redefinição dos princípios gerais, das 

responsabilidades de cada esfera de governo, da infraestrutura e recursos 

necessários, do cadastramento das unidades que prestam serviços básicos de saúde, 

do processo de trabalho das equipes, das atribuições dos membros da equipe, do 

processo de educação permanente e, ainda, as especificidades da ESF (BRASIL, 

2006b). Essa publicação teve como objetivo estabelecer diretrizes organizacionais, 

considerando os princípios propostos pelo Pacto pela Saúde e também a necessidade 

de expandir a ESF (GOMES; GUTIÉRREZ; SORANZ, 2020). 

Foi com esta Política que ampliou-se o escopo e a concepção da AB ao 

incorporar os atributos da APS abrangente, reconheceu a Saúde da Família como 

modelo substitutivo e de reorganização da AB. Além disso, revisou as funções das 

Unidades Básicas de Saúde e reconheceu a existência de diferentes modalidades: 

UBS com ou sem ESF. A partir deste momento foi possível assistir uma expansão da 

ESF, ampliação das eSF e equipe de Saúde Bucal (eSB), bem como a criação do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Mas, com o tempo, mesmo com estes 

avanços foi possível identificar uma infraestrutura inadequada, o subfinanciamento, e 

a dificuldade de atração de profissionais médicos (MELO et al., 2018). 

Assim, em 2011, iniciou-se um movimento de mudança da PNAB, em 

boa parte baseado no enfrentamento desses problemas, sendo publicada pela 
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Portaria n. 2.488/2011, a PNAB de 2011. Para Mendes (2012) o ciclo da AB se 

esgotou, pela permanência de problemas estruturais, instaurando-se um oitavo ciclo 

de evolução da APS no SUS, o ciclo da APS, vigente até hoje e que tem como 

proposta a consolidação da ESF. 

A PNAB de 2011 reafirmou as diretrizes previstas na PNAB de 2006 e, 

dentre as mudanças, estava a flexibilização da carga horária dos profissionais 

médicos, que poderiam trabalhar por 20, 30 ou 40 horas/semanais, desde que em 

uma eSF a carga horária desta categoria somasse 40 horas/semanais (BRASIL, 

2011d). Após sua publicação houve acréscimo de mais de quatro mil eSF e para 

Gomes, Gutierrez e Soranz (2020) este aumento pode ser atribuído também a esta 

flexibilização, já que a dificuldade de atração de profissionais médicos é um grande 

nó crítico. 

Desde sua publicação surgiram programas importantes e de impacto, 

como o Requalifica UBS (reformas, ampliações e construções), Programa de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade (PMAQ) e Programa Mais Médicos, sendo que este último 

contribuiu também fortemente com a ampliação da cobertura populacional pela ESF. 

Cabe destacar também, que neste período houve um aumento significativo de 

emendas parlamentares de custeio e investimento aos municípios no âmbito da APS 

(MELO et al., 2018). 

Apesar de todos estes esforços, o problema do subfinaciamento ainda 

persistiu, onde os municípios assumiram e ainda assumem a maior carga de 

responsabilidade, reflexo também da ausência da participação do ente estadual. Em 

2014, outra carga de responsabilidade que recaiu sobre os municípios foi a de 

contratação apenas por vínculos diretos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

que por Lei Federal passaram a ter um piso salarial. Além disso, a APS ainda 

apresentava fragilidades nas relações de trabalho, na sua integração com os demais 

pontos das redes de atenção, dentre outras. E é neste contexto que, em 2016, ganha 

destaque na agenda nacional a revisão da PNAB, que, após vários debates e 

enfrentamentos, foi pactuada na CIT, em 2017, sendo instituída uma nova Política, 

por meio da Portaria n. 2.436, de 21 de setembro (MELO et al., 2018). 

A PNAB 2017 preservou a base conceitual da AB, estabeleceu uma 

revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, 

estabelecendo as diretrizes para a organização do componente AB, na RAS. Apesar 

da ESF ser a principal forma de organização do SUS e de expansão da cobertura de 
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APS no país, na nova política passou-se a reconhecer financeiramente outros tipos 

de equipes e estabelecendo a AB como “principal porta de entrada e centro de 

comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços 

disponibilizados na rede”. Assim, a PNAB de 2017 definiu princípios e diretrizes do 

SUS e da RAS a serem operacionalizados na AB, conforme descritos no Quadro 3 

(BRASIL, 2017). 

 

Quadro 3 - Princípios e Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde a serem 
operacionalizados na Atenção Básica. 

Princípios e Diretrizes Descrição 

Princípios 

Universalidade  

Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada 
aberta e preferencial da RAS (primeiro contato), acolhendo as 
pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela 
atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de 
mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento 
pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço 
de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na 
AB nas UBS devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram 
seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem 
diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas para 
suas demandas e necessidades. 

Equidade 

Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de 
vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, 
considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações 
sociais e deve atender à diversidade. Ficando proibida qualquer 
exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, 
etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, 
condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, 
intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam 
minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que 
possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação; de maneira 
que impacte na autonomia e na situação de saúde. 

Integralidade 

É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que 
atendam às necessidades da população adscrita nos campos do 
cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de 
doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e 
dos cuidados paliativos. Inclui a responsabilização pela oferta de 
serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento 
adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e 
sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas 
tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além 
da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade. 

Diretrizes 
Regionalização e 
Hierarquização 

Dos pontos de atenção da RAS, tendo a AB como ponto de 
comunicação entre esses. Considera-se regiões de saúde como um 
recorte espacial estratégico para fins de planejamento, organização 
e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada 
localidade, e a hierarquização como forma de organização de 
pontos de atenção da RAS entre si, com fluxos e referências 
estabelecidos. 
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Territorialização 

De forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada 
e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco 
em um território específico, com impacto na situação, nos 
condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e 
coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, 
adstritos a ele. Para efeitos desta portaria, considera-se território a 
unidade geográfica única, de construção descentralizada do sus na 
execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, 
promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. Os 
territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde pública, 
o estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e 
identitário, possibilitando uma ampla visão de cada unidade 

geográfica e subsidiando a atuação na AB, de forma que atendam 
a necessidade da população adscrita e ou as populações 
específicas. 

População 
Adscrita 

População que está presente no território da UBS, de forma a 
estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado 
e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. 

Cuidado 
centrado na 

pessoa 

Aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma 
singularizada, que auxilie as pessoas a desenvolverem os 
conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária 
para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e 
seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é 
construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e 
potencialidades na busca de uma vida independente e plena. A 
família, a comunidade e outras formas de coletividade são 
elementos relevantes, muitas vezes condicionantes ou 
determinantes na vida das pessoas e, por consequência, no 
cuidado. 

Resolutividade 

Reforça a importância da AB ser resolutiva, utilizando e articulando 
diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, 
na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos 
indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver a grande 
maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o 
cuidado do usuário em outros pontos da RAS, quando necessário. 

Longitudinalidade 
do cuidado 

Pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção 
de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao 
longo do tempo e de modo permanente e consistente, 
acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros 
elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e 
diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do 
desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação 
do cuidado. 

Coordenação do 
cuidado 

Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os 
pontos de atenção das RAS. Atuando como o centro de 
comunicação entre os diversos pontos de atenção, 
responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer 
destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e 
integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da 
atenção integral. Articulando também as outras estruturas das 
redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais. 
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Ordenação da 
rede 

Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta população 
em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo 
para que o planejamento das ações, assim como, a programação 
dos serviços de saúde, parta das necessidades de saúde das 
pessoas. 

Participação da 
comunidade. 

Estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das 
ações de saúde na AB e a competência cultural no cuidado, como 
forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do 
cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território. 
Considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e 
condicionantes de saúde, através de articulação e integração das 
ações intersetoriais na organização e orientação dos serviços de 
saúde, a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no 
exercício do controle social. 

Fonte: BRASIL, 2017. 

 

Com a nova PNAB também ocorreram mudanças na composição da 

equipe, no quantitativo de ACS e nas suas atribuições singulares. No âmbito da 

gestão, a novidade foi a gerência da Unidade Básica de Saúde. Já no financiamento, 

foi preservado as responsabilidades dos três entes federados. 

Para Melo et al. (2018) os princípios e diretrizes gerais da atual PNAB 

não trazem mudanças significativas quando comparados à anterior, de 2011, porém 

verifica-se que as noções de redes e regiões de saúde se apresentam com maior 

detalhamento.  

Reis et al. (2019) afirma que foi com a PNAB que se redefiniu um 

conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde, mas ainda assim, vários são os desafios de 

ordem estruturantes impostos pela APS. 

E, buscando superá-los mesmo diante de um cenário de restrição 

orçamentária, em 2019, o organograma do Ministério da Saúde foi alterado e por meio 

do Decreto n. 9795, de 17 de maio de 2019, foi instituída a Secretaria de Atenção 

Primária à Saúde (SAPS). Este Decreto passou por alterações, sendo a última 

ocorrida no dia 20 de junho de 2022, com o Decreto n. 11.098 e atualmente a SAPS 

é responsável por quatro departamentos, sendo: Departamento de Saúde da Família, 

Departamento dos Ciclos da Vida, Departamento de Promoção da Saúde e 

Departamento de Saúde Materno Infantil (BRASIL, 2019c, 2022f; REIS et al., 2019). 



46 

Tendo a APS, pela primeira vez, uma Secretaria específica no primeiro 

escalão do MS, responsável por este nível de atenção, Reis et al. (2019) afirma que: 

 

a APS ganhou força ao receber maior protagonismo na cadeia decisória do 
MS, e, também maior presença nas discussões internas acerca da destinação 
orçamentária do montante de recursos do MS, acrescendo potencial indutor 
de reprodutibilidade da estrutura entre os entes estaduais e municipais (REIS 
et al., 2019, p. 3458). 

 

Dentre os desafios estruturantes apontados por Reis et al. (2019) a 

serem enfrentados pela SAPS estavam: 

 

(i) ampliação do acesso da população às unidades de saúde da família, (ii) 
definição de um novo modelo de financiamento para APS, baseado em 
resultados em saúde e eficiência, (iii) definição de um novo modelo de 
provimento e formação de médicos nas áreas mais remotas do País, 
incluindo-se a definição de uma carreira de médica na APS, (iv) 
fortalecimento da clínica e do trabalho em equipe na ESF, (v) ampliação da 
informatização das unidades de saúde da família (centros e unidades de 
saúde) para registro individual eletrônico em prontuário da saúde e amplo uso 
dos dados provenientes desses registros para aprimoramentos na gestão 
(REIS et al., 2019, p. 3458). 

 

A primeira ação implementada pela SAPS, buscando a ampliação do 

acesso à APS, foi o programa Saúde na Hora, que incentiva a ampliação do horário 

de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde com três ou mais eSF (BRASIL, 

2019d).  

Publicou também neste mesmo ano, após consulta pública, uma das 

mais importantes ferramentas organizacionais, a Carteira de Serviços da Atenção 

Primária à Saúde (CaSAPS), com 210 itens, incluindo as ações previstas para a 

integração entre APS e vigilância em saúde, configurando-se assim como um 

importante instrumento para a garantia da integralidade (CUNHA et al., 2020). 

Estes autores afirmam em relação a CaSAPS que: 

 

ao se definir uma lista transparente de ações e serviços voltados aos 
problemas e às condições de saúde mais frequentes temos a ‘alavanca’ 
necessária para mover o ‘mundo’ da integralidade e trazê-lo para o cotidiano 
da vida das pessoas e das equipes de APS. A carteira de serviços deixa claro 
para as pessoas quais serviços e ações elas podem encontrar nas Unidades 
de APS e permite aos profissionais se organizarem na rotina do atendimento, 
assim como buscarem conhecimentos e habilidades para ofertar as ações e 
os serviços com competência. Além disso, a carteira torna-se um instrumento 
de monitoramento da gestão, que deve prover as condições estruturais 
(equipamentos, insumos, recursos humanos, financiamento) e de processo 
de trabalho – forma de adscrição das pessoas, estratégias de 
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desenvolvimento pessoal contínuo, monitoramento e avaliação – suficientes 
para que suas ações e serviços sejam realidade no dia-a-dia da APS (CUNHA 
et al., 2020, p. 1314-1315). 

 

Considerando a importância de se ampliar a cobertura populacional de 

APS no Brasil, por meio de conformações diferenciadas de equipes na APS, a SAPS 

instituiu a equipe de Atenção Primária – eAP, com carga horária de 20h ou 30h e 

também permitiu o financiamento de eSB com carga horária diferenciada (BRASIL, 

2019e). Pela primeira vez, as eAP passaram a receber recursos federais, ao contrário 

das antigas equipes de AB, contudo o seu credenciamento pelo município depende 

da manutenção da cobertura de ESF, ou seja, esta iniciativa não prejudica a cobertura 

de SF (HARZHEIM, 2020). 

 

A eAP difere da eSF em sua composição, de modo a atender às 
características e necessidades de cada município, e deverá observar as 
diretrizes da PNAB e os atributos essenciais da APS [...], deverão ser 
compostas minimamente por médicos preferencialmente especialistas em 
medicina de família e comunidade e enfermeiros preferencialmente 
especialistas em SF cadastrados em uma mesma Unidade de Saúde. As eAP 
poderão ser de duas modalidades, de acordo com a carga horária: 
 
Modalidade I: a carga horária mínima individual dos profissionais deverá ser 
de 20 horas semanais, com população adscrita correspondente a 50% da 
população adscrita para uma eSF; ou 
 
Modalidade II: a carga horária mínima individual dos profissionais deverá ser 
de 30 horas semanais, com população adscrita correspondente a 75% da 
população adscrita para uma eSF (BRASIL, 2019e, p. 164). 

 

Ao considerar a necessidade de apoiar a melhoria da informatização e 

da qualificação dos dados na APS e o uso de prontuário eletrônico, a SAPS também 

incentivou financeiramente as equipes por meio do Programa denominado Informatiza 

APS (BRASIL, 2019f).  

E criou o Programa Médicos Pelo Brasil, com intuito de substituir 

gradativamente o Programa Mais Médicos e com o objetivo de incrementar a 

prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta 

vulnerabilidade social e de fomentar a formação de médicos especialistas em 

medicina de família e comunidade (BRASIL, 2019g). 

Ainda em 2019, a APS passa por alteração nos critérios de 

financiamento da política, com o Programa Previne Brasil (PPB), que começou a ser 

implementado em 2020. Com este programa, a transferência de recurso deixa de 

considerar número de habitantes e número de equipes para considerar a quantidade 
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de pessoas cadastradas e vinculadas à uma equipe. Além disso, considera as 

diferentes características da população cadastrada e as particularidades dos 

territórios, de acordo com a classificação geográfica do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Passa a pagar também por desempenho, 

considerando um conjunto de indicadores, e por ações e programas estratégicos do 

MS (MASSUDA, 2020). 

HARZHEIM (2020), idealizador do Programa, afirma que o PPB busca 

sincronia entre o resgate aos princípios historicamente estabelecidos da APS e a 

modernização organizacional que o século XXI e as mudanças sociais e culturais 

impõem. O autor afirma que todas as estratégias oficializadas ao longo de 2019 

marcam uma nova direção para o fortalecimento da APS.  

Já Massuda (2020) considera que a nova política é um retrocesso e 

“pode contribuir para reverter conquistas históricas de redução de desigualdades em 

saúde, ocorridas desde a implantação do SUS e da ESF”.  

Coelho (2020) ao avaliar as principais etapas da formulação dessa 

política, concluiu que foi possível “identificar boas práticas adotadas pelo MS, assim 

como falhas em seu processo de formulação que podem comprometer o alcance de 

seus objetivos” e cita ainda em seu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação 

em Avaliação de Políticas Públicas realizado pela Escola Superior do Tribunal de 

Contas da União “um conjunto de riscos que devidamente mitigados, representam 

oportunidade de aperfeiçoamento do programa para geração dos resultados e 

impactos esperados”.  

Dentre os riscos apontadas pela autora, estão: o problema detectado 

pelo MS ao propor o programa não será combatido diretamente; registros incorretos 

em relação ao real estado de saúde do cidadão por ausência de mecanismos de 

controle para identificação e correção de erros intencionais ou não nos registros dos 

dados e informações nos sistemas da APS; e, dificuldade de controle e avaliação da 

política pela ausência de ações, metas e indicadores para todos os objetivos do 

programa (COELHO, 2020). 

Diante da divergência entre os autores sobre as potencialidades e 

fragilidades do PPB faz-se necessário mais estudos científicos sobre a avaliação da 

oferta e o desempenho de ações e serviços realizados na APS 
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3.3 AVALIAÇÃO DA APS NO CONTEXTO BRASILEIRO  

 

 

No Brasil, nas últimas décadas, vêm sendo desenvolvidas várias 

iniciativas para avaliação em saúde, sendo que nos últimos anos o interesse pela 

avaliação não se restringe mais ao âmbito acadêmico, como no começo. A avaliação 

tem como foco a relação entre a intervenção e seu contexto de inserção na produção 

dos efeitos (HARTZ; SILVA, 2005). A avaliação de uma estratégia tão importante e 

potente como a APS, responsável pela reorganização do modelo assistencial do SUS, 

é uma tarefa que exige a participação de diversos atores, em um esforço coletivo 

contínuo e perseverante (CAMPOS, 2005; TABOSA, 2013). 

Para Campos (2005), com a expansão da ESF no Brasil, foram sendo 

definidos os princípios operacionais que deveriam ser cumpridos pelas equipes, e o 

monitoramento desses permitiu o estabelecimento das bases e critérios para a 

definição de padrões de qualidade possíveis de serem aplicados nos processos de 

avaliação. 

Silva (2005) faz uma distinção entre monitoramento e avaliação pontual, 

traz que o primeiro corresponde ao acompanhamento sistemático de algumas das 

características dos serviços, enquanto a segunda refere-se ao julgamento dos 

mesmos, em um determinado ponto do tempo. 

O monitoramento e a avaliação, segundo o MS: 

 

se transformam em transparência à população sobre o investimento na área 
da saúde. Eles também auxiliam a analisar o acesso e a qualidade dos 
serviços prestados pelos municípios, viabilizando a implementação de 
medidas de correção e/ou aprimoramento das ações e serviços ofertados na 
APS (BRASIL, 2022c, p.1). 

 

Na literatura, muitas são as definições de avaliação em saúde, todavia 

uma bastante utilizada em artigos sobre esta temática é a de Contandriopoulos, 

Champagne, Denis e Pineault (1997), em que avaliar consiste “fundamentalmente em 

fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de 

seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões”. Julgamento 

este que pode ser resultado da aplicação de critérios e de normas: avaliação 

normativa; ou se elaborar a partir de um procedimento científico: pesquisa avaliativa 

(CONTADRIOPOULOS et al., 1997). 
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Segundo Campos (2005), a avaliação permite:  

 

ao final, segundo um número de critérios que envolvam a estrutura, o 
processo e o resultado, um juízo de valor sobre o nível de qualidade 
alcançado, os problemas e as falhas, trazendo a necessidade de buscar 
estratégias para a sua correção ou a melhoria de aspectos não satisfatórios 
(CAMPOS, 2005, p. 567). 

 

Para este mesmo autor, a avaliação segue uma sequência cíclica 

composta pelas seguintes etapas: 

 

1. Entendimento do papel e da missão do serviço no sistema de saúde, 
estabelecimento dos objetivos da avaliação, escolha dos aspectos ou 
dimensões a serem avaliadas, construção de critérios, padrões e 
indicadores;  

2. Desenho do estudo de avaliação;  
3. Processo de avaliação;  
4. Identificação dos problemas e falhas, propostas de mudança; e 
5. Execução das ações de correção e reavaliação (CAMPOS, 2005, p. 567). 

 

Para Starfield (2002), os sistemas de APS podem ser avaliados ou 

comparados de acordo com o impacto que têm sobre o estado de saúde das 

populações e das pessoas. Tal afirmação considera que, quando esses serviços 

contam com a presença de seus atributos, promovem melhores indicadores de saúde, 

maior satisfação do usuário, menores custos e maior equidade. A autora traz ainda 

que três tipos de características estão envolvidos na avaliação dos programas de 

atenção primária, que são os aspectos exclusivos, derivativos e fundamentais (mas, 

não exclusivos), conforme apresentado na Figura 1, juntamente com o tipo de 

informação necessária para cada aspecto. 

Assim, considerando todo desafio técnico, político e organizacional ao 

qual a APS deve responder, é de fundamental importância formular e instituir 

processos avaliativos, levando em conta todas as possibilidades que esse tipo de 

análise objetiva. Ao longo da construção do SUS, o MS, buscando responder às suas 

atribuições e superar os desafios para o fortalecimento da APS, vem instituindo, 

juntamente com estados e municípios, políticas públicas a partir de programas, 

projetos e ações (CANTO, 2017). 
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Figura 1- Características envolvidas para avaliação de programas da Atenção 
Primária à Saúde 
 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, a partir da proposta de Starfield (2002). 
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saúde, bem como de relatórios de indicadores de saúde por estado, município, região 

de saúde e até mesmo de equipe, como é o caso do SISAB, que por possuir 

alimentação sistemática e regular por parte das equipes, pode ser utilizado para o 

monitoramento da qualidade, mas para tanto os indicadores devem ser escolhidos 

segundo critérios de relevância para os objetivos do serviço ou para a organização, 

podendo ser construídos a partir de dados agregados de desempenho ou cobertura  

(BRASIL, 2021d; CAMPOS, 2005). 

Silva, ao citar Hartz, esclarece que: 

 

a otimização dos sistemas de informação para fins de avaliação bem como a 
indicação adequada acerca da necessidade ou não da realização de 
avaliações pontuais ou de investigações avaliativas requer certo grau de 
institucionalização da avaliação (HARTZ, 1999, p.17 apud SILVA, 2005). 

 

Em 2008, com intuito de desenvolver ferramenta capaz de avaliar a APS 

e comparar o seu desempenho, o MS publicou por meio da Portaria n. 221 a Lista 

Brasileira de Internações por condições sensíveis à AB (ICSAB). Até então, vários 

países demonstravam o impacto da APS na redução das internações, porém as listas 

existentes e utilizadas não refletiam as diversidades das condições de saúde e doença 

no território nacional. Com esta publicação, tornou-se possível incluir indicadores da 

atividade hospitalar para serem utilizados como medida indireta do funcionamento da 

APS brasileira e da ESF (BRASIL, 2008b). 

Canto (2017) reforça que as ICSAB são um conjunto de problemas de 

saúde que, quando resolvidos nos serviços de AB, por meio do acesso facilitado e 

ações efetivas, não são agravados, reduzindo assim a ocorrência destas internações. 

Para o MS este indicador permite verificar a “capacidade de resolução da APS ao 

identificar áreas claramente passíveis de melhorias enfatizando problemas de saúde 

que necessitam de melhor prosseguimento e de melhor organização entre os níveis 

assistenciais” (BRASIL, 2014). 

Outro método de avaliação da APS no contexto brasileiro é a utilização 

do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool – Primary Care 

Assessment Tool) criado por Starfield e colaboradores, com base no modelo de 

avaliação da qualidade de serviços de saúde proposto por Donabedian – que se 

baseia na mensuração de aspectos de estrutura, processo e resultados – para medir 

com rigor e qualidade a presença e a extensão dos quatro atributos essenciais e dos 
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três derivados da APS. Tal instrumento foi adaptado à realidade brasileira, validado e 

publicado pelo MS em 2010 como o instrumento nacional de avaliação das eSF, 

recebendo o nome de PCATool-Brasil (BRASIL, 2010; HARZHEIM et al., 2006). 

Recentemente este documento passou por atualização, sendo publicado uma nova 

versão em 2020. 

O até então Departamento de AB do MS, ao publicar o Manual de 

autoavaliação para as equipes, apontou que a avaliação apesar de ser uma prática 

bem antiga, ainda está associada a uma ideia “negativa” dos avaliados, que a associa 

com ações punitivas e até mesmo com constrangimentos por não alcance dos 

resultados esperados. Afirma também que “é muito comum encontrar uma concepção 

pré-formada de que avaliar seja um conjunto de saberes tão complexos que apenas 

especialistas ou professores universitários são capazes de compreendê-los e aplicá-

los” (BRASIL, 2012c). 

E, buscando a superação dessas concepções, foi lançado, em 2011, o 

PMAQ-AB, cujo objetivo era de incentivar os gestores e equipes a melhorar a 

qualidade dos serviços de saúde ofertadas aos cidadãos em todo território nacional. 

A lógica do programa, que foi extinto em 2019, foi de elevar o repasse de recursos do 

incentivo federal para os municípios que atingissem melhora nos padrões e 

indicadores de acesso e de qualidade da gestão, do processo de trabalho e dos 

resultados alcançados pelas equipes de saúde (CANTO, 2017; BRASIL, 2011c) 

Para Harzheim (2020) o PMAQ contava com várias limitações em seu 

método, sendo que um de seus componentes era baseado em coletas presenciais de 

baixa periodicidade, cujo cronograma não era transparente, usava-se muitos 

questionários, que por sua vez não possuíam validação nacional estatística e 

científica. 

Como pode-se perceber este programa recebeu algumas críticas e 

segundo Sellera et al. (2020) ao dar opção ao gestor para escolher qual equipe seria 

avaliada, poderia ocorrer um viés, já que poderiam privilegiar as equipes com 

melhores condições de produzir bons resultados para receber o recurso, em 

detrimento de outras que não são tão potentes e isso gera um retrato insuficiente da 

realidade da APS no Brasil. Porém, apesar das críticas, o PMAQ-AB fortaleceu no 

país a cultura de avaliação e pagamento por desempenho.  

A SAPS, em 2019, a partir das experiências internacionais, iniciou a 

elaboração de um novo modelo avaliativo e segundo Sellera et al. (2020) tal mudança 
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considerou a necessidade de implantar um novo modelo de monitoramento e 

avaliação da APS, que fosse capaz de induzir uma melhoria da qualidade neste nível 

de atenção, baseado em um processo contínuo, de aplicação simples, transparente, 

de complexidade gradual e progressiva, alinhado às melhores experiências 

internacionais e centrado nas necessidades das pessoas. 

Assim, o PMAQ-AB foi substituído pelo PPB, instituído pela Portaria n. 

2.979, de 12 de novembro de 2019, por meio da alteração da Portaria de Consolidação 

n. 6/GM/MS/2017, que teve na Portaria n. 3.222, de 10 de dezembro de 2019 a 

publicação dos indicadores do pagamento por desempenho (BRASIL, 2019b).  

Massuda (2020) em seu artigo discute os efeitos possíveis da nova 

política, a partir de uma breve análise de contexto sobre tendências globais de 

financiamento de sistemas de saúde e de remuneração por serviços de saúde, 

concluindo que: 

 

o programa parece ter objetivo restritivo, que limita a universalidade, aumenta 
as distorções no financiamento e induz a focalização de ações da APS no 
SUS, contribuindo para a reversão de conquistas históricas na redução das 
desigualdades na saúde no Brasil (MASSUDA, 2020). 

 

Harzheim (2020) discorda de Massuda e diz que o PPB é “a estratégia 

mais potente da Reforma da APS do Brasil proposta pela atual gestão do Ministério 

da Saúde” e que o conjunto de estratégias planejadas e publicadas durante o ano de 

2019 caminham em direção diametralmente oposta ao que ele afirma. Relata que em 

nenhum sistema universal de saúde com base na APS, a capitação - proposta como 

parte do atual financiamento federal - limitou a universalidade. Traz que o modelo 

misto (capitação, pagamento por desempenho e incentivos específicos) equilibra o 

financiamento e pelo contrário, reduz as distorções e produz equidade. Afirma ainda 

que estas estratégias respondem a 12 das 20 recomendações para fortalecimento da 

APS feitas por Massuda e que o MS não está direcionando a APS e os programas de 

saúde pública para que sejam “focalizados em doenças específicas” como sugere este 

autor.  

Atualmente, o PPB é o modelo de financiamento da APS implementado 

no Brasil, que busca induzir o acesso aos serviços, a cobertura efetiva de APS e o 

aumento da qualidade da assistência, com foco no resultado dos indicadores de saúde 

e no atendimento às necessidades de saúde das pessoas. Segundo o MS, este 
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programa foi formulado baseado na compreensão de que o modelo de financiamento 

influencia o modelo de atenção executado (BRASIL, 2021b). E além disso, o programa 

defende que o cidadão deve ser o foco do sistema e deve-se sempre prezar pela 

transparência e eficiência no gasto público (SELLERA et al., 2020). 

O PPB é constituído por três componentes, sendo capitação ponderada; 

incentivo para ações estratégicas; e pagamento por desempenho. A capitação 

ponderada refere-se ao cadastro de indivíduos pelas eSF e eAP homologadas pelo 

MS e está correlacionada às características territoriais e epidemiológicas e à condição 

de vulnerabilidade social de uma pessoa (BRASIL, 2019a, 2021b). De acordo com 

Sellera et al. (2020) tal componente considerou experiências internacionais de APS, 

principalmente do Reino Unido e Portugal, que demonstraram a necessidade de 

incentivar financeiramente a manutenção de uma base cadastral de usuários ativa 

como balizador do sistema, já que é através desta base de dados que os indicadores 

são calculados e diferente do programa anterior, nesse novo modelo a participação 

de todos os municípios é de caráter obrigatório, portanto todas as equipes são 

avaliadas. 

Já o incentivo para ações estratégicas, considera as especificidades e 

prioridades em saúde, assim como aspectos estruturais e de produção assistencial, 

por meio de adesão da gestão municipal a programas, estratégias e serviços (BRASIL, 

2021b). Para Melo et al. (2019), aparentemente a proposta não induz à conformação 

de equipes multiprofissionais, ao acabar com incentivos financeiros específicos para 

os NASF, estratégia relevante para a configuração de um modelo de atenção mais 

abrangente e integral. 

E por fim, o componente pagamento por desempenho, que tem um rol 

de indicadores para realização do monitoramento e avaliação das ações e serviços 

da APS (BRASIL, 2021b). Melo et al. (2019) lembram que desde os anos 90 o SUS, 

em especial a AB, contam “com sistemas de informações e indicadores de saúde 

voltados para o monitoramento e avaliação dos processos de atenção e resultados 

sanitários” e que a avaliação de desempenho “é uma dimensão importante para o 

sistema de saúde e precisa ser continuamente aprimorada”.  

A SAPS, buscando o fortalecimento metodológico, fez parcerias com 

IBGE e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para 

melhor monitoramento e avaliação da APS (HARZHEIM, 2020). Acerca destas 

parcerias o MS afirma que será possível a união dos dados demográficos do IBGE 
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com os dados administrativos dos sistemas de informação, sendo assim “as bases de 

dados serão abertas a toda comunidade científica a fim de promover maior produção 

de pesquisa de qualidade, e também, inteligência interinstitucional”. E que com o 

acordo estabelecido junto a OCDE serão realizadas, por pesquisadores ligados à 

instituição internacional, duas pesquisas de avaliações nacionais, sendo que uma irá 

avaliar todo o SUS e a outra será especifica sobre APS no SUS” (BRASIL, 2020e). 

Ao citar a OCDE, Sellera et al. (2020) trazem que o foco em resultados 

e a visão estratégica são pontos relevantes no fortalecimento da atuação 

governamental e também no aumento do impacto das políticas públicas sobre a 

realidade social. E Campos (2005) complementa, ao afirmar que “a avaliação não 

deve ser entendida com um fim em si mesmo, mas deve ser acompanhada por 

propostas que busquem implementar as mudanças”.  

 

 

3.3.1 Programa Previne Brasil: componente pagamento por desempenho 

 

 

O MS reconhece que é função do Estado monitorar e avaliar o 

desempenho da PNAB e das ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na APS, 

e que o monitoramento dos indicadores e o consequente uso das informações 

buscam: 

 

• Definir o incentivo financeiro do pagamento por desempenho por 
Município; 

• Subsidiar a definição de prioridades e o planejamento de ações para 
melhoria da qualidade da APS; 

• Promover o reconhecimento dos resultados alcançados e a efetividade ou 
necessidade de aperfeiçoamento das estratégias de intervenção; 

• Orientar o processo de pagamento por desempenho no âmbito da gestão 
municipal e do Distrito Federal, assim como entre este e as outras esferas 
de gestão do SUS; e 

• Promover a democratização e transparência da gestão da APS e o 
fortalecimento da participação das pessoas, por meio da publicização de 
metas e resultados alcançados (BRASIL, 2022c, p.1). 

 

Buscando atender a essas premissas, um dos três componentes do PPB 

é o pagamento por desempenho, que se caracteriza, segundo o MS, como um 

incentivo potente na instituição de mecanismos mais efetivos de monitoramento e 

avaliação das ações e serviços da APS. Para tanto, foram definidos um rol de 
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indicadores visando contribuir na avaliação do processo de trabalho da APS, assim 

como o acesso, a qualidade e a resolutividade dos serviços prestados pelas equipes 

(BRASIL, 2021b).  

A Portaria n. 2979 de 2019 estabeleceu que para o pagamento por 

desempenho serão observadas três categorias de indicadores, a saber: (I) processo 

e resultados intermediários das equipes; (II) resultados em saúde; e (III) globais de 

APS (BRASIL, 2019a).  

Morosini, Fonseca e Baptista (2020) fazem uma crítica sobre esta 

proposta, pois acreditam que não foram considerados os aprendizados do PMAQ ao 

introduzir uma lógica diferente, que evidencia o monitoramento de procedimentos e 

os resultados das ações de serviços, não enfatizando a avaliação real dos processos 

de trabalho. 

Ao publicar este novo programa, que está em processo de implantação 

desde o início de 2020, a proposta do MS para o componente pagamento por 

desempenho era de inserir anualmente 7 indicadores, chegando em 2022 com um 

total de 21 indicadores, que conforme previsto na legislação devem ter como base sua 

relevância clínica e epidemiológica, disponibilidade, simplicidade, baixo custo de 

obtenção, adaptabilidade, estabilidade, rastreabilidade e representatividade (BRASIL, 

2019a). Porém, com o surgimento da pandemia de COVID-19, o MS precisou 

reprogramar o cronograma de implantação do PPB e até o momento não foram 

implementados mais indicadores. 

Os primeiros 7 indicadores foram definidos e pactuados na CIT, sendo 

estabelecidos por meio da Portaria nº 3.222/2019 e abrangem áreas como saúde da 

mulher, pré-natal, saúde da criança, condições crônicas, sendo que a escolha dessas 

áreas considerou a relevância clínica e epidemiológica das condições de saúde ainda 

prevalentes no Brasil, com centralidade na pessoa e na situação dos serviços de 

saúde. São indicadores que podem ser acompanhados de forma sistemática, tendo, 

portanto, prioritariamente, o SISAB como principal fonte de dados (BRASIL, 2019b).  

Dentro do PPB, para definição do valor do incentivo financeiro a ser 

transferido ao município, calcula-se o desempenho do conjunto dos setes indicadores 

selecionados, por meio do Indicador Sintético Final (ISF), que é aferido a cada quatro 

meses com repercussão financeira para os quatro meses subsequentes. O ISF do 

desempenho do município pode variar de zero a dez, sendo obtido a partir da 

atribuição da nota individual para cada indicador, segundo seus respectivos 
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parâmetros e da ponderação pelos pesos de cada indicador, definidos em 

conformidade com o esforço necessário para seu alcance (BRASIL, 2022c). 

 

O parâmetro representa o valor de referência utilizado para indicar o 
desempenho ideal que se espera alcançar para cada indicador. Os 
parâmetros descritos revelam o que a literatura nacional e internacional 
aponta sobre os processos aferidos nos indicadores.  
As metas definidas para os indicadores selecionados representam valores de 
referência e são consideradas como ponto de partida para a mensuração da 
qualidade da APS no contexto do incentivo de pagamento por desempenho.  
O peso é o fator de multiplicação de cada indicador que pode variar entre 1 e 
2, cuja soma total do peso dos sete indicadores é igual a 10. A atribuição de 
pesos diferentes considerou a relevância clínica e epidemiológica das 
condições de saúde relacionadas, bem como o nível de dificuldade no 
alcance das metas, que traduzem o esforço da gestão e equipes para 
realização das ações, programas e estratégias (BRASIL, 2022c, p.2). 

 

Além disso, foi estabelecida a utilização de indicadores globais de 

avaliação da qualidade assistencial e experiência do paciente com reconhecimento e 

validação internacional e nacional, como parte integrante dos indicadores de 

desempenho (BRASIL, 2019a, 2019b). Harzheim (2020) esclarece que ao incluir na 

avaliação da APS três macro indicadores como parte da avaliação geral (Net Promoter 

Score (NPS), PDQR9 e o Primary Care Assessment Tool (PCATool) o MS cria uma 

estratégia de avaliação que mede os princípios e os atributos da APS, sendo: 

 

• O NPS - escala de satisfação do usuário - mede afiliação, fidelização e 
confiança, isto é, a força da relação interpessoal (longitudinalidade) entre 
as pessoas e as equipes de APS, princípio original e insubstituível da 
APS; 

• O PDRQ9 - questionário de avaliação da relação médico-paciente - 
mede a qualidade e a confiança da relação entre as pessoas e o médico 
de família e comunidade (longitudinalidade); e 

• E o PCATool-Brasil – instrumento de avaliação da APS - mede a 
presença e a extensão dos atributos essenciais e derivados 
(HARZHEIM, 2020; BRASIL, 2019b). 

 

Todavia, estes indicadores globais de APS com previsão de 

implementação a partir de 2022 também sofreram alteração em seu cronograma e até 

o momento não estão sendo utilizados.  

O contexto da emergência de saúde pública de importância nacional e 

internacional decorrente do coronavírus, presumivelmente afetou a implementação da 

nova estratégia, sendo pactuado em CIT o pagamento por desempenho considerando 

o resultado potencial de 100% do alcance dos indicadores por equipes dos municípios, 

evitando que estes tivessem prejuízos financeiros pelo não alcance das metas. 
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4 A PANDEMIA DE COVID-19 E APS  
 

 

4.1 O CENÁRIO  

 

 

A COVID-19, doença causada pelo vírus da família dos coronavírus 

(SARS-Cov-2)3, teve seu primeiro caso registrado em dezembro de 2019 em Wuhan, 

província de Hubei, na China e em pouco tempo se espalhou pelo mundo, tornando-

se um problema de saúde pública mundial (INSTITUTO BUTANTAN, 2022; 

CHAIMAYO et al., 2020). 

Segundo Singhal (2020) os sintomas geralmente são: febre, tosse, dor 

de garganta, falta de ar, fadiga, mal-estar, entre outros. A doença é leve na maioria 

das pessoas e até mesmo assintomática; em alguns (geralmente idosos e com 

comorbidades), pode evoluir com comprometimento da função respiratória, como 

pneumonia, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e disfunção de múltiplos 

órgãos. 

Em 31 de dezembro de 2019, a China notificou o surto à OMS, sendo 

que no dia 7 de janeiro de 2020, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças da 

China já havia identificado o genoma completo do vírus. Logo após, em 11 de janeiro, 

foi registrado o primeiro óbito neste país. A partir de então, o número de casos 

começou a aumentar exponencialmente e logo ficou claro que a infecção poderia ser 

transmitida de humanos para humanos, inclusive de pessoas assintomáticas e 

também antes do início dos sintomas (SINGHAL, 2020). 

Em 23 de janeiro de 2020, a OMS, obedecendo o Regulamento Sanitário 

Internacional (RSI) convocou a primeira reunião do Comitê de Emergência sobre o 

surto do novo coronavírus na China (CRODA; GARCIA, 2020). Estes autores ao 

citarem as declarações e atas publicadas pela OMS, relatam que nessa reunião não 

 
3 Coronavírus: nome dado a uma extensa família de vírus que se assemelham. Muitos deles já nos 

infectaram diversas vezes ao longo da história da humanidade. Dentro dessa família há vários tipos 
de coronavírus, inclusive os chamados SARS-CoVs (a síndrome respiratória aguda grave, conhecida 
pela sigla SARS, que há alguns anos começou na China e se espalhou para países da Ásia, também 
é causada por um coronavírus). SARS-CoV-2: vírus da família dos coronavírus que, ao infectar 
humanos, causa uma doença chamada COVID-19. Por ser um microrganismo que até pouco tempo 
não era transmitido entre humanos, ele ficou conhecido, no início da pandemia, como “novo 
coronavírus”. COVID-19: doença que se manifesta em nós, seres humanos, após a infecção causada 
pelo vírus SARS-CoV-2 (INSTITUTO BUTANTAN, 2022). 
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houve consenso sobre se o evento constituía ou não uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), o consenso ocorreu somente após a 

segunda reunião, realizada em 30 de janeiro, ao constatarem o crescimento de casos 

confirmados em vários países, principalmente os mais populosos, como o Brasil, os 

Estados Unidos da América e também a Índia (CRODA; GARCIA, 2020; CHAIMAYO 

et al., 2020). 

A decisão da OMS em declarar, no dia 30 de janeiro de 2020, uma ESPII 

buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para 

interromper a propagação do vírus, uma vez que é considerada, nos termos do RSI, 

“um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros 

países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma 

resposta internacional coordenada e imediata” (OPAS, 2021). 

No Brasil, em 03 de fevereiro de 2020, antes mesmo da confirmação do 

primeiro caso, já foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional, por meio da Portaria GM/MS n. 188, que também estabeleceu o Centro de 

Operações de Emergência em Saúde Pública como mecanismo nacional da gestão 

coordenada da resposta à emergência (BRASIL, 2020c; CAVALCANTE et al., 2020).  

Em 06 de fevereiro de 2020, foi sancionada a Lei n. 13.979 para dispor 

sobre as medidas para enfrentamento da ESPII decorrente do coronavírus e com base 

nestas medidas foi realizada no dia 07 de fevereiro a Operação Regresso, em que 34 

brasileiros e seus familiares que viviam na China foram repatriados com auxílio do 

Ministério da Defesa, em missão conjunta com o Ministério das Relações Exteriores e 

o Ministério da Saúde (BORGES, L. et al., 2020). 

Os registros oficiais no Brasil iniciaram-se em 26 de fevereiro, com o 

primeiro caso confirmado pelo MS, sendo este ocorrido em São Paulo/SP. E no dia 

22 de março, após o estado de Roraima confirmar seu primeiro caso, todas as 

Unidades Federativas já haviam notificado casos da doença. O primeiro óbito 

confirmado laboratorialmente, também ocorreu no município de São Paulo no dia 12 

de março, sendo o segundo óbito confirmado ocorreu no dia 15 de março, neste 

mesmo município. Outros três óbitos ocorreram no dia 16 de março, também no 

município de São Paulo, e no dia 17 de março, mais quatro óbitos, sendo dois em São 

Paulo e dois no município do Rio de Janeiro (BRASIL, 2020h; CAVALCANTE et al., 

2020). 
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Em 11 de março de 2020, com a disseminação do vírus distribuídos em 

114 países, foi declarada a pandemia pela OMS. Logo depois, em 20 de março, o MS 

declarou por meio da Portaria GM/MS n. 454, que a transmissão do novo coronavírus 

passou a ser considerada comunitária em todo o território nacional (BRASIL 2020b; 

2020d). Na Figura 2 estão apresentados os principais fatos ocorridos no mundo e no 

Brasil nestes primeiros meses de pandemia de COVID-19. 

 

Figura 2 - Linha do tempo dos primeiros meses da pandemia de COVID-19, no mundo 
e no Brasil – 2019-2020. 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2022. 

 

Em estudo com análise espaçotemporal exploratória envolvendo todos 

os óbitos por COVID-19 por unidades federativas do Brasil ocorridos de março a abril 
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de 2020 demonstrou que as diferenças espaçotemporais na letalidade por COVID-19 

entre os estados brasileiros refletiam as desigualdades sociais, econômicas, culturais 

e estruturais (SOUZA et al., 2020).  

A OMS, em abril de 2020, já alertava que durante a evolução da 

pandemia de COVID-19 poderia acontecer ondas e surtos recorrentes, de maior ou 

menor magnitude, demandando a implementação dos planos de ação por parte de 

cada nação para um enfrentamento rápido quando do ressurgimento dos casos e, ao 

mesmo tempo, manutenção de esforços de detecção, diagnóstico e atendimento de 

casos em todos os níveis de atenção à saúde (OPAS, 2020a). 

Em 09 de maio de 2020, menos de três meses do primeiro caso, o Brasil 

atinge a marca de 10 mil óbitos (BRASIL, 2022j). E em julho de 2020, a América já 

era considerada o epicentro da pandemia de COVID-19, sendo que o Brasil estava 

entre os primeiros que notificaram o maior número de casos e mortes no mundo. Neste 

momento, a OPAS já demonstrava preocupação com o impacto socioeconômico 

negativo da pandemia no curto, médio e longo prazo (OPAS, 2020b). 

No final de julho de 2020, o Brasil atingiu o pico da primeira onda de 

contaminação, conforme já previsto pelos especialistas ao considerarem a chegada 

do inverno. No dia 08 de agosto, o país atingiu 100 mil mortes e 3 milhões de 

contaminados, passando a ocupar o segundo lugar no ranking internacional em 

número de casos e óbitos (SACRAMENTO, 2022). 

Werneck (2021) sustenta que a pandemia encontrou a população 

brasileira em situação de extrema vulnerabilidade social, com elevadas taxas de 

desemprego e com significativos cortes nos investimentos nas políticas sociais, e por 

conseguinte se tornou um dos países mais afetados do mundo, mantendo uma curva 

epidêmica prolongada em níveis muito elevados por vários meses, mostrando alguns 

sinais de diminuição apenas a partir do final de agosto de 2020 e em algumas regiões 

do país.  

 

Essa tendência decrescente logo se mostrou não sustentada, e um 
recrudescimento de casos e óbitos começou a ser percebido ainda em 
novembro. Assim, o país termina o ano de 2020 com a situação sanitária em 
franca deterioração, com mais de 7 milhões de casos, quase 200 mil óbitos e 
uma perspectiva nebulosa pela frente, na medida em que não há sinais de 
modificação substancial na abordagem para o enfrentamento da pandemia 
por parte das suas autoridades políticas e sanitárias (WERNECK, 2021, p. 
35).  

 



63 

Segundo Moraes (2021), a partir de dezembro de 2020, quando 

nitidamente a segunda onda passou a se manifestar em vários estados, os seus 

governantes optaram a princípio por não adotar medidas tão rígidas, tal como havia 

sido feito antes e durante a primeira onda da doença. Para Freitas, Barcellos e Villela 

(2021) muitas ações foram iniciadas de forma tardia ou até mesmo insuficiente, o que 

contribuiu para o processo de agravamento que viria a acontecer no início de 2021, 

juntamente com o surgimento de variantes com transmissibilidade elevada e do atraso 

da campanha de vacinação. 

Em um cenário de corrida de grandes indústrias farmacêuticas, 

publicações sobre os resultados de eficácia e segurança das vacinas, o mundo se 

encheu de esperança com a primeira aplicação de vacina contra o novo coronavírus 

no mundo, ocorrida no Reino Unido, no dia 08 de dezembro de 2020, com imunizante 

aprovado para uso emergencial. A partir deste momento, várias outras vacinas foram 

aprovadas com este objetivo, sendo que no dia 17 de janeiro de 2021, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a primeira vacina em caráter emergencial 

para uso nos brasileiros, iniciando no dia seguinte a campanha de vacinação no país 

(BRASIL, 2021c; FERREIRA, 2021). 

A partir de então outras corridas seriam iniciadas: “de um lado a 

produção em larga escala e a distribuição das vacinas, de outro a disputa pela 

aquisição de produto tão necessário para amenizar a crise mundial e promover a volta 

à situação de normalidade desejada” (FERREIRA, 2021). Porém, dados 

demonstravam que esta volta à normalidade estava difícil de ser alcançada. 

Em um estudo retrospectivo e descritivo realizado através dos informes 

epidemiológicos disponibilizados pelo Painel COVID-19 do MS, considerando os 

dados do início da pandemia até o segundo semestre do ano de 2021 ficou constatado 

uma prevalência no aumento tanto no número de casos e no número de mortes 

durante os dois anos da pandemia, mesmo sob influência da vacinação (OLIVEIRA et 

al., 2022). 

Tal prevalência pode ter ocorrido por vários fatores e não somente pelo 

fato do alto grau de contaminação do vírus, como o descuido da população, que foram 

diminuindo o uso de medidas preventivas ao confiar apenas na vacina, bem como as 

questões trazidas pela desigualdade social, faixa etária e densidade demográfica 

(OLIVEIRA et al., 2022). Moraes (2021) complementa que em 2021 somente quando 

o número de casos e óbitos estavam muito elevados que as medidas foram 
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enrijecidas, principalmente pelo fato da grande pressão sobre os sistemas de saúde. 

Mas, ainda assim não foram seguidas pela população da mesma forma que observada 

em março e abril do ano anterior. 

Em um ensaio publicado por Fleury e Fava (2022) com objetivo de 

pontuar sobre a vacinação no Brasil no contexto da pandemia, foi aludido que mesmo 

com a experiência do país com o Programa Nacional de Imunização (PNI) e com um 

sistema consolidado de vigilância em saúde, a disputa política provocou uma tragédia 

sanitária, acarretando atrasos na imunização da população e por consequência um 

colapso dos sistemas públicos e privados de saúde. 

O Brasil assistiu até aqui reações presidenciais que causaram revoltas 

por parte da população, que foram contra as recomendações da OMS, dos cientistas 

e das autoridades públicas. No começo da pandemia, houve a defesa um isolamento 

vertical e incitação para que as pessoas que não eram do grupo do risco voltassem à 

normalidade. Passados alguns meses começou a recomendar o uso de um “kit de 

medicamentos” sem eficácia comprovada, incentivando a automedicação. E, mesmo 

com o número crescente de casos e óbitos, passou adotar um discurso fatalista e 

irresponsável, criando uma falsa oposição entre saúde e economia. Por fim, entre 

outras mazelas, nomeou um militar para assumir a pasta da saúde, que levou ao seu 

lado para cargos importantes e decisórios mais militares, que não possuíam 

conhecimento do SUS, do PNI e das políticas de saúde (FLEURY; FAVA, 2022). 

Fleury e Fava (2022, p. 260) afirmam que: 

 

a virada do governo a favor da vacinação se deu com a queda da 
popularidade do Presidente, a pressão de empresários pela compra da vacina 
e a entrada do novo Ministro da Saúde, que defende a vacinação, as medidas 
não farmacológicas, como o uso de máscaras, higiene das mãos e isolamento 
controlado, mas condena o lockdown dos prefeitos e governadores, em 
concordância com o Presidente. No entanto, a incapacidade de prover a 
quantidade de vacinas adequadas, fruto da política negacionista que impediu 
a compra no momento oportuno, juntamente com o incentivo às 
aglomerações da população em festas, a necessidade de uso de transportes 
urbanos e a busca de meios de sobrevivência têm sido vistas como 
propiciadoras do surgimento de novas cepas, que comprometem a eficácia 
das vacinas e a popularidade do governo. 

 

Desde o início da vacinação no Brasil, o MS, por meio do PNI tem 

atualizado de forma periódica Informes Técnicos, Pautas de Distribuição e o Plano 

Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a COVID-19 para divulgar 

informações sobre calendário de recebimento de doses, grupos prioritários e 
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operacionalização das vacinas, considerando as necessidades de atualizações 

conforme o surgimento de novas evidências científicas e cenário epidemiológico 

(BRASIL, 2022g). 

Segundo o CONASEMS a partir da segunda quinzena de setembro de 

2021, o MS começou a distribuir vacinas contra a COVID-19 para doses de reforço e 

em outubro 50% da população brasileira adulta já estava com esquema vacinal 

completo. Desde então, novas doses de reforços vêm sendo recomendadas, bem 

como a vacinação de crianças e adolescentes. Sendo que em janeiro de 2022, iniciou-

se a vacinação para crianças entre 5 e 11 anos, com recomendações publicadas em 

Notas Técnicas, buscando a garantia de que todas as crianças no país tenham acesso 

à vacina de forma segura (BRASIL, 2022g). 

As primeiras doses da vacina COVID-19 100% produzidas no Brasil pela 

FIOCRUZ, foram aplicadas em 23 de fevereiro de 2022, tal feito foi possível com a 

aprovação do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) fabricado em território nacional, 

após passar por várias etapas até receber o segundo registro em novembro de 2021 

e a aprovação em janeiro de 2022. A produção do IFA confere independência ao Brasil 

das outras nações (BRASIL, 2022g).  

Ainda em janeiro de 2022, a OPAS em seu Alerta Epidemiológico que 

tratou sobre a organização dos serviços de saúde no contexto de alta circulação de 

vírus respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2 considerando o aumento de casos na 

Região das Américas e sobrecarga sobre os sistemas e serviços de saúde, 

recomendou que os estados-membros tomassem medidas para lidar com um grande 

fluxo de pacientes, incluindo a manutenção de suprimentos, o manejo efetivo de 

pacientes e de recursos e a mitigação do absenteísmo, protegendo a saúde dos 

profissionais que atuavam na linha de frente do cuidado (OPAS, 2022a). 

Final de fevereiro de 2022, o Brasil atingiu 460 milhões de doses de 

vacinas contra a COVID-19 distribuídas, alcançando a cobertura vacinal de 90% da 

população acima de 12 anos com a primeira dose e 83% deste mesmo público com o 

esquema vacinal completo ou dose única. E, exatamente este mês, registrava-se o 

mês com maior contágio de COVID-19 em toda a pandemia até então, foram 

3.331.967 casos (SACRAMENTO, 2022). 

Para Sacramento (2022) apesar do alto número de novos casos, no final 

do mês de março de 2022 a ocupação de UTI para COVID-19 já estava abaixo de 

60% em todas as unidades da federação, foi a primeira vez que isso aconteceu desde 
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julho de 2020, quando a FIOCRUZ começou a monitorar as taxas de leitos ocupados 

no SUS. 

Assim, em abril de 2022 o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em 

todos os estados, com especificidades, sendo que em 12 estados para ambientes 

abertos o uso se tornou opcional, enquanto nos outros 14 e no Distrito Federal usar a 

máscara também em locais fechados se tornou facultativo. Além disso, considerando 

o baixo índice de mortes por cem mil habitantes, a FIOCRUZ entendeu que a “terceira 

onda”, causada pela variante Ômicron, havia chegando ao fim (SACRAMENTO, 

2022).  

Neste mesmo mês, o MS incorporou o medicamento baricitinibe para 

casos graves da COVID-19 no SUS, sendo disponibilizado para tratamento de 

pacientes adultos hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter 

nasal. E no mês seguinte, incorporou o primeiro medicamento (composto pelos 

antivirais nirmatrelvir e ritonavir) para tratamento de pacientes com casos leves a 

moderados, podendo ser ofertado para adultos imunocomprometidos ou com idade 

igual ou superior a 65 anos, com teste positivo e em até cinco dias após início dos 

sintomas (BRASIL, 2022g). 

Segundo os dados publicados na Atualização Epidemiológica Semanal 

da OMS, globalmente, a COVID-19 alcançou, até 07 de agosto de 2022, 581,8 milhões 

casos confirmados e 6,4 milhões óbitos. Estes dados são apurados semanalmente e 

baseados em casos oficiais confirmados e mortes relatadas por país/territórios/áreas 

à OMS, mas a própria Organização alerta para o cuidado que se deve ter ao interpretá-

los, pois vários fatores influenciam as contagens apresentadas, como por exemplo a 

subestimação de casos e atrasos nas informações (WHO, 2022).  

No Gráfico 1, elaborado pela OMS, estão apresentados os números de 

casos confirmados e mortes por Região da OMS4 e se apresenta da seguinte forma: 

eixo horizontal com a data de início da semana informada, começando em dezembro 

de 2019 e indo até agosto de 2022; e dois eixos verticais de valores, sendo o da 

esquerda de casos confirmados e da direita de mortes, com intervalos distintos. 

 

 
4 Os Estados Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) estão agrupados em seis regiões. 

Essas regiões são agrupamentos organizacionais e, embora se baseiem em termos geográficos, não 
são sinônimos de áreas geográficas, sendo região Africana, Europeia, do Mediterrâneo Oriental, das 
Américas, Sudeste Asiático e Pacifico Ocidental (GreenFacts, baseado na OMS, 2022). 
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Gráfico 1- Casos de COVID-19 relatados semanalmente à OMS e mortes globais, 
2019-2022. 

 
Fonte: WHO, 2022.  

 

Por meio deste gráfico é possível verificar que a região das Américas 

responde por grande parte do total de casos registrados mundialmente. Até então, os 

Estados Unidos foram o país com o maior número de casos acumulados, seguido por 

Índia, Brasil, França e Alemanha. Já em relação aos óbitos, os Estados Unidos foram 

o país com maior número acumulado de óbitos, seguido por Brasil, Índia, Rússia e 

México (WHO, 2022; BRASIL, 2022i). 

No Brasil, foram registrados até 24 agosto de 2022 cerca de 34 milhões 

de pessoas contaminadas com mais de 683 mil óbitos em decorrência da doença, cuja 

letalidade5 é de 2,0%, considerada baixa e a mortalidade6 é de 325,0 a cada 100 mil 

habitantes. O número de recuperados é de 33.329.029, o que representa a maioria do 

total de casos acumulados, aproximadamente 97% (BRASIL, 2022j). O 

comportamento do vírus no país, tanto de casos confirmados, quanto de óbitos, pode 

ser observado nos Gráficos 2 e 3, que foram elaborados pelo MS considerando as 

semanas epidemiológicas desde 2020. 

 

 

 

 
5 Letalidade: está ligada ao patógeno (o vírus SARS-CoV-2, no caso) e avalia o número de mortes em 

relação às pessoas que apresentam a doença ativa, e não em relação à população toda (INSTITUTO 
BUTANTAN, 2022) 

6 Mortalidade: É o tanto de pessoas que adoeceram e morreram em relação a toda a população de uma 
região. Tem relação com um cenário geral, como a totalidade de mortos por determinada doença em 
uma população inteira durante uma pandemia, epidemia ou surto (INSTITUTO BUTANTAN, 2022). 



68 

Gráfico 2 - Distribuição dos novos registros de casos por COVID-19 por semana 
epidemiológica de notificação. Brasil, 2020-22. 

 

Fonte: Brasil, 2022i. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos novos registros de óbitos por COVID-19 por semana 
epidemiológica de notificação. Brasil, 2020-22. 

 

Fonte: Brasil, 2022i. 
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O maior registro de notificações de casos novos em um único dia 

(298.408 casos) ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2022 e de novos óbitos (4.249 

óbitos), em 8 de abril de 2021. Anteriormente, considerando o período após agosto de 

2020, o dia no qual foi observado o menor número de casos novos (1.688 casos) foi 

13 de dezembro de 2021, e o menor número de óbitos novos (8 óbitos) foi observado 

em 5 de junho de 2022 (BRASIL, 2022i). 

De acordo com dados epidemiológicos divulgados pelo MS no dia 22 de 

agosto de 2022, 24 estados brasileiros e o Distrito Federal apresentam cenário de 

redução ou estabilidade na quantidade de casos registrados de COVID-19, com 

expressiva queda na variação de mortes por coronavírus desde o pico da variante 

Ômicron. O MS atribui esta diminuição a alta cobertura vacinal contra a doença no 

país, já que até o momento, 77,4% da população tomou a segunda dose ou dose 

única do imunizante (BRASIL, 2022h). 

Recentemente no Brasil, foi divulgada uma campanha de comunicação 

que incentiva a população a tomar todas as doses de vacina contra a COVID-19, 

estimula a adesão de medidas preventivas e alerta sobre os sintomas de longo prazo 

da doença, conhecidos como COVID Longa. Tal iniciativa disponibiliza gratuitamente 

aos governantes peças de comunicação baseadas nas recomendações científicas e 

está disponível na plataforma Cidades contra COVID-19, resultado da união de 

diversas organizações (BRASIL, 2022g). 

 

 

4.2 RESPOSTAS À PANDEMIA E A ABORDAGEM BRASILEIRA NO ÂMBITO DA 

APS 

 

 

Desde que foi declarada a pandemia de COVID-19 pela OMS, o MS, 

juntamente com os estados da federação desenvolveu ações e fez recomendações, 

com o objetivo de munir os municípios e a população de informações sobre a doença 

e seus cuidados. 

Frente ao cenário epidemiológico e a gravidade da pandemia, muitos 

estados e municípios adotaram intervenções a fim de conter a infecção e reduzir a 

sobrecarga social da doença e sua mortalidade, como foi o caso da propagação de 

medidas de distanciamento das pessoas e o uso de máscaras, afinal o momento 
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exigiu implementação de respostas rápidas por parte dos gestores (SARTI et al., 

2020). 

Estes dedicaram também atenção à garantia de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs), insumos, testes rápidos, equipamentos hospitalares e 

recursos humanos para o enfrentamento da pandemia e enquanto isso, a comunidade 

científica unia esforços para combater o novo patógeno, tanto que em poucos dias 

após os primeiros casos relatados de pneumonia desconhecida, o vírus foi isolado, 

sequenciado, identificado e caracterizado geneticamente; neste contexto várias 

estratégias para criação de vacinas foram sendo desenvolvidas (BRASIL, 2022d; 

CIOTTI et al., 2020). 

Sabe-se que a pandemia produziu e vem produzindo efeitos e impactos 

nos sistemas de saúde mundiais e no Brasil, com o SUS, não foi diferente. A 

necessidade de estruturação de serviços de saúde para o cuidado aos pacientes, 

levou os governantes a focarem suas ações para a organização de leitos de Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) e estruturas hospitalares provisórias; procedimentos 

cirúrgicos eletivos foram cancelados e as enfermarias reorganizadas para tratar 

paciente com COVID-19 (BRASIL, 2022d; FIOCRUZ, 2020; CIOTTI et al., 2020).  

Ciotti et al. (2020) em estudo publicado antes da segunda onda de casos 

na Europa, afirmaram que a pandemia de COVID-19 mostrou que mesmo os sistemas 

de saúde mais avançados não conseguiram sustentar um fluxo maciço de pacientes 

graves em suas unidades de emergência. SARTI et al. (2020) lembram que no Brasil, 

mesmo com vários esforços, assistiu-se uma corrida desesperada pela 

disponibilização de leitos de UTI para os doentes graves. Contudo, segundo Garcia 

(2020) é inegável que os serviços de atenção hospitalar do SUS foram responsáveis 

pela preservação da vida de milhares de pessoas acometidas pela COVID-19 no país. 

Rodrigues e Cardinali (2021) concluíram em seus trabalhos, que investir 

somente em infraestrutura hospitalar não foi a melhor opção, uma vez que a 

capacidade dos sistemas em salvar vidas sempre irá depender de uma efetiva 

articulação entre os níveis de atenção à saúde, garantindo acesso aos leitos, mas 

também na manutenção dos diversos atendimentos, no monitoramento dos casos e 

na vigilância. 

Sales, Silva e Maciel (2020) corroboram com tal afirmativa ao relatarem 

que no contexto da pandemia de COVID-19 tornou-se fundamental a estruturação de 

fluxos de atenção, direcionando o acompanhamento dos casos com responsabilidade 
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territorial e priorizando o cuidado e acompanhamento contínuo, bem como o 

fortalecimento das ações de vigilância, que com base no território tem como premissa 

o mapeamento das redes de interação social, considerando alguns determinantes 

sociais da saúde, e também a realização de busca ativa de novos casos para o 

controle da cadeia de transmissão da doença. 

Dunlop et al. (2020) complementam dizendo que embora fortes sistemas 

de epidemiologia e vigilância sejam ferramentas imprescindíveis para a detecção e 

monitoramento de surtos e emergências de saúde pública, serviços de APS 

fortalecidos formam a base de qualquer resposta. 

Rodrigues e Cardinali (2021) validam este entendimento ao afirmarem 

que a APS é o nível mais capilarizado e de maior contato com o usuário, pois conhece 

as particularidades da área de abrangência e possui uma grande capacidade de 

intervenção no cuidado durante uma epidemia e pandemia, principalmente no âmbito 

do acompanhamento e monitoramento dos casos. E neste sentido: 

 

a APS tem papel fundamental no combate a maioria dos casos de COVID-19 
e na manutenção, manejo e vigilância dos demais agravos como hipertensão, 
diabetes, obesidade e demais transtornos de ordem mental como depressão 
e ansiedade (RODRIGUES; CARDINALI, 2021, p.8). 

 

Neste sentido, a SAPS, em conjunto com Centro de Operações de 

Emergência em Saúde Pública, desenvolveu estratégias para garantir o diagnóstico e 

assistência na APS adequada a todas as pessoas que buscassem os serviços de 

saúde e pensando na necessidade urgente de garantir estrutura e definição de fluxos 

adequados no primeiro contato das pessoas com o SUS, organizou as diretrizes para 

o funcionamento da APS, disponibilizando uma variedade de documentos 

assistenciais para qualificação do cuidado na APS frente à COVID-19, dentre os quais 

destacam-se o Protocolo de Manejo Clínico e o Fast Track (BRASIL, 2020e). 

Sarti et al. (2020) reiteraram que era imprescindível discutir o lugar da 

APS no enfrentamento a esta pandemia, dado que estudos apontavam que 80% dos 

casos eram leves e demandavam este nível de atenção. Portanto, seria estratégia 

fundamental tanto para contenção dos casos, quanto para o não agravamento das 

pessoas com COVID-19 e a contenção da ida desnecessária das pessoas a serviços 

de urgência e hospitais, apostar na APS e seus atributos e funções. 
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Considerando isso e também o fato da APS ser capaz de identificar 

precocemente os casos suspeitos, a SAPS centrou seus esforços nas seguintes 

medidas e realizou várias ações, como as descritas no Quadro 4: 

 

• Fortalecimento do acesso na APS para que esse nível de atenção atenda 
as pessoas com sintomas respiratórios e casos suspeitos de infecção pelo 
COVID-19, considerando que 80% dos casos da infecção são de curso leve; 

• Ampliação da capacidade assistencial na APS, por meio do reforço das 
equipes com mais profissionais de saúde;  

• Fornecimento de suporte clínico para que as equipes possam dar o 
adequado manejo dos casos, implementando as medidas farmacológicas e 
não farmacológicas recomendadas pelas melhores evidências científicas; e 

• Oferta de soluções tecnológicas para acesso remoto à assistência para 
casos leves de COVID-19 (BRASIL, 2020e, p. 33). 

 

Quadro 4 - Ações estratégicas realizadas pela Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde no âmbito da APS para enfrentamento da pandemia de COVID-19, 2020-22. 

Ação Especificações 

Aumento dos repasses 
financeiros 

Incremento de 14% no financiamento da APS. 

TeleSUS para o 
enfrentamento da COVID-

19 

Estratégia de disponibilização de serviço de atendimento pré-clínico 
de saúde, com esclarecimento da população sobre a doença e quando 
procurar atendimento presencial. Tem o papel de favorecer o 
isolamento domiciliar da população potencialmente contaminada ou 
do grupo de risco e de evitar ao máximo o esgotamento dos serviços 
presenciais de saúde. Os canais de entrada aos serviços de saúde 
propostos são: o Serviço de ChatBot, o Serviço de Unidade de 
reconhecimento Audível, o Serviço de Atendimento pré-clínico e o 
monitoramento remoto 

Teleconsultorias 

Como medida de suporte clínico para atuação das equipes, o MS 
ampliou a oferta de teleconsultoria que já existia. Por meio de serviço 
de 0800, as ligações especializadas auxiliam os profissionais de 
saúde de todo o Brasil ao esclarecer dúvidas sobre diagnóstico e 
tratamento, além de conduzir no manejo de casos suspeitos com o 
novo coronavírus.  

TelePsi COVID-19 
Serviço de teleconsulta com psicólogos e psiquiatras para 
atendimento de profissionais de saúde da linha de frente  

Consultório Virtual da 
Saúde da Família 

(Teleconsulta na APS) 

Parceria SAPS-Hospital Israelita Albert Einstein, por meio do 
PROADI-SUS, disponibilizando plataforma de teleconsulta para os 
profissionais da ESF manterem o cuidado de seus pacientes mesmo 
à distância, com foco nas condições crônicas, pré-natal e COVID-19.  

Ampliação da assistência 

Para reforçar as eSF, foram lançados três editais para ocupar vagas 
do programa Mais Médicos com profissionais com CRM ou diploma 
revalidado no Brasil e profissionais médicos cubanos que 
permaneceram no Brasil após o rompimento da cooperação 
internacional pelo Governo de Cuba (novembro de 2018). 
Foi implementado sistema de credenciamento para financiar 
residências médicas em saúde da família/medicina a fim de propiciar 
o fortalecimento desse tipo de programa e garantir importante impacto 
na qualidade da APS.  
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Programa Saúde na Hora 

Em execução desde 2019, em 2020 o programa estendeu o repasse 
de recurso para estabelecimentos que tinham pelo menos duas eSF 
(no modelo anterior, o requisito eram três equipes, pelo menos).  
Com a pandemia, o programa lançou outra modalidade de incentivo 
em caráter emergencial para os municípios manterem as unidades de 
saúde funcionando em horário ampliado, de 12 a 15 horas 
ininterruptas diárias. A medida foi intitulada “Saúde na Hora 
Emergencial contra o Coronavírus”. 

Centros de Atendimento 
para Enfrentamento da 

COVID-19 

Espaços físicos estruturados pela gestão municipal para acolhimento 
e atendimento de usuários com queixas relacionadas aos sintomas de 
COVID-19, atuando como ponto de referência da APS no SUS. Trata-
se de uma estratégia que visa à identificação precoce de casos 
suspeitos de COVID-19, por meio da ampliação de diagnósticos e 
atendimentos, proporcionando maior resolutividade assistencial às 
pessoas com sintomas leves. 

Centros Comunitários de 
Referência para 

Enfrentamento da COVID-
19 

Estabelecimentos estruturados em áreas de comunidades e favelas 
ou adjacências para organização das ações de identificação precoce 
de casos de síndrome gripal ou COVID-19, acompanhamento dos 
casos suspeitos ou confirmados, atendimento aos casos leves e 
referenciamento para pontos de atenção da rede de saúde dos casos 
graves. 

Cuidado especial a idosos 
institucionalizados 

Em parceria com Casa Civil, Ministério da Cidadania e Ministério da 
Mulher, da Família e Direitos Humanos, a SAPS elaborou um plano 
assistencial de idosos moradores de Instituições de Longa 
Permanência para Idosos e idosos que recebem benefícios sociais 
governamentais e estão cadastros do CADUNICO. Esse plano incluiu 
medidas de prevenção, isolamento e atendimento clínico prioritário 
para os idosos a fim de garantir sua saúde e impedir transmissão do 
coronavírus no ambiente de moradia. 

Testes sorológicos e 
EPIs 

Doação de testes e EPIs 

Publicação de documentos 
orientativos 

Publicação e atualizações de Manuais, Guias, Notas informativas, 
materiais de apoio, para operacionalização da APS. 

Publicação de Portarias no 
âmbito da promoção de 
saúde para o combate a 

pandemia 

Institui em caráter excepcional e temporário incentivos financeiros no 
âmbito da APS, no SUS, no contexto da ESPIN decorrente da 
pandemia do novo coronavírus para: 

• Atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou 
hipertensão arterial; 

• Realização de ações em escolas públicas da rede básica de 
ensino; 

• Atenção Nutricional à Gestantes e Crianças beneficiárias do PBF 
com má nutrição; 

• Ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério; 

• Apoiar as ações das equipes e os serviços de APS voltados ao 
cuidado às pessoas com condições pós-COVID. 

Fonte: Brasil, 2020e; 2022d. 

 

Em estudo apresentando por Sales, Silva e Maciel (2020) que trata sobre 

investigação de contatos pela APS como estratégia de proteção comunitária conclui-

se que a pandemia alterou o modo de trabalho nesse âmbito de atenção e que a 

COVID-19 soma-se às doenças preexistentes no país, o que reforça a necessidade 

de reorganização dos serviços de saúde. 
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4.3 APRENDIZADOS DA PANDEMIA E FUTUROS DESAFIOS PARA APS 

 

 

A pandemia provocou muitas mortes, inseguranças, aumento das 

desigualdades, contudo proporcionou o desenvolvimento científico e institucional, 

abrindo portas para inovações científicas e tecnológicas. Um bom exemplo foi o 

desenvolvimento de vacinas em tempo recorde, inclusive com cooperação científica 

entre empresas concorrentes, conduzida pela OMS (FLEURY; FAVA, 2022). 

Em um balanço feito por Freitas, Barcellos e Villela (2021) durante o 

primeiro ano da pandemia, este descreve que a produção de conhecimento foi 

acelerada por parte da comunidade científica, tanto nacional quanto internacional, o 

que permitiu orientar as tomadas de decisões, principalmente no âmbito da vigilância 

em saúde e da APS.  

Alguns aprendizados trazidos pela pandemia foram apontados em 

evento importante ocorrido recentemente (23/08/2022) no Brasil e transmitido pelo 

Youtube: o Seminário Financiamento da Atenção Primária à Saúde no Sistema Único 

de Saúde. Promovido pelo CONASEMS em parceria com o Banco Mundial, contou 

com a presença de autoridades e especialistas nacionais e internacionais para 

discutirem sobre as mudanças implementadas pelo PPB e os avanços e desafios da 

continuidade do programa e sobre o financiamento da APS nos próximos anos.  

Neste evento, a representante do Banco Mundial, Michele Gragnolati, 

enfatizou o tema como de extrema relevância para todo o mundo, destacando que “a 

pandemia de COVID-19 exacerbou as fraquezas pré-existentes, mas também criou 

uma chance única para uma transformação dos serviços de saúde através da APS, 

essa é uma questão que todos os países do mundo começaram a discutir desde 

então”. Fala reforçada por Valéria de Oliveira Cruz, representante da OMS e atuante 

no Escritório Regional da OMS do Sudeste Asiático, ao afirmar que a pandemia de 

COVID-19 é um marco mundial em relação à percepção da importância da APS, pois 

“nos mostrou o quão essencial é que os países tenham um compromisso maior com 

a APS, uma vez que todos os países passaram por um teste de estresse muito grande 

e sem precedentes” (SEMINÁRIO FINANCIAMENTO DA APS NO SUS, 2022). 

Outro legado da pandemia refere-se à importância de integração entre a 

vigilância e a APS, que apresenta várias potencialidades. Segundo Carmo e Teixeira  
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o compartilhamento e análise conjunta dos dados, a investigação dos casos 
e o monitoramento dos contatos de forma integrada ampliam a capacidade 
de detecção de novos casos e a análise de risco de agravamento e permitem 
a identificação de grupos mais vulneráveis (CARMO; TEIXEIRA, 2021, p. 
297). 

 

Não só com a vigilância, mas ficou ainda mais claro o quão é importante 

e resolutivo a articulação da APS no contexto das RAS para o bom desenvolvimento 

de estratégias de prevenção, atenção, vigilância, acompanhamento, encaminhamento 

e internação, quando necessário (SILVA, I. et al., 2021).  

A pandemia reforçou também a importância da articulação entre 

educação e saúde, principalmente no momento de retorno às aulas presenciais, que 

demandou a elaboração de um planejamento em conjunto. Segundo Périssé, Ribeiro 

e Castro (2021) o diálogo com a APS garante a vigilância e a promoção da saúde 

mais adequadas ao território, dando suporte às ações de assistência. 

Com o cenário pandêmico - isolamento, alta transmissibilidade do vírus, 

entre outros - a Telessaúde surgiu como uma opção do cuidado, impondo ao Conselho 

Federal de Medicina (CFM) e ao MS a necessidade de alteração nos instrumentos 

legais, que tratavam este tipo de prática, sendo que a regulamentação de seu uso 

estava limitada ao período da pandemia de COVID-19. Tal ação permitiu que 

municípios implantassem sistemas de Telessaúde como componentes essenciais de 

primeiro contato das pessoas com a rede de atenção à saúde (SARTI et al., 2020). 

Assim, considerando o reconhecimento da Telessaúde como meio de 

ampliar o acesso universal e integral à saúde atestada pela comunidade científica, 

considerando a necessidade de aprimorar o acesso à saúde em áreas desassistidas 

e com dificuldade de atendimentos especializados, com vistas a fortalecer as 

estratégias de atividades preventivas da saúde e considerando ainda a recente edição 

da Resolução CFM nº 2.314, de 5 de maio de 2022, que define e regulamenta a 

telemedicina como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de 

comunicação, o MS publicou, em junho deste ano, Portaria para dispor sobre as ações 

e serviços de Telessaúde no âmbito do SUS, com o objetivo de regulamentar e 

operacionalizar o emprego das tecnologias de informação e comunicação na 

assistência remota, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e 

promoção de saúde do cidadão (BRASIL, 2022e). 

Em um relato de experiência sobre a reorganização da APS para 

enfrentamento da pandemia da COVID-19 no município de Diadema/SP, concluíram: 
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ainda que houvesse uma rede que, nos três anos anteriores, construía um 
processo de trabalho em saúde pautado na ampliação do acesso, no 
fortalecimento da APS como porta de entrada e atenção ao primeiro contato, 
na resolubilidade da equipe frente às demandas da população e no enfoque 
no território, notou-se que não estava suficientemente fortalecida para o 
enfrentamento do novo coronavírus e suas consequências nos âmbitos 
profissional, social e econômico (CIRINO et al., 2021, p. 11). 

 

Enfim, o SUS se confirmou como o principal provedor de atenção à 

saúde da população brasileira e é indiscutível que o seu fortalecimento e valorização 

são necessários para que continuem a ser desenvolvidas ações de saúde, não 

somente para superar a pandemia de COVID-19, mas visando também o 

enfrentamento dos demais agravos à saúde que coexistem e a redução das 

desigualdades (GARCIA, 2020). 

E neste ponto, no contexto da APS, muitos foram os desafios no 

enfrentamento da COVID-19 e vários são os desafios futuros a serem superados. A 

SAPS pontuou alguns deles, juntamente com estratégias e esforços de 

enfrentamento, conforme relacionados no Quadro 5, que são consideradas pela pasta 

como prioridade. 

 

Quadro 5 - Desafios e estratégias de superação propostas pela Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde. 

Desafios  Estratégias de superação 

Condições pós-COVID 
Qualificação do cuidado e atenção às pessoas com esses 
sintomas e a promoção do manejo clínico adequado no âmbito 
da APS. 

Alimentação dos brasileiros afetada 
pela pandemia, com aumento da 
situação de insegurança alimentar e 
nutricional, especialmente em 
segmentos populacionais mais 
vulneráveis 

Apoio aos entes federados na prevenção e controle da 
desnutrição e obesidade entre menores de 7 anos e gestantes 
do Programa Auxílio Brasil, especialmente por meio de 
repasse de recursos e aumento no número de atendimentos 
da APS junto a esse público. 

Redução do tempo gasto em 
atividades físicas, e na oferta de 
atividades coletivas de forma 
presencial nos polos do Programa 
Academia da Saúde e nos demais 
estabelecimentos de saúde da APS 

Apoio aos entes federados na busca por alternativas efetivas 
que garantam o acesso e oferta de práticas de atividades 
físicas, de forma segura e sustentável. 

Integração e articulação das redes 
de ensino e de saúde 

Na agenda de Promoção da Saúde e no âmbito do Programa 
Saúde na Escola, pretende-se ampliar o número de escolas 
aderidas ao programa e expandir o número de escolas que 
realizam ações de prevenção à COVID-19, de forma a ampliar 
seu alcance e impacto nos estudantes e suas famílias 



77 

Necessidade de organização do 
processo de trabalho das equipes 
que atuam na APS para a atenção 
integral às pessoas com obesidade, 
DM ou HAS para a continuidade das 
atividades essenciais da APS 

Liberação de incentivo financeiro federal para atenção a tais 
pessoas no âmbito da APS no contexto da pandemia objetivo 
da portaria é o fomento a ações estratégicas de reorganização 
dos serviços e do fortalecimento do cuidado às pessoas com 
DCNT na APS, considerando as novas formas de prestação 
dos serviços com vistas à segurança dos pacientes e 
profissionais 

Fonte: Brasil, 2022d. 

 

Com os desafios apontados fica claro que o atual cenário exige uma 

reorganização dos processos de trabalho que, além de garantir o cuidado e a 

vigilância dos casos de COVID-19, possa, também, propiciar a continuidade das 

ações prioritárias da APS (CIRINO et al., 2021) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

5 AS POLÍTICAS DE SAÚDE COMO DIMENSÃO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

O conceito desenvolvimento surgiu na biologia e incorporou-se nas 

teorias e práticas sociais, por meio da economia, sociologia, antropologia e da ciência 

política; não tem uma definição esclarecedora e conclusiva, por ser considerado um 

fenômeno complexo, porém, tem uma função social relevante, que é de proporcionar 

o bem-estar da humanidade (SANTOS et al., 2012). 

Em um estudo reflexivo sobre o processo de construção do conceito de 

desenvolvimento na sociedade capitalista, Santos et al. (2012) concluíram que sendo 

o desenvolvimento um termo multidimensional e interdisciplinar, pode ser entendido 

como: uma estratégia de reprodução do capital e do controle social; uma 

transformação nas formas de pensar e agir; uma questão de interesse público; algo 

que não pode ser medido apenas na perspectiva da dimensão econômica; algo que 

não ocorre apenas do crescimento e do acúmulo de riqueza; e algo que requer uma 

gestão participativa, tendo a comunidade como protagonista e não espectadora da 

ação do mercado ou do Estado. Enfim, consideram que falar em desenvolvimento:  

 

é falar também no seu contrário, é incluir no seu significado não apenas os 
elementos políticos, econômicos, sociais, ambientais, mas também 
elementos como o direito, a liberdade, a oportunidade e a equidade individual 
e coletiva (SANTOS et al., 2012, p. 60). 

 

Neste sentido e compreendendo aqui o desenvolvimento como um 

conceito complexo de múltiplas dimensões e distanciando das linhas de pensamentos 

que correlacionam desenvolvimento às ideias de progresso, acumulação de riqueza, 

avanço tecnológico e crescimento econômico, bem como, entendendo o processo de 

desenvolvimento enquanto um direito humano inalienável, a abordagem desta 

pesquisa está fundamentada na interrelação entre desenvolvimento humano e social 

embasada em Amartya Sen, que amplia o conceito de desenvolvimento na 

perspectiva da liberdade e que será conceituado ainda nesse texto. 

O processo de desenvolvimento na perspectiva de direito humano 

inalienável, coloca o Estado como responsável por esta garantia, conferindo a toda 

pessoa humana a “participação no desenvolvimento econômico, social, cultural e 

político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e 
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liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados” conforme dispõe a 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 (ONU, 1986). 

Segundo Gea (2015) para que ocorra desenvolvimento social é 

indispensável que ocorram modificações e interações humanas e vice-versa, portanto 

as dimensões humana e social do desenvolvimento estão intrinsicamente articuladas 

e são interdependentes. Acrescenta que a pessoa humana se desenvolve a partir das 

interrelações estabelecidas entre condições de vida, do tempo e espaço sócio-

histórico, bem como do nível de desenvolvimento social de determinado local, sendo 

assim, este conceito de desenvolvimento coloca a pessoa humana como principal 

meio e fim deste processo. 

Nesta vertente, temos o conceito de desenvolvimento proposto por 

Amartya Sen, que em sua obra Desenvolvimento como liberdade (2000) considera a 

existência do desenvolvimento à medida que se ampliam as liberdades individuais, 

não podendo conceber o desenvolvimento se as condições para essa expansão não 

se realizam. Para este autor o desenvolvimento consiste: 

 

na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as 
oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua capacidade de 
agente. [...] Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar 
de si mesmas e para influenciar o mundo (SEN, 2000, p.10. p. 33). 

 

Para Sen (2000) a liberdade não é apenas o fim primordial do 

desenvolvimento, mas é também o seu principal meio, sendo que o primeiro consiste 

no papel constitutivo da liberdade e o segundo como seu papel instrumental. As 

liberdades instrumentais, que contribuem para a capacidade geral de um indivíduo de 

viver mais livremente, são categorizadas em cinco tipos: liberdade política, facilidades 

econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora, 

tendo o efeito de complementar e reforçar umas às outras.  

Assim, concebendo o desenvolvimento enquanto um processo humano 

e social, Gea (2015) concluiu que o desenvolvimento humano pode ser entendido “por 

meio das mudanças que ocorrem durante o ciclo vital, mediante as interações de 

diversos fatores como hereditariedade, ambiente, condição socioeconômica, cultura, 

entre outros” e o desenvolvimento social como “um processo de ampliação das 

potencialidades da pessoa humana e de sua condição de agente, tendo como um dos 

instrumentais básicos deste processo as políticas públicas”. 
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Neste contexto e considerando que dentre a liberdade instrumental 

relacionada às oportunidades sociais se insere o acesso a serviços de saúde, 

Magalhães (2004) defende que “o conjunto de políticas e intervenções públicas 

voltadas à promoção da saúde torna-se parte integrante do conjunto de ações 

orientadas ao bem-estar coletivo e individual”. Tanto que a influência das condições 

sociais sobre a saúde da população e vice-versa vem sendo estudada e debatida 

desde o século passado e, nos últimos anos, tem ganhado um enfoque ainda mais 

abrangente, buscando consolidar a saúde como uma das dimensões do 

desenvolvimento social. 

Gadelha e Costa (2013) ratificam esta afirmação ao considerarem que a 

saúde, como fator básico de cidadania, é parte inerente e estratégica do 

desenvolvimento social. Para Giovanella et al. (2019) a relação entre o 

desenvolvimento social e econômico e as condições ambientais no processo saúde-

doença é reconhecida na CF de 1988, que ao definir a “saúde como direito de todos 

e dever do Estado”, coloca que as ações e serviços públicos de saúde devem seguir 

as diretrizes de descentralização, participação social e atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, o que alinha-se a essência da Declaração 

de Alma-Ata. 

Essa Declaração trouxe a promoção e proteção da saúde como 

essencial para a contínuo desenvolvimento econômico e social e colocou que os 

cuidados primários de saúde: 

 

envolvem, além do setor saúde, todos os setores e aspectos correlatos do 
desenvolvimento nacional e comunitário, como a agricultura, a pecuária, a 
produção de alimentos, a indústria, a educação, a habitação, as obras 
públicas, as comunicações e outros setores” (BRASIL, 2002b). 

 

Mendes (2004) afirma que “o apelo lançado em Alma-Ata foi um marco 

fundamental e representou o ponto de partida para outras iniciativas”, como a Carta 

de Ottawa, elaborada em 1986 na Conferência do Canadá; a Conferência da Austrália 

em 1988; a 3ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, na Suécia em 

1991; a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, em 1992; 4ª 

Conferência, em Bogotá, em 1992; e Assembleia Mundial da Saúde, 1998. Em todos 

estes eventos tratou-se dos desafios para reorientação dos serviços de saúde, 

apresentando como encaminhamentos a importância da equidade, das políticas 
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públicas como pressuposto para vidas saudáveis, da interrelação da ecologia e saúde, 

de conciliar interesses econômicos e propósitos sociais de bem-estar, e da 

implementação de novas políticas nacionais e internacionais. 

A organização do SUS tem grande repercussão social nos territórios, 

assistindo milhões de cidadãos na sua integralidade, pois não se restringe apenas ao 

tratamento de doenças, mas, também, às ações e serviços de saúde que visam a 

promoção da saúde e a prevenção de doenças, além de ser instrumento de ampliar, 

tanto a qualidade de vida como o desenvolvimento de uma comunidade (CORREA, 

2016). 

Este cenário descrito por Correa é reflexo das mudanças no modelo de 

atenção à saúde ocorridas desde a criação do SUS, que colocou a APS como foco da 

política de saúde, resultando na expansão da ESF. Para Fischborn (2015), a ESF ao 

buscar a aplicação de um conceito ampliado de saúde, promove ações sociais no 

sentido de fortalecer a cidadania da população e isso vai ao encontro com o modelo 

de desenvolvimento defendido por Sen, em que o foco na condição humana é 

essencial. 

O conceito ampliado de saúde foi amplamente discutido na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, tanto que no discurso de Sérgio Arouca como 

Presidente da Conferência ficou clara a ideia de direito à saúde atrelado a um conceito 

ampliado de saúde: 

 

[...]. Não é simplesmente não estar doente, é mais: é um bem-estar social, é 
o direito do trabalho, a um salário condigno; é o direito a ter água, à 
vestimenta, à educação, e, até a informações sobre como se pode dominar 
este mundo e transformá-lo. É ter direito a um meio ambiente que não seja 
agressivo, mas, que, pelo contrário, permita a existência de uma vida digna e 
decente; a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre 
possibilidade de organização e de autodeterminação de um povo (AROUCA, 
1987).  

 

Complementando, Fischborn ao considerar Sen afirma que: 

 

uma pessoa saudável, no sentido do conceito ampliado de saúde é uma 
pessoa mais disposta para o trabalho, para a participação da educação de 
seus filhos, para promoção do autocuidado, para realizar o controle social do 
serviço, é uma pessoa que se sente valorizada e estimulada a buscar 
conhecimento e desenvolver o seu local de moradia, enfim, seria um cidadão 
livre (FISCHBORN, 2015, p. 208). 
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E neste sentido as equipes que atuam no âmbito da ESF cumprem um 

papel importante, pois possuem uma área adscrita de atuação, conhecem a realidade 

de moradia, de trabalho e de vida dos usuários, o que favorece a construção de 

confiança, estimula a autonomia e a interação do indivíduo com o mundo. Além de 

permitir que o usuário se coloque como agente das ações, como coprodutor da sua 

saúde e não como receptor dos cuidados da equipe de saúde (FISCHBORN, 2015). 

Por fim, a FIOCRUZ e a OMS (2018) sugerem que o processo saúde-

doença é determinado pelo modo como a sociedade se organiza e que as políticas 

públicas de saúde devem ser assumidas como “motores do desenvolvimento 

sustentável, como investimento e não como gasto social”. E Giovanella et al. (2019) 

corroboram com esta afirmação ao colocar que a abordagem da APS é fundamental 

para alcançar os objetivos globais compartilhados na Cobertura Universal de Saúde e 

nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à saúde. 
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6 OBJETIVOS 
 

 

6.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Analisar as repercussões trazidas pela pandemia de COVID-19 na APS 

e a possível influência no desenvolvimento social de uma microrregião de saúde do 

Estado de Minas Gerais 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

a) Verificar os resultados dos indicadores do pagamento por 

desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil, que abrange as 

ações estratégicas de saúde da mulher, pré-natal, saúde da criança 

e condições crônicas, nos anos de 2018 e 2019 (antes da pandemia) 

e 2020 e 2021 (durante a pandemia) junto às equipes de Saúde da 

Família e equipes de Atenção Primária; 

b) Analisar a percepção dos profissionais que atuam na gestão da APS 

no âmbito municipal sobre o desempenho deste nível de atenção e a 

influência da pandemia de COVID-19; e 

c) Discutir sobre as políticas públicas de saúde brasileiras voltadas aos 

serviços de APS e a influência no desenvolvimento social no contexto 

da pandemia de COVID-19. 
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7 MATERIAL E MÉTODO 
 

 

Para definir os aspectos metodológicos utilizados nesse estudo usou-se 

como referência o artigo “Integração entre dados quantitativos e qualitativos em uma 

pesquisa de métodos mistos”, escrito por José Luís Guedes dos Santos et al., uma 

vez que a utilização de desenhos com métodos mistos é uma tendência crescente na 

pesquisa em saúde, por oferecer uma alternativa para a investigação de fenômenos 

complexos (SANTOS et al., 2017). 

Para estes autores, no planejamento de uma pesquisa com método 

misto, ou seja, quantitativo e qualitativo, deve-se considerar quatro aspectos 

principais: distribuição de tempo, atribuição de peso, a combinação e a teorização, 

tais aspectos estão descritos nas próximas seções (SANTOS et al., 2017). 

 

 

7.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e 

qualitativa.  

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de 

relações entre variáveis (GIL, 2017).  

Para Minayo e Sanches (1993) as abordagens quantitativa e qualitativa 

são instrumentos de que se serve a Saúde Pública para se aproximar da realidade 

observada, porém em muitas circunstâncias são insuficientes quando utilizadas 

isoladamente. Portanto, elas podem e devem ser utilizadas em tais circunstâncias 

como complementares.  

A abordagem quantitativa tem como campo de práticas e objetivos trazer 

à luz dados, indicadores e tendências observáveis. Já a abordagem qualitativa 

adequa-se a aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos. Assim, o 

estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, 

ou vice-versa (MINAYO; SANCHES, 1993)   
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Considerando a proposta de Santos et al. (2017)  de integração entre 

dados quantitativos e qualitativos em uma pesquisa de métodos mistos e a partir da 

definição dos quatros aspectos (distribuição de tempo, atribuição de peso, a 

combinação e a teorização), moldam-se os procedimentos de um estudo de métodos 

mistos e define-se uma estratégia de pesquisa, sendo a estratégia aqui utilizada a 

explanatória sequencial, onde os dados quantitativos são coletados e analisados em 

uma primeira etapa, seguida de coleta e análise de dados qualitativos desenvolvida 

sobre os resultados quantitativos iniciais (QUAN → qual) (CRESWELL; CLARK apud 

SANTOS et al., 2017). 

 

 

7.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 

A “população é uma coleção inteira de objetos ou resultados sobre os 

quais uma informação é obtida”, enquanto “amostra é um subconjunto de uma 

população que contém os objetos ou resultados que são realmente observados”. E 

em determinadas situações “não é possível obter uma amostra por um método 

aleatório bem definido e é preciso utilizar uma amostra conveniente” (NAVIDI, 2012).  

Sendo assim, a população desta pesquisa são as eSF e eAP brasileiras 

e os profissionais que atuam na gestão da APS no âmbito municipal, sendo a amostra 

constituída pelos municípios da microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso, 

Minas Gerais, bem como um profissional de cada um dos seus seis municípios são os 

sujeitos do estudo. Tal amostra foi selecionada pela conveniência de ser uma 

microrregião de saúde de atuação da pesquisadora. 

Segundo Mourão Júnior (2009), a amostra de conveniência (não 

probabilística) é comum na área da saúde, considerando que o pesquisador faz uso 

de dados que estão mais ao seu alcance, quando o acesso às informações não é tão 

simples ou os recursos são limitados; portanto, ao fazer inferências é preciso ter 

cuidado, já que não é uma amostra aleatória. 

A amostra da fase qualitativa foi composta por cinco participantes dos 

seis municípios da microrregião de saúde de São Sebastião do Paraiso, Minas Gerais. 

Houve a perda de um participante em decorrência da falha de conexão com a internet, 

não sendo possível considerar a sua participação no grupo focal. 
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7.3 CAMPO DE ESTUDO 

 

 

O estudo foi desenvolvido nos municípios da microrregião de saúde de 

São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, integrante da macrorregião de saúde Sul 

(Figura 3), de acordo com Plano Diretor de Regionalização (PDR) de Minas Gerais 

aprovado por meio da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.013, de 23 de outubro de 2019 

(MINAS GERAIS, 2019).  

A microrregião de saúde em estudo é composta por seis municípios, 

sendo Itamogi, Jacuí, Monte Santo de Minas, Pratápolis, São Sebastião do Paraíso e 

São Tomás de Aquino, e apresenta uma população total de 119.965 habitantes 

conforme censo do IBGE de 2010, com estimativa de 126.372 habitantes para o ano 

de 2020, conforme detalhamento na Tabela 1 (IBGE, 2020). 

 

Figura 3 - Mapa de Minas Gerais com destaques da macrorregião de saúde Sul e 
microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora considerando o PDR-SUS/MG, 2019. 
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Tabela 1- População residente na região de Saúde de São Sebastião do Paraíso, 
2010 e 2020. 

Município Censo 2010 Estimativa 2020 

313290 Itamogi 10.349 10.157 

313480 Jacuí 7.502 7.691 

314320 Monte Santo de Minas 21.234 21.513 

315290 Pratápolis 8.807 8.566 

316470 São Sebastião do Paraíso 64.980 71.445 

316510 São Tomás de Aquino 7.093 7.000 

Total 119.965 126.372 

 Fonte: IBGE, 2020. 

 

A cobertura da APS é um indicador previsto no Plano Nacional de Saúde 

2020-2023, que considera o quantitativo de população cadastrada pelas eSF e eAP 

financiadas pelo MS em relação à população estimada pelo IBGE, sendo que caso o 

quantitativo de pessoas cadastradas seja superior à estimativa populacional do IBGE, 

o numerador considera esta estimativa (BRASIL, 2021e). Na Tabela 2 estão o 

quantitativo de equipes e dados de cobertura da APS dos municípios da microrregião 

do estudo, considerando dados extraídos no e-gestor, referentes a competência maio 

de 2022. 

 

Tabela 2 - Quantidade de equipes e Cobertura da Atenção Primária à Saúde nos 
municípios da microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso, 2022. 

Município 
Qte eAP 

financiada 
Qte eSF 

financiada 
Cobertura 
 da APS 

313290 Itamogi 0 4 100% 

313480 Jacuí 1 2 100% 

314320 Monte Santo de Minas 0 8 100% 

315290 Pratápolis 0 4 100% 

316470 São Sebastião do Paraíso 1 18 100% 

316510 São Tomás de Aquino 0 3 100% 

Total 2 39 100% 

 Fonte: BRASIL, 2022b. 

 

De acordo com o painel de monitoramento dos casos de COVID-19 da 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, até o dia 20 de agosto de 2022 a 

microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso apresentou 27.135 casos 

confirmados e 552 óbitos, sendo a mortalidade de 380,1 por 100 mil habitantes, com 
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letalidade de 2,03% (Tabela 3).  Do total de casos, 52,39% era do sexo feminino, com 

prevalência na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, sendo que 17,84% necessitaram 

de hospitalização (MINAS GERAIS, 2022). 

 

Tabela 3 - Casos confirmados, óbitos e letalidade por COVID-19 nos municípios da 
microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso, 2020-22. 

Município 
Qte casos 

confirmados 
Qte de óbitos 
confirmados 

Letalidade 

313290 Itamogi 2.762 55 1,99 

313480 Jacuí 1.735 44 2,54 

314320 Monte Santo de Minas 4.977 69 1,39 

315290 Pratápolis 2.506 32 1,28 

316470 São Sebastião do Paraíso 13.860 321 2,32 

316510 São Tomás de Aquino 1.295 31 2,39 

Total 27.135 552 2,03 

 Fonte: MINAS GERAIS, 2022. 

 

 

7.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 

Definiu-se, considerando os aspectos propostos por Santos et al. (2017) 

que no aspecto da distribuição de tempo a coleta de dados se daria em fases 

sequenciais, sendo a primeira de fontes de dados secundários com abordagem 

quantitativa e a segunda de fontes de dados primários com abordagem qualitativa. 

 

 

7.3.1 Primeira fase: quantitativa 

 

 

Na primeira fase, que compreende a coleta dos dados quantitativos, 

apoiada em dados secundários, foram utilizados os resultados dos sete indicadores 

de saúde do PPB constantes no Quadro 6. E, considerando a disponibilidade destas 

informações de forma pública, optou-se por tabulação dos indicadores, em planilha, 

junto aos Painéis de Indicadores da APS do e-Gestor AB (espaço para informação e 

acesso aos sistemas da Atenção Básica), sendo utilizados os dados do 3º 
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quadrimestre dos anos de 2018 e 2019 (antes da pandemia), 2020 e 2021 (durante a 

pandemia), com filtro de eSF e eAP homologadas7 pelo MS. 

Para justificar a escolha do 3º quadrimestre de cada ano é preciso 

esclarecer que estes indicadores são calculados individualmente e aferidos a cada 

quadrimestre (o que significa que são considerados os dados de indivíduos, dos 

atendimentos e procedimentos realizados até o último dia de cada quadrimestre 

analisado), utilizando-se uma referência temporal de aferição diferente da medição, 

sendo que a medição utiliza-se de um intervalo de tempo sempre maior que de 

aferição, conforme apresentado no Quadro 6. Segundo o MS, dessa forma, os 

resultados obtidos são mais fidedignos, pois contemplam maior número de casos e 

atribui maior rigor ao processo avaliativo, permitindo avaliações mais precisas em 

relação ao cuidado ofertado na APS (BRASIL, 2021b).  

Sendo assim, buscando atender aos objetivos desse estudo, que tem 

como proposta analisar os dados referentes a cada ano, ao utilizar os resultados do 

3º quadrimestre é possível verificar os resultados em saúde produzidos nos 12 meses 

daquele ano. 

Exceção se faz para o indicador 4, que tem como tempo de medição os 

últimos 36 meses, porém decidiu-se por mantê-lo neste estudo, pois apesar de retratar 

ações de 3 anos anteriores, permite mostrar a sua evolução durante estes quatro 

anos. Este período de medição foi definido em 1988 pelo MS durante uma reunião de 

consenso realizada com a participação de vários atores e especialistas nacionais e 

internacionais, em que definiram com base na recomendação da OMS na época que 

o exame deveria ser priorizado para mulheres de 25 a 60 anos, uma vez por ano e, 

após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos (INCA, 2011).  

 

Tal recomendação apoiou-se em estudo realizado pela International Agency 
for Research on Cancer (IARC), publicado em 1986, e que envolveu oito 
países. Esse estudo, que serviu de base para toda uma geração de normas 

 
7 Art. 2º §2º A homologação de equipes e serviços da APS pelo Ministério da Saúde está condicionada 

ao cadastro no SCNES [...] e ao cumprimento dos seguintes critérios: a) cadastro em estabelecimento 
de saúde da APS, de acordo as regras de cada equipe e serviço; b) registro do código da Identificação 
Nacional de Equipe (INE) da equipe e/ou do código CNES do serviço no SCNES; c) presença de 
composição profissional mínima exigida, de acordo as regras de cada equipe e serviço; d) presença 
de carga horária mínima exigida por categoria profissional, de acordo as regras de cada equipe e 
serviço; §3º Para fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se as seguintes definições: [...] 
c) Equipes e Serviços da APS homologados: equipes e serviços credenciados e cadastrados, com os 
códigos INE e CNES publicados pelo Ministério da Saúde em portaria de homologação para fins da 
transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação 
(BRASIL, 2020f). 
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ainda hoje vigente no mundo, demonstrou que, em mulheres entre 35 e 64 
anos, depois de um exame citopatológico do colo do útero negativo, um 
exame subsequente pode ser realizado a cada três anos, com eficácia 
semelhante à realização anual (IARC, 1986 apud INCA, 2011). 

 

Importante ressaltar, que segundo o MS, na medição de desempenho 

são aferidos os dados produzidos pelo conjunto de equipes de saúde da APS do 

município, o que caracteriza uma avaliação municipal (BRASIL, 2021b).  

Para o ano de 2020 e 2021 foram definidos uma meta e um parâmetro 

para cada indicador, conforme apresentados também no Quadro 6. As metas 

definidas para os indicadores selecionados representam valores de referência, 

resultado de pactuação na CIT, e são consideradas como ponto de partida para a 

mensuração da qualidade da APS no contexto do incentivo de pagamento por 

desempenho. O parâmetro representa o valor de referência utilizado para indicar o 

desempenho ideal que se espera alcançar para cada indicador (BRASIL, 2022c). 

 

Quadro 6 - Variáveis do estudo: indicadores para avaliação de desempenho da 
Atenção Primária à Saúde, segundo período de aferição, medicação, meta e 
parâmetro para 2020 e 2021. 

Nº INDICADOR AFERIÇÃO MEDIÇÃO META PARÂMETRO 

1 

Proporção de gestantes com pelo 
menos 6 (seis) consultas pré-natal 
realizadas, sendo a primeira até a 

20ª semana de gestação 

Quadrimestral 
Últimos 12 

meses 
60% ≥ 80% 

2 
Proporção de gestantes com 

realização de exames para sífilis e 
HIV 

Quadrimestral 
Últimos 12 

meses 
60% ≥ 95% 

3 
Proporção de gestantes com 

atendimento odontológico realizado 
Quadrimestral 

Últimos 12 
meses 

60% ≥ 90% 

4 Cobertura de exame citopatológico Quadrimestral 
Últimos 36 

meses 
40% ≥ 80% 

5 
Cobertura vacinal de Poliomielite 

inativada e de Pentavalente 
Quadrimestral 

Últimos 12 
meses 

95% ≥ 95% 

6 
Percentual de pessoas hipertensas 

com Pressão Arterial aferida em 
cada semestre 

Quadrimestral 
Últimos 12 

meses 
50% ≥ 90% 

7 
Percentual de diabéticos com 

solicitação de hemoglobina glicada 
Quadrimestral 

Últimos 12 
meses 

50% ≥ 90% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, considerando as legislações do PPB, 2020-2021. 
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Estes indicadores atendem a critérios técnicos, como disponibilidade da 

informação, sua viabilidade, o baixo custo de obtenção, adaptabilidade, estabilidade 

das diferentes granularidades, rastreabilidade e representatividade das informações, 

ou seja, optou-se por indicadores que pudessem ser calculados com base nos dados 

enviados pelos municípios ao SISAB (BRASIL, 2021b; 2022c). 

As fichas de qualificação dos indicadores do pagamento por 

desempenho, com detalhamento do método de cálculo utilizado até 2021 estão no 

Anexo A e dispõem sobre as seguintes características: denominação, interpretação, 

uso/finalidade, periodicidade de mensuração, fórmula de cálculo, método de cálculo e 

fonte.  

E por fim, cabe informar que em 2022 os indicadores passaram por 

alguns ajustes voltados ao aprimoramento da informação, mas estas mudanças não 

foram pontuadas e consideradas neste estudo (BRASIL, 2022c). 

 

 

7.3.2 Segunda fase: qualitativa 

 

 

A segunda fase, que compreende a coleta de dados qualitativos como 

estratégia complementar, se deu a partir do tratamento dos dados quantitativos da 

primeira fase, que serviu para nortear a elaboração das questões disparadoras 

utilizadas na discussão do Grupo Focal, que, segundo Kitzinger (2000 apud Trad,  

2009) é uma técnica de coleta de dados em forma de entrevistas com grupos, baseada 

na comunicação e na interação, onde: 

 

seu principal objetivo é reunir informações detalhadas sobre um tópico 
específico sugerido por um pesquisador a partir de um grupo de participantes 
selecionados. Ele busca colher informações que possam proporcionar a 
compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, produto ou 
serviços (KITZINGER, 2000 apud TRAD, 2009). 

 

Para Trad (2009) em estudos na área da saúde os grupos focais vêm se 

caracterizando como espaços privilegiados de discussão e trocas de experiências, em 

que seu formato estimula o debate e permite que os temas abordados sejam mais 

problematizados que numa situação de entrevista individual. O planejamento do 

Grupo Focal para seu pleno funcionamento deve considerar alguns elementos, como 
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recursos necessários, definição do número de participantes, perfil do participante, 

processo de seleção e o tempo de duração. 

Para tanto, estabeleceu-se contato com os gestores municipais de 

saúde destes municípios para pedido de autorização para desenvolvimento da 

pesquisa, que foram assinadas e estão de posse da pesquisadora. Uma vez 

autorizados, os profissionais foram convidados pela pesquisadora a participarem, em 

caráter voluntário, do Grupo Focal. Assim, pensando no cenário epidemiológico em 

decorrência da pandemia de COVID-19 e a necessidade de garantir um espaço 

apropriado e de fácil acesso, optou-se pela utilização da ferramenta virtual de reunião, 

pelo aplicativo de vídeo conferência Zoom meeting. A sessão ocorreu no dia 07 de 

julho de 2022, sendo gravada com a expressa autorização dos participantes do grupo 

e teve uma duração aproximada de 70 minutos.  

O papel de moderador do Grupo Focal foi desempenhado pela 

pesquisadora, que manteve o foco sobre os interesses do estudo, sem negar aos 

participantes a possibilidade de expressar-se espontaneamente, além de ter a 

presença de um pesquisador observador para registrar as impressões e auxiliar o 

moderador, caso fosse necessário.   

Para Dias (2000), o caráter informal e reduzido do Grupo Focal coloca 

seus participantes à vontade para expor ideias, sentimentos, necessidades e opiniões 

e, com a dinâmica e interação do grupo, torna-se parte integrante da técnica, uma vez 

que engajados na discussão, os participantes dirigem seus comentários não apenas 

ao moderador, mas também aos outros participantes. 

Trad (2009) salienta que o objetivo do grupo deve ser expresso de forma 

clara na abertura dos trabalhos e ao citar Gondim (2002) apresenta uma lista básica 

de regras para esta ocasião, a saber: 

 

1) falar uma pessoa de cada vez; 2) evitar discussões paralelas para que 
todos possam participar; 3) dizer livremente o que pensa; 4) evitar o domínio 
da discussão por parte de um dos integrantes; e 5) manter a atenção e o 
discurso na temática em questão (Gondim, 2002 apud TRAD, 2009). 

 

Atendendo a estas premissas, o grupo ocorreu seguindo os passos 

descritos a seguir: 

• Acolhimento dos participantes, agradecendo a presença e 

disponibilidade de cada um; 
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• Realização de alguns acordos: microfones desligados e se possível, 

câmeras ligadas; 

• Solicitação de autorização para gravação; 

• Envio pelo chat o link de acesso TCLE e em seguida a realização da 

leitura conjunta, ratificando o anonimato do participante e a 

possibilidade de desistência em participar do estudo a qualquer 

tempo. Após a leitura foi solicitado o preenchimento pelo Google 

forms, dando um aceite ao Termo. Lembrando que no TCLE consta 

o objeto e objetivo da pesquisa, vide Apêndice A; 

• Envio do link do formulário de caracterização dos sujeitos de 

pesquisa (Apêndice B) para preenchimento pelos participantes, 

quanto às variáveis dos dados pessoais: e-mail, data de nascimento 

e gênero; variáveis sobre a formação acadêmica: graduação, ano de 

conclusão, informações sobre pós-graduação; e variáveis sobre a 

atuação profissional: município de atuação, função que ocupa, tipo 

de vínculo com o município, tempo de atuação no SUS, na APS e na 

gestão da APS; 

• Apresentação do objetivo específico relacionado à realização do 

grupo focal que foi: verificar as impressões dos profissionais que 

atuam na gestão da APS no âmbito municipal sobre o desempenho 

deste nível de atenção e a influência da pandemia de COVID-19; e 

• Condução do grupo focal, a partir de um roteiro com quatro questões 

norteadoras e elaborado sem perder de vista a coerência com o 

referencial teórico-metodológico e o objetivo da presente pesquisa 

(Apêndice C). As questões abordaram os seguintes tópicos: desafios 

para operacionalizar as ações e serviços de saúde da APS em 

tempos de pandemia, indicadores do PPB e a influência no conjunto 

dos resultados obtidos, efeitos da pandemia na assistência prestada 

à população no âmbito da APS. 

 

Para o registro das falas do grupo focal foi realizada a gravação de vídeo 

e áudio, que posteriormente foi transcrito com apoio de uma plataforma online de 

transcrição de áudio, Reshape, que permite também a revisão do conteúdo gerado. 
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7.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Dentre os aspectos que devem ser considerados em uma pesquisa de 

métodos mistos, segundo Santos et al. (2017) também está a atribuição de peso entre 

os dados provenientes das duas abordagens, portanto optou-se por atribuir o mesmo 

peso para ambos. Já no aspecto de combinação, que compreende o modo como os 

dados são mixados, fica estabelecido que os dados estarão conectados com análise 

de dados da primeira fase do estudo e a coleta de dados da segunda fase, havendo 

uma integração entre os resultados das duas fases, produzindo informações que se 

apoiam mutuamente. E por último o aspecto da teorização, em que uma perspectiva 

teórica guiará a execução da pesquisa. 

 

 

7.4.1 Primeira fase 

 

 

Os dados secundários, quantitativos, obtidos na primeira fase foram 

analisados por meio de técnicas de análise de estatística descritiva, onde o nível de 

mensuração das variáveis foi escalar, com comparação dos resultados dos 

indicadores nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. 

 

 

7.4.2 Segunda fase 

 

 

Os dados da segunda fase relacionados à caracterização dos sujeitos 

pertencentes ao estudo foram tratados por estatísticas descritivas, por meio de 

frequências e percentuais, bem como o uso de medidas de tendência central, 

representadas pela média (�̅�), mediana (�̃�), valor máximo (Mx) e valor mínimo (Mn). 

Já as informações provenientes do grupo focal foram tratadas por 

Análise Temática (AT), proposta por Braun e Clarke, que a define como um método 

para identificar, analisar e relatar padrões (temas) nos dados qualitativos, que 

organiza e descreve minimamente seu conjunto de dados em detalhes. Um tema 
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captura algo importante sobre os dados em relação à questão de pesquisa e 

representa algum nível de resposta padronizada ou significado dentro do conjunto de 

dados (BRAUN; CLARKE, 2006). Barbosa, Silva e Nunes (2017, p. 5) complementam 

que “o propósito do tema é buscar a essência das experiências do participante, 

referindo-se a um nível mais implícito e abstrato, requerendo interpretação”. 

Braun e Clarke (2006) apresentam a AT como uma técnica de análise 

qualitativa caracterizada pela flexibilidade por ser essencialmente independente de 

uma teoria ou epistemologia específica e que por meio da sua liberdade teórica, 

fornece uma ferramenta de pesquisa flexível e útil, oferecendo um conjunto rico e 

detalhado, ainda que complexo de dados.  

Rosa e Mackedanz (2021) ao citar Braun e Clarke compreendem que na 

perspectiva da pesquisa qualitativa é fundamental que o pesquisador reconheça suas 

próprias posições e valores teóricos, já que nem sempre existe um quadro teórico 

ideal para sua realização, ou até mesmo um método. Portanto, é fundamental que o 

padrão teórico e os métodos correspondam ao que o pesquisador de fato quer saber, 

e os reconheçam como decisões. 

Assim, considerando que a AT busca, a partir de um conjunto de dados 

(entrevistas, grupos focais ou textos), encontrar os padrões repetidos de significado e 

que também permite uma descrição mais detalhada e diferenciada sobre um 

determinado tema ou grupo de temas, é importante que o pesquisador defina em que 

nível os temas deverão ser identificados: semântico ou latente (ROSA; MACKEDANZ, 

2021). Neste sentido, optou-se pelo nível semântico, que segundo Braun e Clarke 

(2006, p.11) “são identificados dentro dos significados explícitos ou superficiais dos 

dados, e o analista não está à procura de qualquer coisa além do que um participante 

tenha explicitado ou dito”. 

Conforme proposto por Braun e Clarke (2006) a AT está estruturada em 

seis fases distintas, conforme especificadas na Figura 4, porém a análise envolve um 

constante movimento para frente e para trás pelo conjunto de dados, ou seja, pelo o 

que se está analisando dos extratos codificados ou já produzindo a partir da análise. 

Segundo Souza (2019), a AT apresenta características semelhantes a 

procedimentos tradicionalmente adotados na análise qualitativa, como aspectos como 

busca por padrões, recursividade, flexibilidade, homogeneidade interna nas 

categorias/temas e heterogeneidade externa entre as categorias/temas são 

características fundamentais de análises qualitativas.  
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Figura 4 - Fases da Análise Temática proposta por Braun e Clarke. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora segundo Braun e Clarke (2006) apud Souza (2019) e Rosa e 
Mackedanz (2021). 

 

Os dados produzidos pelo Grupo Focal foram transcritos pela 

pesquisadora, com apoio de plataforma online de transcrição de áudio, sendo 

realizada uma dupla revisão do conteúdo. A partir da transcrição pronta e revisada, foi 

realizada a leitura e a releitura em busca por significados padrões, cumprindo-se a 

proposta da Fase 1. Na sequência, conforme proposto na Fase 2, iniciou-se a 

produção de códigos, para tanto utilizou-se o software denominado MAXQDA, que é 

Fase 1

•Familiarização com os dados

• Transcrever os dados e revisá-los

• Ler e reler o banco

• Anotar ideias iniciais durante o processo

• Esta fase fornece a base para o resto da análise

Fase 2

•Geração dos códigos iniciais

• Codificar aspectos interessantes dos dados de modo sistemático em todo o banco

• Reunir extratos relevantes a cada código
• É por meio dos códigos que se identifica as características dos dados

Fase 3

•Busca por temas

• Reunir os códigos em temas potenciais

• Unir todos os dados pertinentes a cada tema em potencial

• Nesta fase alguns códigos iniciais podem passar a formar temas principais, outros podem
virar subtemas, enquanto outros podem ser descartados

Fase 4

•Revisão dos temas

• Checar se os temas funcionam em relação aos extratos e ao banco de dados
como um todo

• Gerar mapa temático da análise

Fase 5

•Definição e denominação dos temas

• Refinar os detalhes de cada tema e a história que a análise conta

• Gerar definições e nomes claros a cada tema.

• Nesta fase os nomes precisam ser concisos, diretos, ao ponto de o leitor ter uma ideia clara
sobre o tema

Fase 6

•Produção do relatório

• Fornecer exemplos vívidos ou extratos que capturem a essência do ponto que
será demonstrado

• Realizar a última análise dos extratos escolhidos na relação com pergunta de
pesquisa e literatura

• Realizar o relato científico da análise.
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um software acadêmico para análise de dados qualitativos e métodos mistos de 

pesquisa, com o objetivo de auxiliar na análise de todos os tipos de dados não 

estruturados, sendo possível categorizar informações relevantes por meio da 

utilização de códigos, cores, símbolos ou mesmo emoticons (MAXQDA, 2022). 

Esta fase, de geração de códigos iniciais, segundo Braun e Clarke (2006) 

depende se os temas serão mais dirigidos aos dados (temas dependem dos dados) 

ou dirigidos à teoria (aborda os dados com perguntas específicas em mente que se 

deseja codificar). Entende-se por perguntas específicas em mente, as baseadas na 

questão da pesquisa e em seus objetivos, assim neste estudo optou-se por seguir a 

geração de códigos dirigida mais à teoria, sendo gerados 112 códigos em todo 

conjunto de dados. 

A partir desta codificação, foi realizada durante a Fase 3 a classificação 

dos diferentes códigos em temas em potencial, além do agrupamento de todos os 

extratos relevantes nesses temas.  Assim, emergiram a princípio 12 temas e 17 

subtemas, conforme apresentados na Figura 5. 

 

Figura 5- Temas emergentes na Fase 3 da Análise Temática. 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2022. 
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Pode-se perceber que os temas se confundem e, quanto a isso, 

Barbosa, Silva e Nunes (2017) recomendam que seja realizada a “releitura a todo 

momento para ter certeza se eles pertencem uns aos outros ou se podem desenvolver 

uma autonomia de conteúdo que verdadeiramente venha a contribuir com a análise. 

Assim, buscando o refinamento dos temas, ficou evidente que alguns 

candidatos a tema não eram, de fato, temas, já que não havia dados suficientes para 

apoiá-los, portanto foram em alguns casos reclassificados como subtemas e em 

outros unificados ou excluídos. Nesta Fase 4 de revisão de temas ficaram definidos 6 

temas e 12 subtemas, conforme apresentado no Tabela 4, que também passaram 

pela Fase 5 de nomeação e refinamento. 

 

Tabela 4 - Frequência de unidades de análise por temas e subtemas. 

Temas e Subtemas 
Unidades de Análise (UA) 

n % 

Programas do Ministério da Saúde 13 11,6 

 SISAB e Programa Previne Brasil 8 7,1 

  Utilização de sistemas próprios ou e-sus 5 4,5 

Medos: reflexos na assistência 9 8,0 

 Percebidos por profissionais e gestores 7 6,3 

  Percebidos pela população/usuários 2 1,8 

Desafios impostos pela pandemia no âmbito da gestão municipal 19 17,0 

  Barreiras Sanitárias 9 8,0 

  Contexto político e econômico 6 5,4 

  Perdas e lutos sentidos pelos profissionais e gestores 4 3,6 

Dificuldades na operacionalização da APS durante a pandemia 34 30,4 

  Gestão de pessoas 12 10,7 

 Reorganização dos fluxos de trabalho nas unidades de saúde 12 10,7 

 Insumos e recursos financeiros 10 8,9 

Consequências e desafios atuais da APS decorrentes da pandemia 32 28,6 

 Relacionados aos profissionais e seus processos de trabalho 12 10,7 

  Demandas geradas 20 17,9 

Aprendizados e ganhos para APS trazidos pela pandemia 5 4,5 

 Total 112 100,0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2022. 
*Percentual em relação ao total de UA. 

 

E, por fim, a Fase 6, que trata da análise final e escrita do relatório, e 

pode ser vista em Resultados e Discussão, sendo que, do total de unidades de análise 

encontradas, 87,7% foram utilizadas para apresentação dos resultados, nesta 

pesquisa. 
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Com o intuito de garantir o anonimato dos representantes municipais, as 

falas apresentadas na seção de resultados foram codificadas de P1 a P5, sendo que 

quando o nome do município foi citado, utilizou-se a seguinte identificação: Mun_P1, 

Mun_P2, Mun_P3, Mun_P4 e Mun_P5. 

Na utilização de métodos mistos a integração é um momento importante 

e caracteriza a fase final de análise, por meio do qual os dados quantitativos e 

qualitativos são integrados em um todo coerente (SANTOS et al., 2017).  

 

 

7.5 SÍNTESE DOS ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

Considerando o exposto até aqui, os principais aspectos metodológicos 

da pesquisa estão sintetizados e sistematizados no Quadro 7. 

 

Quadro 7- Síntese dos aspectos metodológicos da pesquisa. 

Desenho do 
estudo 

Pesquisa de método misto com estratégia explanatória sequencial 

Quantitativo Qualitativo 

Objetivo 
específico 

• Analisar os resultados dos sete 
indicadores de saúde definidos 
nesse estudo nos municípios da 
microrregião de São Sebastião do 
Paraíso nos anos de 2018 a 2021 
(antes e durante a pandemia). 

• Buscar uma interpretação mais 
completa e abrangente relacionada 
aos resultados encontrados na 
etapa anterior e qualificar as 
respostas às indagações da 
pesquisa. 

Participantes • Seis municípios • Coordenadores da APS 

Coleta de 
dados 

• Tabulação de indicadores, em 
planilha do Microsoft Excel®, junto 
ao SISAB sendo utilizados os dados 
dos anos de 2018 a 2021. 

• Ficha de caracterização do sujeito 
do estudo; 

• Entrevista/Grupo Focal 

Análise de 
dados 

• Estatística descritiva  
• Estatística descritiva 

• Análise Temática 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2021. 

 

 

7.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Em cumprimento às diretrizes da Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012, do Conselho Nacional de Saúde a presente pesquisa foi submetida ao 
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Comitê de Ética em Pesquisa do Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de 

Franca, por envolver seres humanos (BRASIL, 2012b). Obteve aprovação em julho 

de 2021, pelo parecer de aprovação n. 4.829.446, conforme consta no Anexo B. 

 

 

7.6.1 Benefícios e riscos 

 

 

Esta pesquisa não ofereceu benefícios diretos aos participantes, porém 

traz contribuições tanto no campo acadêmico, quanto para a reflexão acerca desta 

temática, fortalecendo a avaliação de políticas públicas de saúde propiciando 

oportunidades de melhoria dos processos de trabalho.  

Quantos aos riscos, a pesquisa previu poucos, como por exemplo de 

constrangimento durante o preenchimento do formulário on-line e durante a entrevista 

grupal, porém é importante esclarecer que tanto no formulário online como no grupo 

focal as questões estavam voltadas para a sua prática diária de trabalho. Ressalta-se 

ainda a manutenção do sigilo e da privacidade durante todas as fases da pesquisa, 

mesmo após o seu término.  

Ainda sobre os riscos característicos do uso do ambiente virtual, a 

pesquisadora também se comprometeu a mitigar a todos aqueles possíveis, como 

problemas relacionados à conexão, possível vazamento de dados e/ou riscos de 

violação, assegurando que mesmo diante das limitações do pesquisador para 

assegurar total confidencialidade, medidas serão tomadas nessa direção para evitar 

prejuízos ao participante.   
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8 RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 

8.1 PRIMEIRA FASE: DADOS QUANTITATIVOS  
 

 

O conjunto dos 7 (sete) indicadores analisados nesta pesquisa estão 

divididos por ações estratégicas: Pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e 

Condições Crônicas. 

Importante lembrar que para o ano de 2020 e 2021 foram definidos uma 

meta e um parâmetro para cada indicador, sendo a primeira considerada como ponto 

de partida para a mensuração da qualidade da APS no contexto do incentivo de 

pagamento por desempenho e o segundo representa o valor de referência utilizado 

para indicar o desempenho ideal que se espera alcançar para cada indicador. 

 

 

8.1.1 Pré-natal 
 

 

Dentro da ação estratégica relacionada ao pré-natal são apresentados 

os resultados de 3 indicadores, sendo: 

• Indicador 1: Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) 

consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de 

gestação (Tabela 5). 

• Indicador 2: Proporção de gestantes com realização de exames para 

sífilis e HIV (Tabela 6). 

• Indicador 3: Proporção de gestantes com atendimento odontológico 

realizado (Tabela 7). 

 

A capacidade da equipe em captar em tempo oportuno a gestante e 

acompanhá-la pode ser verificada por meio do Indicador 1. Considerando os 

resultados alcançados pelo conjunto de municípios nos últimos quatro anos, 

disponíveis na Tabela 5, é possível perceber uma melhora crescente com aumento 

percentual de 81% de 2018 para 2021. Porém, o que chama atenção são os valores 



106 

zerados dos municípios de Pratápolis e São Tomás de Aquino em alguns anos. O 

município de Jacuí apresentou uma piora significativa entre os anos de 2019 e 2020, 

mas demonstrou recuperação no ano de 2021. Os demais apresentaram melhorias 

em seus resultados a partir de 2019, mesmo vivenciando a pandemia a partir de 2020. 

 

Tabela 5 - Indicador 1: Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas 
pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação, na microrregião 
de saúde de São Sebastião do Paraíso, 2018-2021. 

Município 
2018 2019 2020 2021 

% % % % 

Itamogi 80 73 85 89 

Jacuí 27 67 47 60 

Monte Santo de Minas 84 66 68 79 

Pratápolis 0 0 29 38 

São Sebastião do Paraíso 34 40 43 62 

São Tomás de Aquino 0 55 63 80 

Média 37,5 50,2 55,8 68,0 

Fonte: Brasil, 2022k. 

 

A meta pactuada para o Indicador 1 foi de 60% e o parâmetro ≥ 80%, 

assim ao comparar com os resultados alcançados, somente em 2021 que a 

microrregião atingiu a meta, porém ainda está distante do parâmetro considerado 

como ideal. Analisando individualmente os municípios, destaca-se Itamogi, que 

alcançou a meta nos 4 anos e só não atingiu o parâmetro em 2019. 

Já o Indicador 2 destaca os exames de maior impacto na saúde do feto 

e do recém-nascido, sífilis e HIV, que também apresentou uma melhora progressiva 

de 2018 a 2021 na microrregião de saúde com aumento percentual de 234%, porém 

alguns municípios não apresentaram produção no ano de 2018, situação que precisa 

ser analisada mais profundamente, conforme pode ser observado na Tabela 6. 

Para este indicador a meta e o parâmetro foram de 60% e ≥ 95%, 

respectivamente, portanto o conjunto de municípios conseguiram atingir a meta nos 

anos de 2020 e 2021, porém não alcançaram o parâmetro previsto, somente Monte 

Santo de Minas que se aproximou deste, ao obter 93% de gestantes com exames de 

sífilis e HIV realizados no ano de 2021. 
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Tabela 6 - Indicador 2: Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis 
e HIV, na microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso, 2018-2021. 

Município 
2018 2019 2020 2021 

% % % % 

Itamogi 39 48 85 86 

Jacuí 0 11 63 65 

Monte Santo de Minas 57 61 68 93 

Pratápolis 0 5 33 10 

São Sebastião do Paraíso 27 35 53 84 

São Tomás de Aquino 0 27 63 73 

Média 20,5 31,2 60,8 68,5 

Fonte: Brasil, 2022k. 

 

E o Indicador 3 está relacionado à saúde bucal, que deve ser observada 

na gestante como parte importante do cuidado pré-natal e conforme pactuado em CIT, 

a meta foi de 60% e o parâmetro considerado o desejável era de ≥ 90%. Os resultados 

alcançados pela microrregião de saúde podem ser observados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Indicador 3: Proporção de gestantes com atendimento odontológico 
realizado, na microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso, 2018-2021. 

Município 
2018 2019 2020 2021 

% % % % 

Itamogi 36 42 88 94 

Jacuí 27 67 30 85 

Monte Santo de Minas 55 44 57 90 

Pratápolis 0 0 5 10 

São Sebastião do Paraíso 37 39 20 71 

São Tomás de Aquino 30 59 33 73 

Média 30,8 41,8 38,8 70,5 

Fonte: Brasil, 2022k. 

 

Como nos demais indicadores relacionados ao pré-natal, a microrregião 

também apresentou melhora no decorrer dos últimos 4 anos, com aumento percentual 

de 129% de 2018 para 2021, atingindo a meta proposta no ano de 2021. Uma 

importante observação está relacionada aos resultados apresentados pelo município 

de Pratápolis, que está discrepante dos demais. Os municípios de Monte Santo de 

Minas e Itamogi apresentaram ótimos resultados no ano de 2021, cumprindo o 
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parâmetro proposto e os demais, exceto Pratápolis, atingiram a meta no último ano 

analisado. 

 

 

8.1.2 Saúde da Mulher 
 

 

Nesta ação estratégica foi considerado o Indicador 4: Cobertura de 

exame citopatológico. A realização desse exame mostra a capacidade da equipe de 

realizar vigilância ativa da população adscrita, de facilitar o acesso e de aplicar esse 

exame em quantitativo compatível com a população de rastreamento (BRASIL, 

2020g). 

 

Tabela 8 - Indicador 4: Cobertura de exame citopatológico, na microrregião de saúde 
de São Sebastião do Paraíso, 2018-2021 

Município 
2018 2019 2020 2021 

% % % % 

Itamogi 30 33 34 36 

Jacuí 32 31 26 31 

Monte Santo de Minas 48 44 39 38 

Pratápolis 13 13 16 24 

São Sebastião do Paraíso 39 35 30 29 

São Tomás de Aquino 24 29 24 31 

Média 31 30,8 28,2 31,5 

Fonte: Brasil, 2022k. 

 

Como citado na seção de procedimentos de coleta de dados, este 

indicador considera em seu método de cálculo a produção dos últimos 36 meses, ou 

seja, retrata ações de três anos anteriores, mas considera-se que tal fato não impede 

de analisar a sua evolução durante estes quatro anos. Este período de medição foi 

definido em 1988 pelo MS durante uma reunião de consenso realizada com a 

participação de especialistas nacionais e internacionais, em que definiram com base 

na recomendação da OMS na época, que o exame deveria ser priorizado para 

mulheres de 25 a 60 anos, uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos 

negativos, a cada três anos (INCA, 2011).  
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Tal recomendação apoiou-se em estudo realizado pela International Agency 
for Research on Cancer (IARC), publicado em 1986, e que envolveu oito 
países. Esse estudo, que serviu de base para toda uma geração de normas 
ainda hoje vigente no mundo, demonstrou que, em mulheres entre 35 e 64 
anos, depois de um exame citopatológico do colo do útero negativo, um 
exame subsequente pode ser realizado a cada três anos, com eficácia 
semelhante à realização anual (IARC, 1986 apud INCA, 2011). 

 

A meta e o parâmetro deste indicador foram de 40% e ≥ 80%, 

respectivamente. Analisando os resultados pode-se verificar que não houve melhora 

no decorrer dos quatro anos e a microrregião não atingiu a meta proposta em nenhum 

dos anos, porém destaca-se os resultados atingidos pelo município de Monte Santo 

de Minas que alcançou a meta nos anos de 2018 e 2019 e nos anos de 2020 e 2021 

se aproximou da mesma. 

 

 

8.1.3 Saúde da Criança 
 

 

Na ação estratégica Saúde da Criança foi considerado o indicador 

relacionado à imunização, Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de 

Pentavalente. Infelizmente, não possui dados públicos disponibilizados para os anos 

de 2018 e 2019. Os resultados dos últimos dois anos, apresentados na Tabela 9, 

sendo observada uma piora de 2020 a 2021 na microrregião de saúde, sendo que o 

município de São Sebastião do Paraíso apresentou resultados bem inferiores no ano 

de 2021, que merece maior investigação do motivo. A meta deste indicador foi de 95% 

e o parâmetro ≥ 95%, respectivamente, sendo os resultados bem aquém do desejado. 

 

Tabela 9 - Indicador 5: Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente, 
na microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso, 2018-2021. 

Município 
2018 2019 2020 2021 

% % % % 

Itamogi 

Dados não disponíveis para 
equipes homologadas 

50 32 

Jacuí 46 32 

Monte Santo de Minas 6 27 

Pratápolis 25 15 

São Sebastião do Paraíso 39 3 

São Tomás de Aquino 51 27 

Média - - 36,2 22,7 

Fonte: Brasil, 2022k. 
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8.1.4 Condições Crônicas 
 

 

Dentre os problemas crônicos de saúde mais prevalentes na população 

brasileira estão a hipertensão e a diabetes mellitus, portanto nesta ação estratégica 

serão considerados dois indicadores, sendo: 

• Indicador 6: Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial 

aferida em cada semestre (Tabela 10). 

• Indicador 7: Percentual de diabéticos com solicitação de 

hemoglobina glicada (Tabela 11). 

 

O Indicador 6 possibilita verificar a proximidade entre a pessoa 

hipertensa e as equipes de saúde com a efetiva verificação de pressão arterial duas 

vezes ao ano, patologia que aumenta o risco cardiovascular, quando não estiver 

devidamente assistida e estabilizada (BRASIL, 2020g). 

Nos últimos quatro anos os resultados foram melhorando, apresentando 

um aumento percentual de 391% de 2018 para 2021, porém os resultados ainda não 

estão dentro da meta proposta, que é 50% dos pacientes com hipertensão arterial do 

município com a pressão aferida pelo menos duas vezes ao ano pela APS. O 

município de Itamogi foi o que se mais aproximou da meta no ano de 2021. Já o 

parâmetro esperado era de ≥ 90%. Vale ressaltar que nos anos de 2018 e 2019 vários 

municípios não apresentaram resultados para este indicador, ponto importante 

também a ser investigado. 

 

Tabela 10 - Indicador 6: Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial 
aferida em cada semestre, na microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso, 
2018-2021. 

Município 
2018 2019 2020 2021 

% % % % 

Itamogi 0 0 32 42 

Jacuí 7 7 16 29 

Monte Santo de Minas 0 0 5 20 

Pratápolis 3 6 15 21 

São Sebastião do Paraíso 0 0 9 23 

São Tomás de Aquino 24 27 27 33 

Média 5,7 6,7 17,3 28,0 

Fonte: Brasil, 2022k. 



111 

E o Indicador 7 demonstra o acompanhamento regular, pela equipe de 

saúde, já que a mensuração de hemoglobina glicada é o exame padronizado mais 

adequado para o acompanhamento de longo prazo de pacientes com diabetes 

mellitus (BRASIL, 2020g). 

 

Tabela 11 - Indicador 7: Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina 
glicada, na microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso, 2018-2021. 

Município 
2018 2019 2020 2021 

% % % % 

Itamogi 6 19 86 75 

Jacuí 0 1 16 31 

Monte Santo de Minas 27 21 38 53 

Pratápolis 0 0 1 14 

São Sebastião do Paraíso 8 10 22 62 

São Tomás de Aquino 8 3 27 44 

Média 8,2 9 31,7 46,5 

Fonte: Brasil, 2022k. 

 

Considerando os resultados disponíveis nos sistemas de informações da 

Atenção Básica, é possível identificar uma melhoria nos últimos anos, com aumento 

percentual de 467% de 2018 a 2021, sendo que de 2020 para 2021 o aumento foi de 

47%. A meta e o parâmetro deste indicador foram os mesmos utilizados no indicador 

anterior, relacionado à hipertensão arterial, de 50% e ≥ 90%, respectivamente, sendo 

o município de Itamogi o único que conseguiu atingir a meta nos últimos dois anos, 

porém o resultado de 2021 foi inferior ao alcançado em 2020. Já o município de São 

Sebastião do Paraíso conseguiu alcance da meta no ano de 2021. 

 

 

8.2 SEGUNDA FASE: DADOS QUALITATIVOS 
 

 

8.2.1 Perfil da Amostra 

 

 

Participaram do Grupo Focal 5 profissionais que atuam na gestão da 

APS no âmbito municipal, na microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso, 
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Minas Gerais. A amostra era majoritariamente feminina (n=4; 80%); adulto jovem 

(�̅�=37,2 anos; Mx= 41; Mn=34); com tempo de formação superior a 12 anos (�̅�=14,6 

anos; Mx= 17; Mn=12), sendo que a maioria graduado em enfermagem (n=4; 80%). 

Todos os participantes cursaram pelo menos uma especialização, nas diversas áreas 

(urgência e emergência, terapia intensiva, gestão em enfermagem, nutrição clínica, 

gestão de serviços de saúde, saúde da família e saúde pública), sendo um participante 

com título de mestre em enfermagem.  

Em relação ao tipo de vínculo com município a maior parte é efetivo (n=4; 

80%) e está inserida no SUS há no máximo 17 anos (�̅�=11,6 anos; �̃�=14; Mx= 17; 

Mn=1). Atuam na APS há no mínimo 1 ano (�̅�=8,2 anos; �̃�=5; Mx= 16; Mn=1) e na 

gestão da APS do atual município há no mínimo 1 ano (�̅�=4,6 anos; �̃�=4; Mx= 11; 

Mn=1), conforme pode ser observado no Gráfico 4, em que cada participante está 

representado de P1 a P5. 

 

Gráfico 4 - Tempo de atuação dos participantes do grupo focal por local de atuação, 
2022. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2022. 

 

 

8.2.2 Análise Temática do Grupo Focal 

 

 

A AT foi dividida em temas e subtemas, que estão apresentados 

separadamente nas próximas seções. 
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8.2.2.1 Programas do Ministério da Saúde 

 

 

Este tema está dividido em dois subtemas e é composto pelos 

depoimentos que fornecem elementos que apresentam a percepção dos profissionais 

que atuam na gestão da APS no âmbito municipal acerca do PPB e dos sistemas de 

informação utilizados para lançamento das ações e serviços que são realizados pelas 

equipes, bem como os relatórios e as informações produzidas por eles. São subtemas: 

SISAB e PPB; e utilização de sistema próprio ou e-SUS. 

 

 

8.2.2.1.1 Sistema de Informação da Atenção Básica e Programa Previne Brasil 

 

 

Durante o grupo focal, uma das questões norteadoras estava 

relacionada aos indicadores do PPB, que medem o desempenho da APS em nosso 

país, quando foram chamados a falarem como enxergaram a situação da pandemia 

de COVID-19 e sua influência no conjunto dos resultados obtidos frente a esse 

programa. E ficou perceptível que existe uma certa indignação por parte dos 

profissionais em relação às inconsistências dos relatórios produzidos. 

 

Eu acho que um grande problema do Previne Brasil é a gente não poder 
contar com os relatórios fidedignos [...], porque assim, a gente fica de cima 
para tentar cumprir tudo, de repente sai um relatório totalmente fora, sabe 
assim, da realidade. [...] eu acho que às vezes exigem muito só que assim o 
ministério também não faz a parte dele, entendeu? Tem uns erros muito grave 
no e-sus assim, [...] as vezes a gente fica com o número ruim, por conta 
desses relatórios que a gente não pode confiar entendeu? Uns números 
estranhos (P4). 
 
Números irreais, né? A gente tem percebido muito isso, quando vai tirar 
relatórios, às vezes aparece gestante que não é gestante. Você tira um 
relatório agora, passa 5 minutos, você vai tirar um relatório, o relatório já é 
outro, então tá tendo muita inconsistência. Até foi uma das coisas que foi 
colocado lá no dia da reunião de coordenadores, porque tá todo mundo com 
o mesmo problema, então a gente tira um relatório entrega e aí depois a gente 
vai cobrar tanto as meninas da enfermagem, quanto as agentes de saúde e 
aí depois elas vêm para nós e mostram que realmente aquilo lá não é o real 
(P1). 
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Neste contexto P4 relata ainda, que “isso atrapalha muito, a gente perde 

a credibilidade” diante da equipe. Ao serem questionados sobre esses erros, se eles 

interferiram nos resultados dos indicadores do PPB, a resposta foi afirmativa: 

 

Assim, eu acho que um pouco interfere, mas eu acho que eles [se referindo 
ao MS] poderiam ajudar mais a gente melhorar se a gente tivesse esse 
relatório. Porque o que acontece? Quando sai o resultado do indicador e a 
gente tem esses relatórios, esses nomes, a gente vai trabalhar em cima 
desse número que a gente alcançou, entendeu? Para tentar melhorar. Oh... 
aquele foi acompanhado, aquele não foi, aquele foi, aquele não foi, dá para 
você manter um acompanhamento, um monitoramento. Aí a gente fica sem 
esse controle, né? (P4). 

 

 E, quanto aos indicadores e os resultados alcançados, conforme são 

disponibilizados no SISAB, apareceram várias falas que justificam as melhorias 

alcançadas, mesmo durante a pandemia. Tais falas relacionam a melhoria dos 

resultados com a qualificação da informação:  

 

Do ano passado para cá, sim [os resultados melhoraram], porque aí nós 
melhoramos, como assim, nós fizemos uma qualificação na hora do 
lançamento dos dados, antes era feito, mas os profissionais não lançavam da 
forma correta. Então, essa compreensão assim, foi preciso de uma pessoa 
da Regional vir aqui, explicar direitinho, com o pessoal do sistema próprio 
também, né? Porque era feito, mas então melhorou nessa questão (P3). 
 
Sobre os resultados do Previne Brasil no período da pandemia, né? Eu estava 
olhando aqui, até olhando agora, os nossos resultados comparando com 
períodos anteriores, né? E, aqui em Mun_P5 a gente vê que no período da 
pandemia, os resultados melhoraram, né? Nossos resultados melhoraram, 
então assim, mas eu acho que isso é reflexo do trabalho que a gente vinha 
fazendo antes, de orientar os profissionais em relação ao registro. Porque 
eles faziam os atendimentos né? Mas, não havia assim, não sei, uma 
orientação, uma responsabilidade em relação ao registro, né? Do que era 
feito, um registro mais completo, mais fidedigno ao que era feito no 
atendimento individual. Então, quando eu olho para os meus resultados aí de 
2020, 2021, eu vejo que eles melhoraram, mas isso eu entendo que é muito 
mais reflexo de qualificar a informação do que de assistência mesmo, né? 
Porque antes, cada um informava da forma que achava que era o correto, 
né? E ali em 2019 foi onde a gente começou a trabalhar mais essa questão, 
né? (P5). 

 

Mas, além das melhorias relacionadas a qualificação na inserção dos 

dados no e-SUS, houve relatos que demonstraram que mesmo em tempos de 

pandemia, várias inciativas e à implementação de ações de saúde foram realizadas 

buscando melhores resultados nos indicadores do PPB, conforme apontado pelos 

participantes P2 e P5. 
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Aqui também, os indicadores também deram uma melhorada, mas foi 
basicamente igual a P5 falou, a gente já vinha trabalhando isso, a gente refez 
as agendas de todos os profissionais, tanto médicos, como dos enfermeiros 
das unidades [...] Como cada USF tem um perfil epidemiológico diferente, 
vulnerabilidades diferentes, a gente já estava calculando, por exemplo assim, 
quantas gestantes tem naquela unidade, quantos hipertensos, quantos 
diabéticos, aí se montou as agendas de acordo com o número necessário 
para cada local, né? [...] e fazendo busca ativa, levantamento dos que 
precisavam estar fazendo os acompanhamentos. Então eu acho que foi isso 
que acarretou uma melhoria aí nos indicadores (P2). 
 
E mesmo durante a pandemia como a gente tinha essa  preocupação já com 
o Previne aqui na coordenação, a gente continuou acompanhando, 
monitorando os  resultados e falando com as equipes para não perder de 
vista os indicadores do Previne, já que tipo assim, a  assistência já estava um 
pouco comprometida em relação ao COVID, mas minimamente o que estava 
relacionado ao Previne a gente procurou manter e qualificar a informação do 
que era realizado, que é onde eu acho que a gente teve a melhora no nosso 
resultado (P5). 

 

Por fim, alguns relatos colocam em dúvida até que ponto é possível 

avaliar a assistência pelos resultados dos indicadores, sendo que o participante P5 

cita um exemplo do Indicador 3, relacionado à saúde bucal e também do Indicador 1, 

que trata sobre consultas de pré-natal: 

 

Lá nos meus resultados, a gente tem uma perda na saúde bucal, que acho 
que foi porque no começo eles [se referindo aos dentistas] não atendiam 
ninguém, né? E, depois começou a validar atendimento remoto em saúde 
bucal, então assim, ter um resultado no Previne Brasil, será que indica a 
qualidade de assistência mesmo? Né? Porque validar um atendimento 
remoto em saúde bucal, eu não sei, eu não sei até que ponto que isso é 
realmente assim válido, né? É, então assim, fazer o atendimento eu posso ter 
feito seis consultas de pré-natal, mas, qual que foi a qualidade dessas 
consultas? Posso ter feito um atendimento saúde bucal à distância. E aí 
identifiquei alguma coisa? (P5).  

 

O participante P3 corrobora com a fala do P5: “com certeza, né? Como 

é que você vê uma boca pelo celular, na prática, é isso? Só para cumprir indicador e 

não vê nada”.  

 

 

8.2.2.1.2 Utilização de sistema próprio ou e-SUS 

 

 

A SAPS possui uma estratégia denominada “e-SUS Atenção Primária” 

(e-SUS APS), que propõe o incremento da gestão da informação, a automação dos 

processos, a melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria dos processos de 
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trabalho. Esta estratégia está apoiada por dois sistemas, o SISAB, que é o sistema de 

informação nacional, e o Sistema e-SUS APS, composto por sistemas de software 

que instrumentalizam o processo de trabalho nas UBS e a coleta dos dados que serão 

inseridos no SISAB. Como alternativa ao e-SUS APS, as equipes podem optar por 

utilizar sistemas próprios que transmitem as informações ao SISAB, por meio de um 

sistema de integração dos dados (BRASIL, 2022k).  

Neste sentido, durante as discussões no grupo focal surgiu a questão do 

tipo de sistema que é utilizado por cada município e algumas considerações sobre 

eles, sendo que dos cinco municípios participantes, três utilizam sistema próprio e dois 

e-SUS APS: “nós usamos o e-SUS” (P1), “nós, sistema próprio” (P3), “sistema próprio” 

(P2). “A P5 usa sistema próprio, falou aqui no chat” (Moderadora). 

 

[...] eu acho que o e-SUS é completamente diferente do sistema próprio, eu 
acho que é muito melhor, não tem nem comparação, mas eu acho que 
deveria é melhorar muito isso [se referindo aos relatórios] [...] quando foi pra 
gente colocar o e-SUS aqui foi muito difícil, né? Então assim, eu elogiei muito 
o e-SUS, né? Assim, não foi fácil a gente teve que cadastrar um por um 
novamente que já era cadastrado no outro sistema então assim, quando eles 
conheceram o e-SUS foi muito bom, só que agora vai perdendo a 
credibilidade com essas falhas e tem umas falhas muito frequentes (P4). 

 

 

8.2.2.2 Medos: reflexos na assistência 

 

 

Este segundo tema emergiu a partir dos relatos das experiências vividas 

e sentidas durante a pandemia relacionadas ao medo e insegurança tanto por parte 

dos profissionais e gestores, quanto por parte dos pacientes e usuários. Dele se 

estruturaram dois subtemas relacionados ao medo: os percebidos por profissionais e 

gestores; e os percebidos pela população. 

 

 

8.2.2.2.1 Percebidos por profissionais e gestores 

 

 

Foram identificadas falas, por meio das quais o medo por parte dos 

profissionais de saúde refletiu negativamente na assistência prestada, principalmente 
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a realizada por meio de visitas domiciliares. Alguns depoimentos que expressam essa 

realidade: “o agente de saúde não queria sair de jeito nenhum, né? E aí tipo você vai 

ter esse profissional para que, né?" (P5), “"eles tinham muito medo de sair as ruas, 

mesmo com o uso do EPI e tudo mais, mas assim, eles não queriam sair, muito 

resistentes” (P2).  

Apareceram também relatos relacionados às condutas durante as 

consultas dos usuários dentro das unidades de saúde: “às vezes na hora de examinar, 

não examinava, né? Tem tudo isso, que provavelmente passou batido porque era um 

medo, um tinha medo do outro, né?" (P3).  E, segundo P5 este medo durante as 

consultas prejudicou a qualidade do atendimento. 

 

Então, eu acredito que tenha ocorrido algum comprometimento sim, porque 
os profissionais evitavam o contato, né? E, às vezes até o paciente, né? Então 
assim, questão de exame clínico essas coisas eu acho que ficou bastante 
limitada. E como tinha o receio dos profissionais também e tinha exigência do 
distanciamento” (P5). 

 

A insegurança apareceu nas falas quando se referiam ao 

desconhecimento e às poucas informações no começo da pandemia:  

 

No comecinho todo mundo pensou que ia morrer, metade da população ia 
morrer, aí depois nós vimos que não, demorou demorou demorou demorou 
para chegar aqui na nossa região, não só aqui né? (P3). 
 
Então assim, o início foi muito confuso, né? muito desgastante, foi 
desesperador, porque igual o P3 falou, primeiro a gente achou que todo 
mundo ia morrer, né? E aí quando todo mundo acha que vai morrer ninguém 
quer tá na linha de frente, né? (P5). 
 
E assim, [...], mas o medo que a gente tinha, a insegurança de não saber o 
que estava por vir [...], graças à Deus eu não perdi ninguém próximo, mas 
chegou momentos, né? Que eu tive muito medo (P1).  

 

 

8.2.2.2.2 Percebidos pela população 

 

 

Da mesma forma que os profissionais de saúde apresentaram medo e 

insegurança, estes sentimentos foram sentidos pelos usuários, conforme relatos dos 

gestores. E tal situação também prejudicou a assistência de saúde prestada, pois a 
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procura pelo serviço foi diminuída e os grupos de ações de promoção de saúde foram 

interrompidos, como pode-se perceber nos relatos dos participantes P1 e P3: 

 

Tanto é, que durante a pandemia também, as pessoas não procuraram muito 
serviços, né? (P1). 
 
A gente fazia as ações, porém os grupos não realizávamos, porque eu acho 
que em todo lugar né? e pela falta dos pacientes mesmo, né? Vamos dizer 
os hipertensos, os diabéticos, até marcava as consultas, que é um dos grupos 
de prioridades, né? Que não pode parar, não pôde parar na época, mas eles   
faltavam muito, por medo do contágio, por mais que marcava consulta, não 
tendo aglomeração de pacientes e tudo mais, nós percebemos assim um 
absenteísmo na vinda deles, principalmente os idosos, lá no começo, nessa 
parte nós percebemos que caiu, né? E, hoje, em dia nós vemos o reflexo 
disso nas coletas, por exemplo, dos preventivos, quando que fez preventivo 
pela última vez? Foram muitas e muitas que não fizeram na época da   
pandemia, nesses 2 anos aí para cá não fizeram, ficaram sem fazer por medo 
de vir à Unidade, aglomeração, né?  Por tudo aquilo que estava acontecendo. 
Então, nós percebemos que deu uma queda, naquilo que já vinha sendo 
trabalhado há vários anos, né? Por mais que vamos dizer assim os grupos 
não eram realizados, mas por exemplo a gestantes não eram realizados 
grupos, mas, elas vinham, mas aí era mais uma necessidade maior do   
que os hipertensos e diabéticos, né? a não ser que tivessem passando mal, 
mas, nós percebemos que caiu sim, né? Pelo medo das pessoas, né? de 
virem, de sair de casa e tudo mais, do contágio mesmo, né? (P3). 

 

 

8.2.2.3 Desafios impostos pela pandemia no âmbito da gestão municipal 

 

 

Durante o grupo focal, outra discussão estabelecida foi com relação às 

dificuldades enfrentadas pela gestão municipal em todos os aspectos e não somente 

no âmbito da APS, mas que de alguma forma, influenciaram as ações realizadas neste 

âmbito de atenção. Deste tema foram definidos três subtemas: barreiras sanitárias; 

contexto político e econômico; e também perdas e lutos sentidos pelos profissionais e 

gestores. 

 

 

8.2.2.3.1 Barreiras sanitárias 

 

 

Em busca da diminuição da possibilidade de contágio pelo coronavírus, 

todos os municípios da microrregião de saúde de São Sebastião do Paraíso criaram 
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barreiras sanitárias para controlar o fluxo de chegada e saída de pessoas. E segundo 

relatos, utilizaram-se os profissionais da APS para atuarem nestes espaços: "a maioria 

era da atenção primária" (P4), "todo mundo ajudava, né? Não tinha jeito" (P3). 

 

No início a gente teve que fazer barreiras na entrada da cidade, foi muito   
complicado, porque a gente fez barreira 24 horas, então a gente teve que 
fazer escala de todos os profissionais,  que tinham que ficar nessa barreira e 
a gente teve que oferecer lanche tudo e era sábado, domingo e feriado e às  
vezes eu que fazia a escala, eu que era responsável em fazer a escala, às 
vezes eu escalava as pessoas e em cima  da hora ela falava assim para mim: 
"não, eu não vou hoje". Às vezes era para o noturno eu tinha que ficar 
quebrando a cabeça para ver que que eu ia fazer quem que eu ia colocar 
porque não podia deixar desfalcado, porque senão ia ficar difícil para quem 
ficava (P4). 

 

Porém, relatam que com o tempo este tipo de intervenção (barreiras 

sanitárias) foi se tornando um problema para administração e principalmente para o 

gestor de saúde: 

 

Nas barreiras teve pessoa armada, que parou na barreira na hora da 
entrevista, as meninas viram que tinham pessoas armadas, então foi muito 
complicado e depois ninguém queria mais ficar e a gente também tinha medo 
porque a gente não sabia, né? (P4). 
 
Aqui também teve os mesmos problemas. Aí chegou uma época que 
prefeitura decidiu contratar uma empresa para deixar totalmente noturno, 
mas, tivemos os mesmos trabalhos, a questão de levar lanches, café, porque 
foi época de frio, muito frio, e de madruga (P3). 
 
Por fim, ninguém estava aguentando mais, a gente não estava aguentando, 
depois diminuiu, não era 24 horas mais, mas mesmo assim ficou muito tempo 
e aí as pessoas vinham de fora ficavam passando pelas estradas de terra, 
sabe? para não passar lá na entrada da cidade (P4). 

 

E por meio das falas foi possível identificar qual a conclusão que 

chegaram em relação a este controle mais rigoroso da entrada e saída de pessoas 

nos municípios, realizado nos primeiros meses da pandemia. 

 

Nossa... foi muito difícil e assim eu vejo que essa barreira foi uma ilusão. 
Assim, a gente ficou fazendo barreira um tempão, depois não sei de quantos 
meses que foi ter o primeiro caso de covid aqui, foi uma palhaçada (risos), 
mas a gente não sabia que jeito que era né? Então assim, nossa foi muito 
complicado, muito mesmo. [...] hoje a gente ri, mas foi muito sofrido (P4). 
 
[...] então assim, foi uma ilusão, mas é o que a gente pensava que era, que é 
o que todo mundo estava seguindo e era as orientações inclusive que vinha 
da Regional, né? As instruções do Estado e se pudesse ter barreira, mas 
nada comprovava, mas é o que todo mundo estava fazendo, então todo 
mundo ralou bastante, penou bastante, né? Desgaste para todo mundo (P3). 
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A barreira foi engraçada também, porque assim no começo a população 
abraçou, né? Mas, depois todo mundo queria acabar com a barreira (risos) 
[...] aí atropelavam a gente na barreira (P5).  

 

 

8.2.2.3.2 Contexto político e econômico 

 

 

O primeiro ano da pandemia coincidiu com ano eleitoral e segundo 

relatos, este fato prejudicou de certa forma o cumprimento das medidas sanitárias 

pela população, gerando ainda mais desgaste aos gestores e profissionais de saúde. 

 

[...] para melhorar também foi época de campanha de período eleitoral, né? 
E aí, entrou política no meio, aí entra aquela questão de ninguém dava mais 
valor e ninguém queria passar mais em barreira (P3). 
 
Foi um período assim de muito sacrifício de ser muito crucificado mesmo, né? 
Para quem estava na gestão. E aí, soma-se que também que estava em 
período eleitoral, né? Então aí, às vezes quem era contra até concordava com 
você, mas te linchava, porque pensava na eleição, né? Então assim, nossa, 
foi difícil demais mesmo, né? (P5). 
 

 

Este desgaste também se deu junto aos comerciantes e empresários, 

uma vez que precisaram ficar com seus comércios fechados em alguns momentos, 

depois precisavam providenciar medidas sanitárias recomendadas para se manterem 

em funcionamento, sendo o serviço de saúde municipal, juntamente com a 

administração, responsável por editar decretos e normativas para regulamentação 

destes serviços. 

 

Sofremos bastante também com o comércio, né? Comerciante, empresário 
falando que a gente estava acabando com a economia do município, né? O 
pessoal perdendo emprego, né? Então assim, foi um período assim de muito 
sacrifício, de ser muito crucificado mesmo, né? Para quem estava na gestão 
(P5). 
 
[...] o comércio foi muito complicado, pois a gente tinha que ficar fazendo 
reunião direto com os comerciantes e eles tudo revoltados, que a gente queria 
prejudicar, que era para fechar e tal [...] foi muito difícil (P2). 
 
Então, aqui foi bem parecido também, né? Principalmente com Mun_P2, que 
até por causa da proximidade, a população comparava, todo mundo, né? 
falava "Ah porque que lá é assim e aqui não é". Então, às vezes você até 
queria deixar de fazer uma ação, mas não tinha como estava todo mundo 
fazendo, né? (P4). 
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8.2.2.3.3 Perdas e lutos sentidos pelos profissionais e gestores 

 

 

As perdas e lutos foram citados como um desgaste emocional por parte 

dos profissionais da linha de frente, seja da assistência, como relacionados às 

atividades administrativas e de vigilância. Os gestores precisaram lidar com questões 

delicadas relacionadas ao sepultamento, principalmente ao definir condutas e 

restrições da realização de velório durante o período de transmissão da doença. 

 

Eu falo assim, que ainda teve as questões dos óbitos que acarreta uma 
sobrecarga assim mental. Acho que em cima de todo mundo. Graças a Deus, 
assim, não perdi ninguém da minha família, mas a gente perdeu amigos, né? 
Companheiros de trabalho, [...] ficou todo mundo assustado, né? Porque 
vendo até mesmo pelos noticiários a quantidade de mortes assim na nossa 
região, no Brasil como um todo, no mundo (P2). 
 
[...] cidade pequena, então muitas pessoas conhecidas, né? Então é bem 
complicado, às vezes é tão ruim quanto família, né? E, assim a gente via 
sofrimento das pessoas também que perdeu, né?  Principalmente no começo, 
que foi assim tudo muito novo, a questão do primeiro óbito que a gente teve 
aqui, que o marido não conformava de sepultar, de enterrar a esposa, né? 
daquela forma que foi então foi muito bruto, muito muito complicado, muito 
difícil (P4). 
 
[...] o óbito, por ser município pequeno, também o enterro, né? com o caixão 
velado e aí também até que ponto que você podia ir firme com isso [se 
referindo às medidas de distanciamento], né com as famílias, já que você não 
tinha certeza de que era covid, né? O resultado demorava muito (P5). 
 
Perdemos um colega de trabalho, né? Que era um profissional de saúde aqui 
do município e eu acho que isso abalou muito, até hoje a gente ouve as 
meninas comentando, né? (P1). 

 

 

8.2.2.4 Dificuldades na operacionalização da APS durante a pandemia 

 

 

Este tema se estruturou a partir das dificuldades relatadas pelos 

gestores da APS no que concerne aos desafios relacionados aos trabalhadores, aos 

processos de trabalho, necessidades de adaptação e reorganização dos serviços 

prestados, bem como os embaraços relacionadas aos insumos, EPIs e a execução 

dos recursos financeiros. Derivaram deste tema, três subtemas: gestão de pessoas; 

reorganização dos fluxos de trabalho nas unidades de saúde; e insumos e recursos 

financeiros.  
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8.2.2.4.1 Gestão de Pessoas 

 

 

Questões relacionadas a desvio de função, afastamentos e sobrecarga 

dos trabalhadores apareceram nos relatos como um desafio para a gestão da APS 

em sua operacionalização, afetando a assistência em saúde prestada à população 

neste nível de atenção. 

 

A gente precisava garantir a assistência, mas ao mesmo tempo a gente tinha 
que usar o profissional na barreira e em outras ações, em orientação em 
comércio. Então você ficava assim eu vou tirar a roupa de um santo para 
vestir o outro, né? E às vezes você nem sabia, qual ação que você priorizava. 
[...] a identificação de caso suspeito e o monitoramento também ficou na 
atenção primária, né? Então isso sobrecarregava demais a gente (P5). 

 
A gente [se referindo aos profissionais da APS] teve que ajudar também a 
vigilância, né? Que estava responsável pela vacinação, teve que ajudar nos 
drivethru das vacinas. Mandamos os ACSs para ajudar dar um apoio. [...] 
então assim, foi bem bem puxado mesmo, eu acho que bem sobrecarregada 
a área da saúde como um todo, em todos os aspectos (P2). 
 
Recurso humano foi problema, né? Porque aí afastou grávida, não sabia se 
afastava gente mais velha ou afastava gente com condição de risco e às 
vezes também, você tem que lidar com a falta de recurso humano ou então 
você ter que engolir o que você tem para não ficar sem também, foi um 
problema, enorme [...] aí a gente tinha o problema com assistência, porque 
aí começaram os atestados, os afastamentos, né? Todo mundo era de risco 
e você precisava garantir atendimento para população (P5). 
 
Isso [se referindo aos afastamentos] sobrecarregava também o restante da 
equipe, porque não tinha mão de obra, aí todo mundo começava ficar 
afastado e foi complicado (P1). 

 

Em algumas falas apareceram também a resistência de alguns 

profissionais em realizar funções a eles determinadas: “na assistência também foi 

muito difícil, porque a resistência dos profissionais principalmente dos agentes de 

saúde, né?" (P4), "ninguém queria ir para barreira, porque assim é um desvio de 

função, né? Mas, era o que era visto como necessário naquele momento” (P5). Além 

disso, relataram um prejuízo na interação da equipe, devido a necessidade 

distanciamento social. 

 

O relacionamento também, a interação entre a equipe eu achei que ficou 
complicado, porque como veio aquela orientação assim a de evitar atividades 
coletivas, algumas equipes entenderam até que não deviam fazer reunião de 
equipe. Então, eles não conversavam mais entre eles. A gente tinha o 
matriciamento do NASF, que deixou de acontecer. Então assim, o 
distanciamento realmente distanciou todo mundo, né? E aí comprometeu a 
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assistência, assim essa questão de integração, né? O que a gente já estava 
trabalhando nos anos anteriores, né? (P5). 

 

 

8.2.2.4.2 Reorganização dos fluxos de trabalho nas unidades de saúde 

 

 

Os relatos apontam como se deu a reorganização dos serviços nas 

unidades de saúde, tendo em vista os atendimentos já realizados como rotina e as 

demandas e atendimentos que precisavam ser executados diante do novo cenário, 

ficando claro que houve prejuízo na realização das ações programáticas de APS neste 

período de pandemia, além é claro de ter sido um desafio para a gestão da APS a 

priorização de ações. 

 

Eu falo assim, que mexeu muito na rotina das unidades, né? Naquele começo 
a gente deixou assim de atender as questões de atendimento programático 
mesmos da unidade, estando voltado mais ali só pra COVID. Teve que ter 
sala de isolamento e o que dificultou assim muito a rotina mesmo, [...] depois 
abrir o Centro de COVID deu uma boa desafogada, mas no começo, não 
estava, os enfermeiros das unidades estavam indo de domicílio em domicílios 
para fazer os testes, né (P2). 
 
No início, bem no início da barreira, não tinha tantas pessoas notificadas, né? 
Aí depois foi aumentando, aí a gente teve que diminuir, né? A gente revezava 
para poder conseguir dar atenção na barreira e também fazer o 
monitoramento dessas pessoas (P4). 
 
Eu acho que o primeiro desafio que a gente teve foi assim definir prioridade 
mesmo, né? Porque assim naquele momento todo mundo só pensava em 
COVID, mas a gente sabia que outras coisas tinham que continuar, até por 
causa dos grupos de risco, né, para covid, então assim a primeira dificuldade 
que eu senti foi em questão de priorização, definir ali, o que que era realmente 
importante, o que que dava para ser feito, né e tentar fazer a gestão disso. 
Ainda mais no primeiro ano que a identificação de caso suspeito e o 
monitoramento ela ficou na atenção primária, né? (P5). 

 

Segundo os participantes houve prejuízo na qualidade do serviço 

prestado, pelo fato do foco estar muito direcionado à COVID-19 e pelo receio de 

contaminação dos profissionais durante os atendimentos presenciais e da população 

em ir até a unidade de saúde.  

 

E eu achei que também assim como estava demais COVID, COVID, COVID, 
ninguém pensava em mais nada. Então assim a assistência, ela ficou parece 
que fixada só nisso, né? O que importava era só isso, o receio de todo mundo 
estava em cima disso. E aí a gente teve um prejuízo de qualidade (P5). 
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A questão de exame clínico, essas coisas, eu acho que ficou bastante 
limitada. E como tinha o receio dos profissionais também e tinha exigência do 
distanciamento, um atendimento que às vezes a gente marcava três pessoas 
para o mesmo horário para aproveitar até falta, absenteísmo, né? A gente 
deixou de fazer isso, né? Passou a ser um por hora e isso fez aumentar a 
demanda reprimida, reduzir o número de atendimento, né? Então também 
comprometeu a assistência (P5). 

 

Além disso, teve também a suspensão das visitas domiciliares por parte 

dos profissionais, principalmente dos ACS, conforme afirma o participante P4 “naquela 

época não estava tendo a visita domiciliar” e uma alternativa encontrada pelas equipes 

foi a utilização de aplicativos de mensagens para realizar o contato com os usuários, 

conforme relato do participante P5: 

 

Quando a gente estava conversando aí sobre a barreira e sobre os agentes 
não fazerem mais a visita domiciliar, eu lembrei também que a gente saiu 
correndo assim para estruturar a questão de WhatsApp para o PSF, outras 
formas de contato, né? A distância, que a gente também não tinha muita 
habilidade e que a gente precisou aprender do dia para noite e implantar, né? 
Para fazer monitoramento remoto (P5). 

 

Nesse sentido, também relataram que os atendimentos de Saúde Bucal 

foram suspensos e quando retornaram, os dentistas realizavam atendimento remoto, 

algo visto com estranheza por um dos participantes. E por fim, conforme apontado por 

três participantes, com o fechamento dos ambulatórios de especialidades, os 

pacientes acabaram migrando para as unidades de saúde em busca de atendimento, 

troca de receitas, entre outras demandas, sobrecarregando ainda mais a APS. 

 

A dificuldade que eu senti muito foi quando os serviços de referência 
fecharam né? Igual aqui no município, o ambulatório de especialidade fechou 
o atendimento e aí essas pessoas ficaram para quem? Para a atenção 
primária e a atenção primária já estava acudindo tudo, em relação a barreira, 
vigilância e ainda ficou com o pessoal que não conseguia mais atendimento 
lá em serviço especializado, né? Então, isso também foi um problemão (P5). 

 

 

8.2.2.4.3 Insumos e recursos financeiros 

 

 

A escassez e até mesmo a falta de insumos e a dificuldade em adquiri-

los, principalmente EPIs apareceram nos relatos como uma dificuldade para 

operacionalização do serviço: “questão de paramentação, no começo não tinha EPIs 
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suficiente, correr atrás de comprar esses EPIs” (P2), “a gente não sabia quando ia 

chegar" (P1) e “não dava para você fazer atendimento sem ter EPIs, num primeiro 

momento, a gente não conseguia comprar também, né? Então como é que você 

colocava para atender?" (P5). 

 

E a demanda também estava muito alta de EPIs, né? Então, quanto mais 
comprava, por mais que às vezes tinha, mas assim acabava-se muito rápido 
os preços assim estavam muito altos e aí assim eu não tinha recurso para 
tudo aquilo naquele momento e a gente tinha que dar um jeito, né? Era 
sempre assim tinha que dar um jeito porque precisava" (P1). 

 

Considerando estas dificuldades, algumas alternativas foram 

encontradas para amenizar tal situação, conforme relataram os participantes P3 e P4: 

 

[...] eu lembro direitinho, agentes comunitários chegaram a trazer para 
unidade de saúde uma máquina de costura e fazer máscara de TNT dentro 
da unidade, de serviço voluntário, porque não tinha né? E tinha aquela 
orientação de lá no início, antes, lá no comecinho, que aquelas máscaras 
manuais poderiam ser usadas, né? Porque não tinha nada, né? Então é 
melhor do que o nada, né? (P3). 
 
Aqui também algumas confecções fizeram avental, máscara, tanto para usar 
na unidade, quanto para a população (P4). 

 

Além desta escassez e dificuldade, os participantes apontaram em seus 

relatos os altos preços praticados pelo mercado, bem como dificuldades nas 

aquisições e execução dos recursos. 

 

Só tinha dinheiro de muito, mais nada! [...] principalmente Federal, né? Só 
isso, mais nada. Enquanto um teste de COVID era 130 e poucos reais hoje é 
17, 20, né? [...] a única coisa boa era o dinheiro que tinha [...] que não achava 
forma de gastar, não tinha o fornecedor, né? E também a questão dos 
pareceres lá, como gastar, qual a forma e depois teve que ter pregão 
eletrônico. Com a utilização de recurso, então foi toda aquela aprendizagem, 
né? O pessoal da licitação tinha dificuldade para achar o fornecedor, quando 
achava era para entregar no prazo correto por falta de material (P3). 
 
[...] fazer monitoramento remoto, isso também foi dificuldade aqui, né? 
Porque às vezes faltava recurso, né, pra gente implantar essas ferramentas 
[se referindo a aparelhos celulares, linhas telefônicas e internet] (P5). 
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8.2.2.5 Consequências e desafios atuais da APS decorrentes da pandemia 

 

 

Neste tema abordam-se os aspectos relativos às dificuldades 

vivenciadas até hoje pela APS, reflexo da pandemia, que foi subdividido em dois 

subtemas: as consequências e desafios relacionados aos profissionais de trabalho e 

seus processos de trabalho; e as demandas geradas pela pandemia de COVID-19. 

 

 

8.2.2.5.1 Relacionados aos profissionais e seus processos de trabalho 

 

 

Depreende-se, a partir das falas de alguns participantes, que atualmente 

os serviços de APS enfrentam dificuldades decorrentes dos momentos vividos nos 

dois primeiros anos da pandemia de COVID-19, principalmente relacionados à gestão 

de pessoas e a retomada de processos de trabalhos que já estavam implementados 

antes desta crise sanitária. 

 

Equipe multidisciplinar aqui, eu achei que desagregou bastante, sabe? 
Perdeu a integração, perdeu um pouco vínculo com as equipes de saúde da 
família. Eu achei que a pandemia atrapalhou bastante nisso. [...] eu tenho 
dificuldade de agregar pessoas e dificuldade de fazer os profissionais voltar 
a trabalhar também, viu? (P5). 

 

Em relação aos ACSs, os participantes apontam que no começo “eles 

tinham muito medo de saírem as ruas, mesmo com o uso do EPI, [...] muito resistentes 

e eu falo assim que eu não sei como está aí no município de vocês, mas até hoje a 

gente encontra uma certa resistência” (P2), o participante P5 concordou “Até hoje!” e 

o participante P1 complementou dizendo que "Agente de Saúde está um pouquinho 

mais complicado aqui para elas retomarem os trabalhos". 

 

Deu uma esfriada na parte de visita domiciliar. A gente está tentando retomar, 
cobrar as metas tudo, mas assim a gente vê que eles estão “ahh...não pode 
fazer por, por avisar por telefone?" essas coisas então a gente ve que 
também ficou uma certa resistência agora com relação a isso (P2). 
 
O fato também de não entrar no domicílio, agora hoje reflete porque eles se 
acostumaram a não entrar, a fazer acompanhamento por WhatsApp e agora 
assim o presencial, né? O corpo a corpo tá muito difícil de retomar (P5). 
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Dentro deste contexto o participante P5 fez um relato reflexivo sobre o 

que se perdeu na APS com a pandemia, como retrocesso em ações de educação 

permanente e prejuízo no vínculo entre gestão e equipe: 

 

E, é onde assim, eu acho que a gente enquanto a atenção primária eu sinto 
até hoje, porque a gente estava muito bem antes da pandemia, sabe? A gente 
tinha conseguido fazer muita educação permanente, criado vínculo com a 
equipe, tinha uma gestão também que era mais consciente, sabe? Então 
assim, quando a pandemia chegou, parece que pegou tudo e jogou no chão, 
porque a gente teve que ficar em função da COVID e a gente ficou tanto 
tempo em desvio de função, que não era APS, é, mas não é né? Porque a 
APS também tem outras coisas, que acho que a gente perdeu o rumo, né? 
Assim de que que é nosso serviço, né? E agora a gente tá é buscando isso 
de novo. Então assim, além de confuso e desgastante foi um retrocesso 
assim para nós, eu achei (P5). 

 

Além disso, relataram que a necessidade de reorganização dos serviços 

e atendimentos, bem como a assunção de outras demandas pela APS durante a 

pandemia, trouxeram algumas consequências, que estão sendo manifestadas pelos 

gestores até hoje, como utilização dos profissionais da APS em ações de outras áreas 

e também manutenção de algumas práticas clínicas nos atendimentos individuais. 

 

"Como mandamos os ACSs para ajudar dar um apoio [está se referindo aos 
drivethru de vacinação], até hoje na verdade, já reduziu o número de ACS 
que vão ajudar, mas até hoje quando tem eles estão indo ajudar (P2). 
 
No segundo ano quando o município formou lá a equipe de vigilância da 
COVID, de acompanhamento dos casos, né? Aí centralizou lá [está se 
referindo à identificação de caso suspeito e o monitoramento], desafogou um 
pouco a gente, mas aí eu acho que a gente já estava também lidando com as 
consequências, né de ter passado um ano sem fazer atendimento de atenção 
primária (P5). 
 
Eu queria falar de um ponto negativo. Na unidade que eu estou hoje em dia, 
ainda tem aquela marquinha no chão do distanciamento que o paciente tinha 
que manter do profissional, então na época isso dificultou com certeza [...], 
então com certeza passou muita coisa despercebida naquele período e talvez 
agravou ou ficou crônico e nem foi percebido na época (P3). 

 

E, por fim apareceu um relato que demonstrou o cansaço e a forma atual 

de enfrentar as questões relacionadas ao isolamento de pessoas contaminadas. 

 

Hoje, acho que a gente nem sofre mais tanto com aquelas pessoas que a 
gente orienta, a questão de COVID, que tem que permanecer em isolamento, 
tudo mais, por causa da vacina, né? Então assim, a gente nem sofre tanto 
mais, igual sofria antigamente, que ia polícia atrás, ia responsável pela 
vigilância, ia todo mundo atrás, hoje em dia infelizmente se tornou comum e 
até meio banal (P3). 
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8.2.2.5.2 Demandas geradas 

 

 

No que tange às demandas geradas pela pandemia, as falas 

demonstraram que ações preventivas foram prejudicadas e com isso, agravamentos 

de doenças e aumento da fila de espera estão sendo observados agora. 

 

[...] então assim tudo ficou paralisado e muita gente, a gente tá vendo agora 
também ficou sem acompanhamento nas unidades tudo e agora a gente fala 
assim que a gente tá colhendo os frutos disso, é, aumentando o número de 
pacientes com câncer, é pessoas que que estavam com nódulo de mama e 
agora já chega em um estágio mais avançado. Porque parou um pouco, né? 
Parou toda parte preventivo, então assim acabou a gente focando só na parte 
ali do COVID, parecia que não existia mais nenhum outro tipo de doença, 
existia apenas o COVID (P2) 
 
[...] até no início da pandemia a fila que eu tinha de fisioterapia era em dia, ou 
seja, não tinha um tempo nem médio, era curto pro paciente chegar com o 
encaminhamento, depois era uma vida por quê? Porque era um atendimento 
individualizado, não poderia misturar paciente na fisioterapia pelo 
distanciamento. Então tudo isso prejudicou para o paciente, né? (P3). 
 
" A fisioterapia que o P3 colocou aqui também, a nossa fila, porque assim não 
tem jeito, a gente tá atendendo demanda do ano passado, então assim né? 
(P5). 
 
E agora, [...] eles [se referindo aos usuários] chegam nas unidades, eles 
querem para ontem a consulta, eles querem o exame de rotina, querem tudo. 
Então, a gente vê que tá tendo essa dificuldade também, porque nós não 
temos tudo para todo para todo mundo de uma vez, né? (P1). 

 

Algo que ficou perceptível nas falas foram os efeitos da pandemia na 

saúde mental da população, principalmente devido ao isolamento social, ao 

distanciamento, uso de máscaras, que levaram algumas pessoas a desenvolverem 

sintomas mentais. 

 

Vários reflexos também que a gente tem percebido da parte da Psicologia, 
né? Hoje a demanda de saúde mental também o quanto que cresceu [...] a 
gente tá com quatro profissionais no município, a gente não tá conseguindo 
o tamanho da demanda que a gente tem de saúde mental, a gente vem 
percebendo que a pandemia também afetou muito isso não só essa área, a 
gente vê em outras também, mas a saúde mental igual ele comentou da 
fisioterapia, mas a gente vê também essa saúde mental quanto a gente tá 
tendo números altos, né? de procura e a gente aumentando o número de 
profissionais e mesmo assim não conseguindo atendê-los, né? (P1). 
 
Outra questão que o nosso número que aumentou muito é de saúde mental 
e os nossos encaminhamentos para a Fono [se referindo ao profissional 
fonoaudiólogo] também, muito suspeita de autismo, hiperatividade, então 
assim, eles acham que a criança pelo motivo da máscara, né? Os pais 
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usarem máscaras, eu não sei como que era o contato em casa essas crianças 
estão tendo muita dificuldade para falar. Então, às vezes algum profissional 
já logo faz o diagnóstico que a criança pode ser autista, então assim aí a 
criança é encaminhada para a Fono também, muitas crianças, aí chega lá já 
logo já começa a desenvolver, então é falta de comunicação mesmo, sabe? 
nosso número também aumentou muito quanto a isso (P4). 
 
A gente já tinha muita demanda, né? com a pandemia piorou, eu acho que 
piorou tanto por questões sociais, né? Teve muita perda de emprego, teve 
muito assim problemas de relacionamento, né? Porque casal que às vezes 
vivia distanciado, teve que viver juntos dentro de casa, né? Pai se 
relacionarem com os filhos e aí a gente teve muita demanda também em 
relação a isso. "Ah, não sei lidar com meu filho", né? ou achar que o filho tem 
TDAH. Mas, é porque teve que conviver com o filho, né? Então, essas 
demandas também assim, eu acho que contribuem para o aumento, né? E 
tem realmente as questões de saúde mental, que foram decorrentes da 
pandemia de tudo que a gente viveu, tanto em relação aos profissionais, né? 
Que foi muito difícil para todo mundo e também para a população (P5). 
 
Aqui em Mun_P2, a gente vê assim, que já existia uma demanda de 
psiquiatria, mas com a pandemia aumentou muito a procura e a gente teve 
um aumento até mesmo das crianças, porque aqui a gente tem o CAPS 
infantil, e a gente vê o quanto aumentou de criança na pandemia com 
problema de saúde mental, eu acho que por ter ficado em isolamento social, 
sem escola, então assim aumentou muito essa procura também (P2). 

 

Outro aspecto que surgiu considerando os desafios de Saúde Mental 

das crianças e adolescentes, foram relatos e eventos ocorridos no ambiente escolar, 

que por sua vez, acabam demandado a APS. 

 
E hoje, o que a gente vê de problema depois da pandemia nas escolas, aqui 
em Mun_P5 a gente tá sofrendo muito com automutilação, né? Tá muito 
frequente essa ansiedade também essas crises de ansiedade, parece que 
agora que eles voltaram a ter que conviver num ambiente escolar eles não 
tão muito, não estão conseguindo se adaptar, né? você vê assim uma 
dificuldade de adaptação tanto em relação aos alunos, quanto as professoras 
também agora que voltaram para sala de aula, parece que ficaram doentes 
(P5). 
 
Nós estamos tendo muito relatos dos diretores [se referindo aos diretores das 
escolas] entrando em contato conosco da Saúde, de crianças agressivas, 
crianças que não conversam, as crises de ansiedade que estão tendo nas 
escolas, então isso aumentou muito (P1). 

 

Outra demanda está relacionada ao aumento de pessoas obesas, 

principalmente crianças, e nos relatos aparecem a omissão dos pais em relação ao 

cuidado com a nutrição de seus filhos. Porém, um participante compreende que este 

cenário é reflexo da diminuição das ações coletivas realizadas pelas equipes, que 

foram interrompidas com a pandemia, como as atividades físicas realizadas na 

Academia da Saúde com a supervisão de um profissional da APS. 
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Assim, a taxa de obesidade também com a pandemia principalmente, a gente 
tem visto nas escolas o quanto que esse número aumentou de obesos, eu 
não sei como que tá aí nos demais município, mas principalmente com as 
crianças [...] e o que a gente tem percebido também, que depois que essas 
crianças que a gente observa que elas estão obesas, a gente tá pedindo que 
elas venham né? Encaminham elas para as unidades para tratar com a 
nutricionista e o que a gente tem percebido que os pais né? Eles assim: "Ah, 
meu filho, não é obeso", "Eu não vou levar". O que está acontecendo muito 
também, é que a gente entrega cartinha para estar procurando as unidades, 
não estão tendo comparecimento e comprometimento das famílias (P1). 
 
Aqui em Mun_P4 também está acontecendo a mesma coisa, o número de 
obesidade e crianças obesas e acima do peso, aumentou muito e é igual ela 
[se referindo ao P1) falou não tem a adesão da família e é complicado porque 
agora a gente vai acompanhar essas crianças individualmente. Só que os 
pais também tem que ser acompanhados, porque quem faz a alimentação 
dos filhos são os pais, né? Porque não é as crianças que vai decidir o que 
que elas vão comer, então assim tá faltando essa participação da família 
também nessa questão (P4).  
 
A questão da obesidade aqui também a gente percebeu, né? Um aumento 
da obesidade, mas também, eu acho que também é reflexo do que a gente 
deixou de fazer enquanto a assistência, né? Porque as academias da Saúde 
pararam, né? As atividades de promoção de saúde que geralmente a gente 
faz e fazia como atividade coletiva, a gente deixou de fazer né? Porque a 
gente focou no atendimento individual, por conta do distanciamento. Então, 
eu acho que que é o reflexo disso, né? Até hoje assim, o ponto que a gente 
tinha ganhado de adesão à atividade física, a promoção de saúde a gente 
perdeu porque a gente pediu para as pessoas ficarem em casa, né? E agora 
assim, o pessoal acostumou ficar parado e como é que você volta? (P5). 

 

A partir do início da pandemia, os serviços odontológicos foram 

suspensos e em alguns casos ficaram restritos aos cuidados de urgência, 

principalmente pelo fato da boca ser uma das principais vias de transmissão do SARS-

CoV-2 e segundo os participantes tal fato influenciou na saúde bucal da população, 

além da dificuldade da retomada de atendimentos individuais e também das ações de 

saúde bucal realizadas nas escolas, por meio do Programa Saúde na Escola. 

 

Na verdade, o que a gente vê é que caiu muito este tipo de atendimento [se 
referindo à saúde bucal] e a gente vê crianças chegando com a dentição bem 
danificada, e aí a gente vê que não teve acompanhamento assim nenhum, e 
eu acho que também com o uso da máscara também, eu acho, que as 
pessoas esqueceram que tinham que fazer higiene bucal, por incrível que 
pareça (P2). 
 
E o mais engraçado, muitas coisas a gente ainda não pode retomar, né? 
Porque a gente ia até as escolas, ensinava a escovação, aplicava flúor e até 
hoje a gente não pode retomar tudo isso e a gente tem percebido as 
criancinhas chegando às vezes nas unidades já com os dentinhos, a 
boquinha delas em uma situação... então assim, é igual ela tá colocando 
mesmo, os atendimentos virtuais, não é a mesma coisa do que ali o 
presencial, os trabalhos que eram feitos nas escolas (P1). 
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E, por último, um relato da consequência da pandemia de COVID-19 e 

a baixa adesão da vacinação de crianças de forma geral: 

 

Está atrapalhando demais a vacinação das crianças, né? Aquele movimento 
de antivacina que foi discutido lá no Saúde em Redes [projeto que realiza 
reuniões mensais com profissionais da APS] e os “outros”, né? Tem gente 
que faz tempo que não vem PSF, não quer vir, tem tudo isso, eu acho (P3). 

 

 

8.2.2.6 Aprendizados e ganhos para APS trazidos pela pandemia 

 

 

Por fim, o tema com os aprendizados trazidos pela pandemia para APS, 

segundo os profissionais que atuam na gestão da APS nos municípios da microrregião 

de saúde de São Sebastião do Paraíso. Dentre os relatos, estão: 

 

• Melhoria na organização do serviço e na otimização de recursos 

humanos:  

O que a gente ganhou eu acho, talvez um pouco, seja essa questão de olhar 
mais para organização, né? De EPI, de processo de trabalho, de gestão de 
recursos humanos, e tentar aproveitar melhor aquilo que você tem (P5). 
 
Depois que a gente conseguiu se organizar melhor, que saiu daquele 
desespero lá da COVID, aquela coisa inicial de barreira tal tudo, né? A gente 
trabalhou as agendas do PSF, o atendimento programático em cima do 
Previne [se referindo ao PPB), então aqui da Coordenação a gente fez a 
programação das agendas do PSF, né? Então assim, manteve o atendimento 
pré-natal, manteve o atendimento de hipertenso, a gente manteve o 
papanicolau, a gente nunca suspendeu aqui, né? (P5).  

 

• Ampliação de pessoas cadastradas e vinculadas às equipes, bem 

como o conhecimento de suas situações de saúde: 

Ganhamos um pouco também, em relação a fazer busca ativa de usuário, 
né? Porque no PSF a gente atende muito as pessoas que vêm até nós né?  
É tanta demanda que a gente não consegue ter um planejamento, um 
monitoramento e aí naquele primeiro mês de COVID que a gente ficou um 
pouco mais tranquilo, né? Aí a gente olhou para relatório de indicadores, a 
gente olhou para relatório de cadastrados, né para tentar fazer um 
planejamento em cima daquilo que a gente tinha de dado da unidade. Então 
nesse ponto também eu achei que foi um ganho (P5). 
 
A COVID também eu achei que foi uma oportunidade, como o ambulatório de 
especialidade estava fechado e outros serviços estavam fechados, [...] então, 
a gente também conseguiu pegar os usuários que a gente não tinha 
conhecimento da situação de saúde deles e depois com a vacinação quando 
a gente começou a trabalhar na vacinação, a gente identificou mais indivíduos 
ainda que a gente não tinha vinculado no PSF, que só acabou aparecendo 
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porque queria vacinar, né? E aí a gente conheceu a condição de saúde deles, 
de hipertenso, de ser diabético, né? E ele vir ao acompanhamento para 
garantir a vacinação. Então assim, foi difícil, mas também teve um lado assim 
que foi positivo também nesse sentido (P5). 

 

• Reconhecimento da importância da vacinação contra COVID-19 para 

a retomada das atividades: 

Hoje está muito mais tranquilo, tem uns casos, um ou outro interna, mas 
graças à Deus veio a vacina, que deu assim uma ajuda tremenda, né? Foi 
nítido, né com a chegada da vacina, o tanto de casos que diminuiu, como que 
conseguiu controlar, eu acho que apesar de todas as dificuldades, agora eu 
acho que a gente está num período bem melhor, né? (P2). 

 

• Integração educação e saúde: 

Eu queria assim destacar um ganho que a gente teve durante uma época,   
né? E o que a gente tem sentido de consequência agora. Na época da 
pandemia que estava com o ensino remoto, aqui em Mun_P5, mas acho que 
em outros municípios também, né? Tinha a distribuição do kit escolar e até 
de cesta básica, por causa da merenda escolar, né? E aí, quando as 
professoras ou as monitoras sentiam falta desses alunos, né no ensino 
remoto, porque os pais não participavam, os alunos não participavam, não 
entregavam as tarefas e em alguns casos elas foram fazer busca ativa e viram 
a realidade desses alunos. E aí, a gente criou um grupo a distância mesmo, 
assim igual a gente tá fazendo agora, em que a gente discutia sabe as 
percepções da escola e dos serviços de saúde em relação a essas famílias, 
então eu achei que assim que que foi um ganho da pandemia, né? Foi onde 
eu vi efetivamente uma integração, entre gestão de saúde e gestão de 
educação, porque era um problema em comum, né? (P5). 

 

• Utilização de novas ferramentas para contato com os usuários: 

[...] WhatsApp para PSF, outras formas de contato, né? A distância, que a 
gente também não tinha muita habilidade e que a gente precisou aprender do 
dia para noite e implantar, né? Para fazer monitoramento remoto (P5). 
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9 DISCUSSÃO 
 

 

Os resultados obtidos responderam quais foram as repercussões 

trazidas pela pandemia de COVID-19 na APS e a possível influência no 

desenvolvimento social, sendo que os achados mais importantes estão relacionados 

à fragilidade dos indicadores em representar a realidade, ao efeito do medo na 

assistência, aos desafios e dificuldades na operacionalização da APS, bem como às 

consequências e aprendizados. 

Assim, pretende-se nesse capítulo construir um diálogo entre os 

resultados percebidos na fase quantitativa e o produto obtido a partir do grupo focal, 

e estes com referências científicas relacionadas à temática desta pesquisa, no que 

concerne aos aspectos convergentes e divergentes. 

Sabe-se que os indicadores são essenciais nos processos de 

monitoramento e avaliação e servem para contribuir para a melhoria contínua dos 

processos organizacionais, embasar análise crítica dos resultados obtidos, auxiliar no 

processo de tomada de decisão e também para analisar comparativamente o 

desempenho (BRASIL, 2014). Porém, existe uma certa limitação relacionada a fonte 

de dados que se utilizam para o cálculo destes indicadores, considerando aqui as 

dificuldades e os problemas operacionais que envolvem o lançamento da produção – 

coleta, processamento e transmissão - e a interoperabilidade entre sistemas próprios 

e e-SUS, tanto que valores zerados apareceram nos dados quantitativos, o que não 

necessariamente pode significar ausência de ações realizadas naquele determinado 

município. 

Ficou notório a partir dos relatos dos sujeitos, que os sistemas de 

informação utilizados pela APS são frágeis, principalmente em seus relatórios, que 

muitas vezes não refletem a realidade do município e, segundo eles, estes erros 

geram certo desgaste entre a gestão da APS e os profissionais, além de prejudicar os 

resultados dos indicadores do PPB. 

Posto isto, pode-se inferir que os indicadores por si só não retratam a 

real situação de saúde de determinado local, mas se aproximam dela. Neste sentido, 

segundo Kligerman et al. (2007) os indicadores constituem-se em instrumentos que 

permitem a leitura da realidade, porém não é a única maneira de se avaliar. Estes 

autores relatam ainda que, ao elaborar um indicador, é preciso considerar a 
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disponibilização de informações que expressam a realidade, para que desta forma 

sejam analisados os fatores que contribuem e geram “efeitos” na saúde, além do que 

sugere que o componente subjetivo seja agregado na avaliação, uma vez que 

considera a percepção de quem vivencia a realidade, influenciada por aspectos 

físicos, culturais, sociais e econômicos. 

Considerando os resultados quantitativos apresentados na seção 

anterior, referentes aos sete indicadores do PPB, a microrregião de saúde de São 

Sebastião do Paraíso apresentou melhoria em cinco deles e manteve seu resultado 

em um, quando comparados os dados de 2018 e 2021; e para ao Indicador 5, 

considerando a ausência de dados nos anos de 2018 e 2019 (antes da pandemia), 

foram avaliados somente os resultados atingidos em 2020 e 2021, que demonstraram 

uma piora de um ano para o outro, conforme apresentado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Resultado dos Indicadores do Programa Previne Brasil, microrregião de 
saúde de São Sebastião do Paraíso, 2018-2021. 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora, 2022. 
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Os resultados, apresentados pelos sete indicadores, da microrregião de 

saúde se aproximam dos resultados alcançados no país, em que são consideradas 

todas as equipes brasileiras homologadas. Segundo Harzheim et al. (2022) é possível, 

a partir dos resultados encontrados até o momento, observar um impacto positivo do 

uso de indicadores de desempenho para monitoramento da APS e, ao apresentar a 

comparação dos resultados dos indicadores, (exceto o relacionado à imunização por 

não possuir dados públicos atualizados para o período observado), demonstra 

melhorias de 2018 para 2021.  

No entanto, o parâmetro adotado e pactuado em CIT para cada um dos 

indicadores, como valores de referência utilizados para indicar o desempenho ideal 

que se espera alcançar, não foi atingido pela microrregião em nenhum deles. Já as 

metas definidas como valores de referência, consideradas como ponto de partida para 

a mensuração da qualidade da APS no contexto do incentivo de pagamento por 

desempenho, foram atingidas somente nos indicadores relacionados à estratégia de 

pré-natal e no ano de 2021, sendo o Indicador 2 também com meta atingida no ano 

de 2020. Tal cenário converge com uma das hipóteses deste estudo, de resultados 

não satisfatórios dos indicadores do pagamento por desempenho da APS, ou seja, 

embora tenha ocorrido aumento percentual dos números, estes resultados não foram 

adequados quando se considera o desempenho ideal, salvo os relacionados ao pré-

natal, que já atingiram o valor de referência no ano de 2021. 

As melhorias nos resultados são atribuídas pelos sujeitos das pesquisas 

a dois fatores: o primeiro a qualificação dos dados informados e registrados pelos 

profissionais das equipes de saúde nos sistemas, seja próprio ou e-SUS; e o segundo 

as várias ações realizadas pelas equipes e pela gestão da APS em busca de melhores 

resultados nos indicadores do PPB. Percebe-se nas falas que o foco das ações 

realizadas por parte dos gestores da APS, e também dos profissionais, estava voltado 

para melhoria dos resultados dentro do programa, à vista disso uma importante 

reflexão a ser realizada é se as energias desprendidas pelos municípios objetivavam 

somente o cumprimento de metas ou também a melhoria nas condições de saúde, 

bem como se as ações realizadas focaram somente nos sete indicadores.  

O primeiro fator, qualificação das informações, vai ao encontro ao que 

Sellera et al. (2020) defendem: o pagamento por desempenho baseado em resultados 

traz muitas melhorias, sendo uma delas o registro de usuários nos sistemas de 

informação. Foi o que concluíram Harzheim et al. (2022) em estudo recente com os 
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primeiros resultados do novo modelo de financiamento (PPB), que revelaram um 

incremento de mais de 50 milhões de pessoas com cadastro qualificado e único. 

O PPB, ao instituir os indicadores de pagamento por desempenho, 

definiu que parte do valor de repasse financeiro aos municípios dependeria dos 

resultados alcançados8, que para Harzheim (2020) de certa forma, “incentiva ainda 

mais a informatização, trazendo uma ampla transparência para os resultados 

alcançados e possibilita uma régua inequívoca para medir o sucesso de políticas 

públicas”. Porém, Morosini, Fonseca e Baptista (2020) criticam esta abordagem, 

afirmando que no PPB a adoção do pagamento por desempenho, centrado em poucos 

aspectos clínicos, restringem-se ao escopo de ações tradicionais que não ultrapassam 

a prevenção de base biomédica, não contribuindo assim para a valorização da 

promoção da saúde e da abrangência do cuidado. 

Quanto ao segundo fator, a busca por melhores resultados dos 

indicadores do PPB, indica a preocupação com o fim, o que converge com outra crítica 

realizada por Morosini, Fonseca e Baptista (2020), que alegam que o PPB introduz 

uma lógica de desempenho, que enfatiza o monitoramento de procedimentos e os 

resultados das ações de saúde, porém não abarca a avaliação dos processos de 

trabalho.  

Dentro da estratégia de pré-natal, pode-se verificar por meio dos 

resultados dos três indicadores (1, 2 e 3), que houve melhoria a cada ano, 

principalmente comparando os dados de antes com os dados de durante a pandemia. 

Segundo os sujeitos da pesquisa, os atendimentos de pré-natal foram mantidos, 

considerando sua importância, porém colocam em dúvida a qualidade do 

atendimento, quando referem-se à quantidade de consultas exigidas, pois elas podem 

ter sido realizadas, porém não retratam a qualidade do acompanhamento da gestante. 

O Indicador 1, que se refere a proporção de gestantes com pelo menos 

seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação, 

demonstra segundo o MS, a capacidade da equipe de captar precocemente a 

gestante bem como acompanhá-la ao longo da gestação, já que o acompanhamento 

adequado da gestante ao longo do pré-natal, com consultas em quantidade e 

qualidade suficiente é capaz de identificar problemas pré-existentes e aqueles 

 
8 Considerando a pandemia de COVID-19, foi pactuado em CIT o pagamento por desempenho considerando o 

resultado potencial de 100% do alcance dos indicadores por equipes dos municípios, evitando que estes tivessem 

prejuízos financeiros pelo não alcance das metas nos anos de 2020 e 2021. 
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desenvolvidos durante a gestação. Tal ação propicia diagnóstico precoce, bem como 

tratamento apropriado, aumentando as chances de uma gravidez saudável com o 

desenvolvimento correto do feto e também um parto no tempo certo (BRASIL, 2020g). 

Já o Indicador 2, relacionado à proporção de gestantes com realização 

de exames para sífilis e HIV, que são infecções ameaçadoras ao feto uma vez que 

podem ser transmitidas verticalmente. A interrupção do ciclo de transmissão gestante-

feto pode ser feita, com terapia de eficácia reconhecida, se identificada em momento 

oportuno (BRASIL, 2020g).  

Diferentemente dos resultados da microrregião de saúde de São 

Sebastião do Paraíso, em um estudo realizado em Franco da Rocha, localizado na 

região metropolitana de São Paulo, para identificar os desafios e as respostas 

organizadas pela APS na atenção ao pré-natal foi constatado que houve redução da 

média de consultas em 2020, quando comparada com a média de 2019. De acordo 

com a percepção dos profissionais que participaram deste estudo, o início tardio do 

pré-natal se deu devido ao medo das usuárias em frequentarem os serviços 

(RAIMUNDO, 2021). Este medo também foi relatado pelos participantes do grupo 

focal, o relacionando com prejuízo na assistência de saúde prestada à população. 

E o Indicador 3, proporção de gestantes com atendimento odontológico 

realizado, demonstra a capacidade de coordenar o cuidado da gestante entre a equipe 

de saúde da família e a equipe de saúde bucal para o efetivo acompanhamento pré-

natal, mesmo que essas pessoas estejam em ambientes físicos distintos. As doenças 

bucais podem gerar problemas gestacionais, como por exemplo, a indução do parto 

prematuro, prejudicando potencialmente a saúde e o desenvolvimento do bebê e por 

este motivo este indicador foi elencado no PPB (BRASIL, 2020g). 

A respeito deste indicador de saúde bucal, observou-se nas falas dos 

sujeitos, indagações da qualidade deste tipo de atendimento, já que segundo eles, 

durante a pandemia, os dentistas realizavam atendimentos remotos, atendimentos 

estes que eram validados pelo sistema e considerado para compor o resultado deste 

indicador. Todavia, para Costa (2019) o uso da teleodontologia nos serviços públicos 

de saúde bucal é capaz de disponibilizar serviços educativos e de realizar atendimento 

remoto a pacientes, aumentando o acesso a este tipo de serviço, porém sugere que 

a percepção dos usuários seja considerada para uma melhor qualificação deste 

serviço. 
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Sob o mesmo ponto de vista Carrer et al. (2020), a teleodontologia abriu 

oportunidades para a saúde bucal retomar a oferta de diversos serviços de forma 

remota durante a pandemia e consideram que foi uma experiência promissora a ser 

aplicada no cenário de pós-pandemia. Dentre as possibilidades de utilização deste 

recurso para ampliação e qualificação do cuidado em saúde, os autores citam: busca 

ativa, monitoramento de usuários prioritários, de risco e com problemas sistêmicos, 

escuta inicial, atividades educativas individuais ou coletivas, entre outros.  

Na estratégia saúde da mulher, o Indicador 4, de cobertura de exame 

citopatológico, constata a habilidade da equipe em realizar a captação de mulheres 

que não tenham ido espontaneamente à unidade para realização do exame e em 

ofertar o serviço a todas as mulheres na idade preconizada que frequentam a unidade, 

independentemente do motivo. O câncer cérvico-uterino é o único completamente 

identificado anteriormente ao seu desenvolvimento e tem seus agentes causadores 

conhecidos, porém o número desse tipo de câncer ainda é considerado acima do 

esperado para um país que oferece cobertura universal de rastreamento (BRASIL, 

2020g). 

Em conformidade com os resultados quantitativos encontrados nesta 

pesquisa, nos últimos quatro anos não ocorreu melhoria, porém não houve piora nos 

resultados alcançados pelos municípios da microrregião de saúde em estudo, no 

âmbito da saúde da mulher. Tal melhoria não foi possível, considerando os relatos 

dos sujeitos, ao medo por parte da população em ir até a unidade de saúde durante a 

pandemia. Em uma das falas, foi citado que a maioria das mulheres que realizaram a 

coleta destes exames neste ano (2022), estava há mais de dois anos sem fazer o 

exame. E, segundo os relatos, além de não haver melhoria, houve um prejuízo nas 

ações preventivas e consequentemente um agravamento e aumento de doenças, bem 

como aumento da fila de espera. 

Resultados discordantes dos encontrados quantitativamente na 

microrregião, estão em dois estudos, sendo um realizado em um município 

paranaense e outro no Brasil como um todo. Na pesquisa realizada no município de 

Guarapuava, Paraná, sobre a cobertura da prevenção do câncer cérvico-uterino, que 

se utilizou de dados de fonte secundária entre 2016 e 2020, foi verificado um 

decréscimo em 2020 de cerca de 70% no rastreamento, quando comparado com os 

dados de 2019 e que o município não alcançou a meta preconizada, sugerindo falhas 

na captação ou no rastreamento oportuno (NASCIMENTO et al., 2021).  
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Resultado parecido foi encontrado no estudo conduzido por Militão et al. 

(2021) que analisou as repercussões da pandemia no número de coletas de material 

citopatológico de colo de útero no Brasil, considerando o banco de dados oficial do 

MS correspondente ao período entre janeiro de 2019 a dezembro de 2020, sendo 

observada uma queda de 67% na realização do procedimento em todo o território 

nacional, concluindo assim que a pandemia reduziu estatisticamente o número de 

ações relacionadas ao exame e possivelmente a identificação das lesões precursoras 

ou relacionadas ao câncer cervical em 2020. Esta conclusão vai de encontro com 

resultados qualitativos da presente pesquisa, em que os sujeitos ao relacionarem as 

demandas geradas pela pandemia, cita o aumento do número de pacientes com 

câncer. 

Já no campo da estratégia saúde da criança, o Indicador 5, que trata da 

cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente, retrata a capacidade de 

todos os profissionais em acompanhar a sua população adscrita de crianças, realizar 

captação para vacina nas consultas e dialogar com os pais sobre a importância da 

imunização (BRASIL, 2020g). A microrregião apresentou pior cobertura de 2020 para 

2021, ficando bem aquém da meta e parâmetro proposto. Em um dos relatos do grupo 

focal, a baixa adesão da vacinação infantil de forma geral foi associada aos 

movimentos de antivacina tão presentes durante a pandemia. 

Camargo (2022), ao analisar as camadas que emergem nos discursos 

de hesitação e recusa vacinal no Brasil durante a pandemia de COVID-19, concluiu 

que estes discursos são compostos de intersecções e sobreposições dessas 

estratégias, em movimentos que apresentam um padrão e que se vão alterando a 

partir de novos acontecimentos discursivos, e que, na contraposição desses 

discursos, reduzi-los ou simplificá-los pode levar a uma maior adesão à hesitação e 

recusa vacinal. 

Um estudo descritivo e retrospectivo de cobertura vacinal das crianças 

menores de um ano antes e durante a pandemia da COVID-19 em Roraima, realizado 

a partir de dados secundários, apresentou uma redução entre 2019 e 2020, de 

10,84%, sendo que mais de 90% das vacinas preconizadas para esta faixa etária 

tiveram redução em 2020 (BENEDETTI, 2022). 

Igualmente, em uma revisão narrativa da literatura, realizada em outubro 

de 2020 por Oliveira et al. (2021) com objetivo de discorrer acerca da situação vacinal 

das crianças diante da pandemia de COVID-19, concluiu-se que, diante da 
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quarentena, ocorreu uma redução na procura da vacinação e na distribuição de 

algumas vacinas infantis, sendo apresentada como causas o medo por parte da 

população em se expor e contrair o coronavírus e as dificuldades para se ter acesso 

ao atendimento de imunização em algumas áreas. 

Por outro lado, em um relato de experiência de abordagem qualitativa, 

elaborado a partir do Projeto de Incentivo a Adesão à Imunização nos Centros de 

Saúde da Família de Sobral no Ceará, que possui 100% da população com cobertura   

de APS, mostrou-se que a partir da baixa procura ao serviço de imunização no 

município foram realizadas várias estratégias de multivacinação, como vacinação de 

rotina, monitoramento rápido de cobertura vacinal, intensificação da vacinação e 

multivacinação nas casas, em praças e quadras poliesportivas e busca ativa realizada 

pelas agentes de saúde, que resultou no aumento da procura das famílias, 

fortalecendo o vínculo entre população e unidade mesmo em meio à pandemia 

(BRASIL, 2022b; GONÇALVES, 2021).  

E por fim, em um estudo observacional ecológico, com dados de 

cobertura vacinal em menores de um ano, no Brasil, entre 2010 e 2020, com objetivo 

de identificar a evolução da cobertura vacinal infantil e os impactos nas metas de 

imunização causados pela pandemia de COVID-19, concluiu-se que o perfil de baixa 

cobertura vacinal entre 2010 e 2020 é devido a fatores como nível socioeconômico e 

hesitação vacinal e que apesar disso, houve estabilidade em 2020, pois o isolamento 

social não estava associado à baixa cobertura, que já vinha caindo antes da pandemia 

(LEITE et al., 2022). 

Os indicadores da estratégia de condições crônicas, 6 e 7, referem-se 

ao percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre 

e de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada, respectivamente. Estes 

indicadores possibilitam verificar o contato entre a pessoa com estas patologias e o 

serviço de saúde. Os resultados nos últimos quatro anos da microrregião 

apresentaram melhorias, porém sem atingir a meta. 

Segundo o Departamento de Saúde da Família do MS, a hipertensão 

arterial e a diabetes mellitus aumentam o risco cardiovascular, quando não são 

devidamente acompanhadas e compensadas. São patologias de alta prevalência na 

população e por serem uma condição sensível à APS, o bom manejo dessas doenças 

contribui para a diminuição das complicações agudas e crônicas e também de mortes 

(BRASIL, 2020g). 
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Para os sujeitos da pesquisa, o receio, a insegurança e o medo, tanto de 

profissionais quanto de usuários, prejudicaram a assistência de saúde prestada aos 

pacientes diabéticos e hipertensos, pois procuraram menos o serviço e também 

deixavam de comparecer em consultas de rotinas agendadas pela equipe, 

principalmente os idosos.  Além disso, deixaram de participar de ações coletivas 

direcionadas para eles, com foco na promoção e prevenção, já que estas foram 

interrompidas.  

Mediante ao exposto, percebe-se uma ambiguidade nos resultados, por 

um lado melhoria dos indicadores quantitativos e de outro os relatos de absenteísmo 

e prejuízo na assistência. Por conseguinte, se infere que os fatores já citados 

anteriormente - de qualificação das informações e ações realizadas em busca de 

melhoria nos resultados no PPB - justificam o aumento percentual destes indicadores, 

o que não indica necessariamente a melhoria no bom manejo dessas doenças pelas 

equipes. 

Contrariando este achado está o estudo transversal de Malta et al. 

(2021), realizado de 24 de abril a 24 de maio de 2020 para investigar a associação 

entre diagnóstico autorreferido de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e 

adesão ao distanciamento social e utilização dos serviços de saúde durante a 

pandemia de COVID-19, sendo que o resultado foi uma importante adesão desses 

indivíduos ao distanciamento social e uma maior procura por atendimento de saúde, 

contudo relataram dificuldades na utilização dos serviços de saúde, como marcar 

consultas, conseguir atendimento e medicamentos, bem como realizar exames e 

intervenções programadas. 

Em contraste com os resultados de Malta et al. estão os encontrados por 

Borges, K. et al. (2020), que na mesma linha e com coleta de dados em período 

idêntico, buscando apresentar o impacto da pandemia de COVID-19 em pacientes 

com doenças crônicas e a sua correlação ao acesso a serviços de saúde durante este 

período, em um estudo transversal descritivo-analítico a partir de uma amostra de 

45.161 indivíduos, identificaram que houve maior prevalência de indivíduos que 

consideraram que o seu estado de saúde permaneceu igual e a maioria dos 

respondentes que buscaram os serviços de saúde relataram que conseguiram ser 

atendidos. 

Outrossim, a questão do elevado risco de complicações de COVID-19 

em pessoas portadoras de DCNT precisou ser considerada pelos serviços, Estrela et 
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al. (2020) em uma revisão narrativa realizada no primeiro ano da pandemia, 

concluíram que o cenário pandêmico se apresentou com muitos desafios para a 

população, requerendo ações de autocuidado e medidas de prevenção para reduzir a 

probabilidade da doença chegar aos grupos vulneráveis e, por sua vez, diminuir os 

índices de morbimortalidade. 

Para além dos indicadores do PPB, que buscam monitorar e avaliar o 

desempenho das ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na APS e que foram 

analisados neste estudo considerando o período antes e durante a pandemia de 

COVID-19, buscou-se também analisar a percepção dos profissionais que atuam na 

gestão da APS no âmbito municipal sobre o desempenho deste nível de atenção e a 

influência da pandemia.  

Neste sentido, os discursos dos sujeitos apontaram a) reflexos na 

assistência trazidos pelos medos por parte dos profissionais e da população; b) os 

desafios impostos pela pandemia no âmbito da gestão municipal; c) as dificuldades 

na operacionalização da APS; d) consequências e desafios atuais da gestão; e e) os 

aprendizados e ganhos para APS trazidos pela crise sanitária.  

Os participantes do estudo exprimiram a questão do medo e os reflexos 

na assistência, principalmente a realizada por meio de visitas domiciliares, em que os 

profissionais apresentaram resistências para execução desta ação, mesmo sendo 

oferecido os EPIs. O medo e a insegurança também dos profissionais que realizam 

atendimentos individuais apareceram nas falas como fator prejudicial na qualidade do 

atendimento prestado durante as consultas. Este medo também vinha por parte da 

população, que segundo os participantes influenciou na procura por atendimento e 

comparecimento nas unidades de saúde. Tais achados confirmam três hipóteses 

deste estudo: a diminuição dos atendimentos presenciais neste nível de atenção, 

insegurança da população e dos profissionais de saúde e aumento do absenteísmo 

nos atendimentos agendados. 

Segundo Ornell et al. (2020) o medo vivenciado em momentos de crises 

sanitárias como esta, pode ser o causador de uma pandemia concomitante, a 

pandemia do medo. Além do medo de se contaminar e o medo concreto da morte, a 

pandemia tem implicações para outras esferas, como organização familiar, 

fechamento de escolas, empresas e locais públicos, mudanças nas rotinas de 

trabalho, isolamento, levando a sentimentos de desamparo e abandono. 
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Vários foram os desafios apontados pelos sujeitos no contexto da gestão 

municipal, como a necessidade de realização de barreiras sanitárias; dificuldades 

enfrentadas com comerciantes e empresários, já que diante dos decretos com 

medidas sanitárias que estes precisavam seguir, eram fiscalizados pelo setor saúde; 

bem como as perdas e lutos sentidos pelos profissionais e gestores.  

Nas barreiras sanitárias, criadas para controlar o fluxo de chegada e 

saída de pessoas nos municípios e presentes nos primeiros meses da pandemia, 

utilizaram-se os profissionais da APS para seu funcionamento, o que para os sujeitos 

da pesquisa trouxe grande desgaste para gestão, devido à resistência por parte de 

alguns trabalhadores, além de prejudicar a assistência. Por fim, os participantes 

chegaram à conclusão que a existência da barreira sanitária foi uma ilusão e que 

trouxe muito estresse para os gestores. 

Corrobora com esta conclusão, o estudo publicado por Ferreira (2020) 

sobre a eficiência de barreiras sanitárias restritivas para conter o avanço de COVID-

19, em que concluiu utilizando-se uma modelagem matemática simples, que tais 

restrições de acesso se mostraram insuficientes em muitos municípios, já que mesmo 

com sua existência novos registros de casos aconteciam diariamente, justifica-se pelo 

fato das barreiras, mesmo as mais rigorosas, possuírem alguma permeabilidade em 

que pessoas as atravessavam e mantinham contato com os munícipes. 

Por outro lado, em um relato de experiência sobre a implantação de 

barreira sanitária como estratégia de enfrentamento à COVID-19 em Porto Walter no 

Acre, apresentado na “Mostra Brasil aqui tem SUS”, demonstrou que o objetivo 

esperado com a implantação deste dispositivo foi alcançado, que era de ganhar 

tempo, retardando a entrada do vírus para treinar as equipes de saúde e os 

profissionais de serviços essenciais, como também ampliar a estrutura de 

atendimento. Segundo o autor da experiência “o resultado foi positivo porque quando 

surgiram os casos, tivemos como intervir” (PEDROSA, 2020). 

Outro desgaste relatado foi junto aos familiares que perderam seus 

entes, que por questões sanitárias tiveram seus velórios e sepultamentos restritos, 

restrições estas que eram definidas pelos gestores, seguindo as orientações de 

órgãos superiores e autoridades sanitárias. Segundo Cogo et al. (2020) as 

recomendações sanitárias para os funerais se basearam na biossegurança do manejo 

dos corpos para a prevenção da contaminação, sendo que nos rituais fúnebres 

deveriam participar poucas pessoas e o sepultamento com o caixão lacrado e de 
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pouca duração e este cenário impôs desafios quanto ao cuidado e à saúde mental 

das pessoas que atravessaram o luto. 

As dificuldades na operacionalização da APS relatadas pelos sujeitos 

perpassaram pelas questões de gestão de pessoas, necessidades de reorganização 

dos fluxos e rotinas de trabalho e os impasses relacionados aos insumos, EPIs e 

recursos financeiros, que consequentemente afetou a assistência em saúde prestada 

à população.  

Algumas destas dificuldades também foram identificadas por Ribeiro et 

al. (2022) em uma pesquisa de abordagem qualitativa e histórico social guiada pelo 

referencial da nova história, com objetivo de analisar os impactos da pandemia 

COVID-19 na vida, saúde e trabalho de enfermeiros brasileiros, identificaram que na 

dimensão relacionadas à assistência profissional, houve sobrecarga de trabalho, 

escassez de pessoal e de material, além de considerável número de contaminações 

e ocorrência de mortes entre os membros da equipe por COVID-19. 

Segundo os participantes do grupo focal, a gestão da APS teve que lidar 

com necessidade de realocar profissionais, sendo muitas vezes desviados de função, 

teve que se reorganizar com os afastamentos e também com a sobrecarga dos 

trabalhadores. E diante de tudo isso, sofreram também com a resistência por parte de 

alguns profissionais, que também tiveram que se adaptar com as novas rotinas e 

fluxos estabelecidos para o atendimento dos usuários, já quem em muitas unidades 

foi necessário ter sala de isolamento. E de acordo com as falas dos participantes todo 

este cenário, prejudicou a realização das ações programáticas. 

Similares são os resultados apresentados em um estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa realizada em um município da região Sul do Brasil, no período 

de março a maio de 2021, que retratou a percepção dos gestores sobre as ações 

implantadas para reorganização dos atendimentos e gestão do cuidado na APS em 

virtude da pandemia, concluindo que houve impacto nos atendimentos realizados na 

APS, já que atendimentos necessitaram ser cancelados e foi reduzida as agendas, 

sendo mantido os atendimentos prioritário e de urgência. Para tanto os gestores 

precisaram se adaptar ao novo cenário epidemiológico repensando os fluxos de 

atendimentos, forças de trabalho e criando alternativas. Este estudo também revelou 

como dificuldade a reposição dos recursos humanos, pela ausência do trabalhador 

quando sintomático ou quando em contato domiciliar de algum suspeito (WEILER; 

CAMARGO; BURG, 2022).  
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No tocante a estes desafios gerenciais para gestão do cuidado durante 

a pandemia, Silva, H. et al. (2021) em um relato de experiência no contexto da APS 

realizado em uma área na Zona Oeste do Rio de Janeiro, descrevem que foram 

implantadas ações e desenvolvidas estratégias para manutenção dos 

acompanhamentos, considerando a necessidade de adequações nos fluxos 

assistenciais e processos de trabalho para atendimentos de casos de síndrome gripal, 

suspeitos de COVID-19, sendo as práticas clínicas realizadas com as devidas 

adaptações para a segurança dos pacientes, deste modo as ações demonstraram a 

importância da gestão da qualidade para se atingir a integralidade do cuidado. 

Weiler, Camargo e Burg (2022) também identificaram junto aos gestores 

a dificuldade encontrada em adquirir insumos, principalmente em larga escala, que 

antes não faziam parte do cotidiano da APS. Realidade também encontrada nos 

relatos dos sujeitos da presente pesquisa, onde a dificuldade para aquisição de 

insumos, principalmente EPIs foi um grande entrave, além do alto custo dos itens, a 

baixa disponibilidade e a demora na entrega, que afetaram a operacionalização dos 

serviços.  

Os sujeitos relataram alternativas encontradas em alguns momentos 

para solução parcial desta problemática, a confecção de máscaras, capote, aventais 

de forma caseira, tanto para uso pelos profissionais, quanto para ofertar à população. 

O engajamento dos profissionais e da comunidade na confecção destes 

equipamentos de proteção ficou explícito no enfrentamento da pandemia.  

O município de Rurópolis, Pará, com baixo índice de desenvolvimento 

humano, apresentou um relato de experiência sobre a mobilização social na 

confecção de máscaras para distribuição à população, que se iniciou com os 

profissionais de saúde afastados por se enquadrarem em grupos de risco e foi 

ganhando maior dimensão na medida em que foram chegando voluntários, como 

costureiras, estudantes, movimento de mulheres do campo e da cidade, profissionais 

de outras áreas. Segundo a autora, os ACSs foram o elo entre a população carente e 

os profissionais, identificando as demandas dos grupos de risco e distribuindo os kits 

de proteção e a rede de solidariedade que se formou foi emocionante, demonstrando 

que o engajamento social pode trazer resultados significativos (MATOS, 2020).  

Da mesma forma em um estudo de caso pautando em dados 

bibliográficos, documentais e em entrevistas semiestruturadas, realizado em Curitiba 

no Paraná analisou a iniciativa do laboratório público de fabricação por prototipagem 
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(FabLab Cidadania do Cajuru), que através de impressoras 3D confeccionou 

máscaras-escudo para doação aos profissionais de saúde e os resultados 

demonstraram que a ação foi positiva, fomentando a articulação entre ciência, 

tecnologia e sociedade (OLIVEIRA; SHAAB; JUNIOR, 2020). 

No que tange as consequências da pandemia e os desafios percebidos 

pelos sujeitos ainda presentes estão os relacionados aos profissionais e seus 

processos de trabalho, como também as demandas geradas, que precisam ser 

enfrentadas e solucionadas pela gestão da APS.  

Segundo a OPAS, dois anos após o início da pandemia, os sistemas de 

saúde ainda enfrentam desafios significativos na prestação de serviços essenciais de 

saúde. Em pesquisa realizada pela OMS, em mais da metade dos países 

pesquisados, muitas pessoas ainda não têm acesso aos cuidados nos níveis de APS 

e cuidados comunitários, devido as interrupções continua em todos os ambientes de 

saúde durante a pandemia (OPAS, 2022b). 

A partir da análise das falas percebeu-se que a integração entre os 

profissionais das equipes ainda está prejudicada, tal como a relação entre 

profissionais e gestão da APS; e que a retomada de ações, como visitas domiciliares, 

ainda está lenta, com algumas resistências por parte dos trabalhadores, que muitas 

vezes, querem usar prioritariamente a forma remota para realização das ações de 

atenção domiciliar. Outra ação difícil de ser retomada são as relacionadas a educação 

permanente. 

Considerando que as ações preventivas e de promoção de saúde, a 

oferta de atendimentos médicos e odontológicos foram diminuídas e até mesmo 

paralisadas, os sujeitos relataram geração de novas demandas para APS, como 

agravamentos de doenças por ausência de acompanhamento em tempo oportuno e 

aumento da fila de espera de consultas, exames de rotina e de atendimentos pela 

equipe multiprofissional. Semelhantemente são os relatos apresentados pela metade 

dos países pesquisados pela OMS, de novembro a dezembro de 2021, sobre a 

continuidade dos serviços essenciais de saúde durante a pandemia de COVID-19, 

que confirmaram as interrupções nos cuidados de reabilitação e nos cuidados 

paliativos durante a pandemia (OPAS, 2022b). 

Um dos participantes relatou também que estão identificando prejuízos 

nas dentições, principalmente de crianças e os resultados de um estudo realizado na 

Paraíba entre 2019 e 2020 por Nóbrega et al. (2021), que avaliou como se deu o 



147 

acesso aos serviços odontológicos na APS, vai ao encontro a estes achados, pois 

identificaram uma queda significativa entre 2019 e 2020 nas primeiras consultas 

odontológicas e tratamentos concluídos, atribuída às orientações de suspensão do 

atendimento odontológico eletivo durante a pandemia e concluíram alertando para as 

consequências na saúde bucal e qualidade de vida dos usuários do serviço com a 

restrição do acesso. 

Ficou perceptível também nos relatos a alta demanda por assistência 

fisioterapêutica. Segundo Souza et al. (2022) os fisioterapeutas exercem função 

fundamental no continuum de cuidados da COVID-19, o que demanda assistência 

contínua deste profissional, principalmente na APS. Em seu ensaio que discutiu os 

desafios da organização e da oferta deste serviço concluíram que: 

 
a reabilitação funcional depende da capacidade de resposta da APS; existe 
um déficit de serviços de reabilitação que antecede a pandemia, e pode 
comprometer respostas satisfatórias às demandas do atual contexto 
epidemiológico; faz-se necessária a articulação entre as equipes de 
fisioterapia ambulatorial e da APS; [...] Todavia, o novo regime fiscal 
brasileiro, somado à crise econômica e política, ameaça não apenas a 
continuidade do cuidado, mas sobretudo sua ampliação pública em 
velocidade compatível com a demanda (SOUZA et al., 2022, p. 2133). 

 

Outra demanda gerada pela pandemia está relacionada à saúde mental, 

ficando nítido nas falas o aumento de procura pelo serviço de psicologia, 

principalmente para crianças e adolescentes, que vem apresentando maus 

comportamentos no ambiente escolar, como automutilação, crises de ansiedade e 

dificuldades de relacionamento. Os sujeitos da pesquisa acreditam que esta situação 

esteja relacionada ao isolamento social, convivência com familiares no domicílio por 

um longo período e ausência de aulas presenciais. 

Converge com este resultado, os achados da revisão integrativa da 

literatura realizada por Silva, W. et al. (2021) com objetivo de analisar o impacto da 

Covid-19 na saúde mental das crianças, em que foi observado que os principais 

sentimentos vivenciados foram medo, tristeza, insegurança, raiva e tédio, e os 

principais sintomas de agravos à saúde identificados foram: irritabilidade, mudanças 

bruscas de comportamento e insônia. O estudo também revelou que os sentimentos 

dos adultos interferem diretamente na saúde mental das crianças contribuindo muitas 

vezes para seu adoecimento.  

A pandemia também trouxe aprendizados e ganhos para APS e de 

acordo com os sujeitos houve melhoria na organização do serviço e na otimização de 
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recursos humanos, ampliação de pessoas cadastradas e vinculadas às equipes, 

assim como o conhecimento de suas situações de saúde, reconhecimento da 

importância da ciência, principalmente com a vacinação contra COVID-19 para a 

retomada das atividades, melhor integração entre os setores educação e saúde e 

também a inserção de novas ferramentas para contato com os usuários, sendo que 

este último vai ao encontro à uma das hipóteses do estudo, de adesão a novos 

formatos de trabalho. 

O aumento e a qualificação do cadastro de pessoas junto ao SISAB, 

favorece, segundo Harzheim et al. (2022), a superação das dificuldades para o 

alcance de maior presença do acesso de primeiro contato, da longitudinalidade e da 

coordenação do cuidado, que para ele são dependentes da continuidade da 

informação clínica.  

 

Além disso, o cadastro das pessoas e dos profissionais da APS brasileira 
junto ao SISAB se configura como o maior conjunto de dados demográficos 
e clínicos de saúde do mundo. Se mantidas as ações iniciadas em 2019/2020 
de qualificação do e-SUS-PEC, com inclusão de variáveis clínicas fidedignas 
e mensuráveis, além do controle de duplicatas dos cadastros e da 
incorporação de informações de contato como telefones celulares e endereço 
por meio do cruzamento de bases de dados federais, a possibilidade de 
realizar grandes intervenções por meio de tecnologia de informação não terá 
precedentes. Será possível ter lista de pacientes/pessoas por equipe ou 
unidade de saúde, produzir relatórios de busca ativa - como já realizado na 
vacinação do sarampo em fins de 2019, monitorar pacientes com doenças 
crônicas, engajar pessoas com doenças crônicas em ações que aumentem 
adesão às terapêuticas instituídas, entre outras ações clínicas muito 
relevantes frente ao cenário epidemiológico de tripla carga de doenças 
(HARZHEIM et al., 2022, p. 614). 

 

A importância da ciência em tempos de pandemia foi descrita 

perfeitamente por Clissa e Casa (2021): 

 

A sociedade pós-pandemia sofrerá transformações cuja magnitude ainda não 
conhecemos, mas o protagonismo da Ciência é evidente. Neste cenário, 
ressalta-se a importância dos Institutos Públicos de Pesquisa, com destaque 
ao Instituto Adolfo Lutz e o Instituto Butantan. Fica claro para os cientistas e 
gestores dos Institutos Públicos de Pesquisa o aprendizado proveniente 
desse momento emergencial deflagrado pela pandemia. A necessidade do 
recrutamento e da mobilização de massa crítica para a busca rápida de 
soluções, a elaboração de plataformas especializadas e o investimento em 
tecnologia e produção se tornaram evidentes. A importância da atuação 
conjunta de redes multidisciplinares e da comunicação de qualidade, 
esclarecedora, democrática e atrativa junto à sociedade tornou-se cristalina. 
O conjunto dessas ações fortalece a credibilidade, a autonomia e o preparo 
do Sistema de Ciência & Tecnologia no âmbito estadual, além de gerar 
conhecimento e informação à população, indispensáveis não só para o 
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combate da pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, mas também no 
enfrentamento de futuras pandemias (CLISSA; CASA, 2021, p. 6). 

 

Cruz, Martins e Cruz (2021) em um artigo sobre a educação infantil e 

demandas postas pela pandemia, considerando a intersetorialidade, identidade e 

retorno às atividades presenciais evidenciou demandas de maior coordenação e 

comprometimento entre as gestões dos entes federativos e de colaboração 

intersetorial envolvendo educação, assistência social e saúde, entre outros setores. 

Dentre as ferramentas para facilitar o contato equipe e usuário, está o 

Telessaúde, visto com uma oportunidade de ampliar o acesso da população aos 

serviços. Porém, Souza et al. (2022) fazem uma advertência sobre a disponibilidade 

desta ferramenta, pois não depende somente da contratação de profissionais e do 

serviço, mas também da superação de barreiras culturais e tecnológicas da população 

do nosso país. Além do que, é preciso se manter atento para que esse processo não 

acentue as desigualdades de acesso, com imposições de barreiras econômicas ao 

processo de cuidado, influenciando assim a qualidade da assistência ofertada. 

Outra ferramenta bastante utilizada pelas equipes e que apareceu nas 

falas do sujeito foi o Whatsapp, aplicativo de mensagem instantânea e online. Belfort, 

Costa e Monteiro (2021) em um relato de experiência cujo objetivo foi descrever a 

vivência da prática do acolhimento na APS durante a pandemia de COVID-19 em São 

Luís do Maranhão consideraram que os ACS tiveram um papel primordial para o 

enfretamento e reorganização  do  fluxo,  por terem um  vínculo  mais  próximos com 

a comunidade assistida e concluíram que a implantação de dispositivos e estratégias 

de tecnologias leves de saúde permitiram o desenvolvimento de intervenções em 

momentos de crise.  

Diante do que foi discutido até aqui, uma importante reflexão diz respeito 

às políticas públicas de saúde brasileiras voltadas aos serviços de APS e a influência 

no desenvolvimento social no contexto da pandemia de COVID-19. Principalmente 

tendo em vista o conceito ampliado de saúde, alicerçado por meio da ESF e as 

concepções sobre desenvolvimento defendidas por Sen, em que a saúde abrange 

aspectos amplos e complexos, como questões sociais, econômicas, políticas e 

ambientais.  

Fischborn (2015) em seu artigo que buscou aproximar os ideais e ações 

da PNAB e os conceitos defendidos por Sen, concluiu que os avanços alcançados 

pelo SUS, na medida em que incentiva o desenvolvimento focado nas pessoas e na 
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sua condição de vida buscando a construção de cidadãos livres, fazem dessa política 

de saúde um modelo mundial. Afinal, uma pessoa saudável, no conceito ampliado de 

saúde é um cidadão livre.  

O SUS precisou se reinventar durante a pandemia e para Lima et al. 

(2022) diante da crise sanitária vivenciada, com cenário dramático, surgiram vários 

dilemas éticos, dos quais podem resultar em soluções e o impulso por mudanças e 

melhorias, que perpassa pela necessidade de investimento urgente na saúde, com 

responsabilidade, justiça social e respeito à dignidade humana. 

Nesta perspectiva, a Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde 

da ABRASCO (2020) divulgou em seu relatório final do Seminário “Desafios da APS 

no SUS no enfrentamento da Covid-19” considerações importantes sobre as 

repercussões sociais e iniciativas comunitárias na pandemia, colocando em evidência 

que os eventos emergenciais podem ser importantes para construir respostas públicas 

de longo alcance para o presente e o futuro. Tanto que as medidas sanitárias e sociais 

buscam cuidar e recuperar a população geral e também as pessoas em situações 

mais vulneráveis por condições crônicas e exclusão social, que sofre com situações 

de exclusão e precisam de respostas intersetoriais, como saúde, alimentação, renda, 

emprego e que também contemplem as iniciativas da sociedade civil, tendo como 

prioridade política, a defesa dos direitos humanos. 

Ao contrapor a pandemia de COVID-19 e o desenvolvimento, entendido 

como um conceito complexo de várias dimensões e como um direito humano 

inalienável e ainda considerando a interrelação entre desenvolvimento humano e 

social embasada no conceito de Amartya Sen, que amplia este conceito na 

perspectiva da liberdade, surge o questionamento da influência de um sobre o outro 

e a reposta não é simples e nem esgotável, percorrendo vários campos e 

interpretações.  

Para Santos e Fibrans (2021) alguns pontos precisam ser considerados 

nesta análise, principalmente os interesses envolvidos por trás das políticas 

governamentais, que ao citar Sen entende que o Brasil como um Estado de bem-estar 

social deve-se buscar atender aos interesses e valores essenciais dos indivíduos que 

compõe a sociedade, e não de seus governantes enquanto sujeitos isolados. 

A Lei n. 13.979/2020 que dispôs sobre medidas para enfrentamento da 

ESPII estabeleceu diversas restrições à liberdade, como uso de máscaras em locais 

públicos, quarentena e barreiras sanitárias na locomoção. Jesus (2021) em seu artigo 
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discorreu sobre a resistência às medidas sanitárias, embasada no direito à liberdade, 

questionando se são moralmente justificadas ao considerar o parâmetro a teoria 

liberal da justiça e concluiu que “a limitação à liberdade é razoável até mesmo do 

ponto de vista da parte racional e autointeressada” e que “as restrições permitem que 

o uso da coisa comum ocorra em harmonia com o direito à vida e à saúde de cada 

um”, ou seja, “tais limitações são justificadas com base em uma teoria liberal da justiça 

e que não faz sentido atacar tais limitações com base em um direito abstrato à 

liberdade”. 

Em uma outra nuance, Miskolci (2021) ao explorar o papel cultural do 

medo em termos históricos e sociológicos, em seu artigo analisa o medo da pandemia 

para além dos aspectos racionais e visíveis e finaliza com a seguinte afirmação: 

 

Toda pandemia se expressa de forma singular em cada nação, em termos 
epidemiológicos e culturais, obrigando-nos a reconhecer qual a relação que 
a do coronavírus instaura no Brasil, entre nós e com nosso passado. [...] Uma 
emergência epidemiológica poderia nos fazer reconhecer fragilidades como 
coletividade e nossa incontornável interdependência, mas nosso passado 
mostra que a sociedade brasileira sempre optou por tratar desigualmente os 
concidadãos relegando a maioria à miséria e à vulnerabilidade. Passado 
inconveniente a assombrar nossas elites, privilegiadas econômica e 
sanitariamente, durante um isolamento que radicaliza sua condição social de 
distanciamento das classes menos favorecidas, seus dramas e suas mortes 
(MISKOLCI, 2021, p.166). 

 

Nunes (2021), em seu artigo que objetivou problematizar a perspectiva 

do desenvolvimento humano cujo risco de regressão é apontado como uma 

consequência do período pandêmico deflagrado com a COVID-19 concluiu a partir de 

um levantamento exploratório baseado em fontes documentais, que os desafios para 

amparar os feitos do desenvolvimento não podem ser restritos à pandemia: 

 

A reflexão orientada pela teoria social crítica marxiana e marxista aponta que 
os desafios para sustentar as conquistas do desenvolvimento humano para 
todos não podem ser atribuídos exclusivamente ao coronavírus SARS-Cov-
2, porque antes mesmo da crise sanitária, os lentos, mas importantes 
avanços conquistados já se mostravam insustentáveis na ordem social 
capitalista, cuja superação é condição para um real e sustentável 
desenvolvimento da humanidade, na perspectiva da emancipação humana 
(NUNES, 2021, p.1). 

 

Neste sentido, pode-se inferir que a privação de liberdade imposta pelo 

isolamento social e medidas sanitárias são justificáveis do ponto de vista da 

necessidade de harmonia entre o direito à vida, à saúde e o uso da coisa comum. Por 
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outro lado, considerando as dificuldades apresentadas neste estudo em relação a 

operacionalização da APS durante a pandemia, entende-se que houve 

comprometimento, de certa maneira, no desempenho por parte da ESF de suas 

responsabilidades, princípios, diretrizes e funcionamento, bem como sua relação com 

o conceito do economista Amartya Sen de desenvolvimento como liberdade, uma vez 

que a concepção de saúde ampliada, olha para a pessoa e não para a doença, sendo 

o foco na condição humana essencial. 

Infere-se também que o medo coletivo influenciou a vida social, 

impactando a forma de agir individual e coletivamente da sociedade. E, por fim que a 

pandemia não pode, isoladamente, ser correlacionada com os prejuízos no 

desenvolvimento humano. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente estudo analisou as repercussões trazidas pela pandemia de 

COVID-19 na APS em uma microrregião de saúde de Minas Gerais e como foi a sua 

possível influência no desenvolvimento social. Para atender a este objetivo foram 

verificados os resultados dos indicadores do pagamento por desempenho no âmbito 

do PPB, no período antes e durante a pandemia, junto às eSF e eAP; foram analisadas 

as percepções dos profissionais que atuam na gestão da APS no âmbito municipal; e 

por fim, foi discutido sobre as políticas públicas de saúde brasileiras voltadas aos 

serviços de APS e a influência no desenvolvimento social. 

As hipóteses de: diminuição dos atendimentos presenciais neste nível 

de atenção, adesão a novos formatos de trabalho, resultados não satisfatórios dos 

indicadores do pagamento por desempenho da APS, insegurança da população e dos 

profissionais de saúde e o aumento do absenteísmo nos atendimentos agendados 

foram todas confirmadas a partir dos resultados obtidos. 

Estes resultados foram dialogados com a literatura e permitiram 

identificar que: 

• A maioria dos indicadores do PPB apresentou melhoria em seus 

resultados quando comparados os dados de 2018 a 2021, porém a 

microrregião de saúde não atingiu o parâmetro (valor de referência 

utilizado para indicar o desempenho ideal que se espera alcançar) 

para nenhum dos indicadores, já a meta (valor de referência e ponto 

de partida para a mensuração da qualidade da APS) foi atingida 

somente nos indicadores relacionados à estratégia de pré-natal.  

• As melhorias nos resultados apontados acima estão relacionadas a 

dois fatores: a qualificação dos dados informados e registrados nos 

sistemas, seja próprio ou e-SUS; e à promoção de inciativas e à 

implementação de ações de saúde com foco nos indicadores do PPB. 

• Os sistemas de informação utilizados pela APS apresentam 

fragilidades, que influenciam nos resultados dos indicadores do PPB 

e, desta forma, os seus resultados não retratam a real situação de 

saúde de determinado local. Sendo assim, não devem ser 

considerados como uma única maneira de se avaliar o desempenho. 
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• O medo esteve associado ao prejuízo na assistência de saúde 

prestada à população, principalmente aos pacientes do grupo de 

risco, já que procuraram menos a unidade, deixaram de comparecer 

em consultas de rotinas agendadas e de participar de ações 

coletivas. Além disso, o medo coletivo influenciou a vida social, 

impactando a forma de agir individual e coletivamente da sociedade. 

• As barreiras sanitárias trouxeram grande desgaste para gestão, 

principalmente pela necessidade de utilizarem os profissionais da 

APS para seu funcionamento, estes por sua vez apresentaram 

resistências, e por fim, esse controle mais rigoroso da entrada e saída 

de pessoas nos municípios, realizado nos primeiros meses da 

pandemia, foi considerado pouco efetivo pelos gestores. 

• As dificuldades na operacionalização da APS perpassaram pela 

gestão de pessoas (realocação de profissionais, desvios de função, 

afastamento e sobrecarga, entre outros), pelas necessidades de 

reorganização dos fluxos e rotinas de trabalho e principalmente pelos 

impasses relacionados aos insumos, EPIs e recursos financeiros 

(alto custo dos itens, a baixa disponibilidade e a demora na entrega). 

• As consequências da pandemia observadas até hoje são: dificuldade 

de integração entre os profissionais das equipes, retomada integral 

de visitas domiciliares e resistências por parte dos trabalhadores em 

retomar alguns processos de trabalhos instituídos anteriormente 

• Outra consequência foi o aumento de demandas e filas de espera, 

com destaque para assistência fisioterapêutica e de saúde mental, 

principalmente para crianças e adolescentes. 

• A pandemia trouxe aprendizados e ganhos para APS, como: 

melhoria na organização do serviço e na otimização de recursos 

humanos; ampliação de pessoas cadastradas e vinculadas às 

equipes, assim como o conhecimento de suas situações de saúde; 

reconhecimento da importância da vacinação contra COVID-19 para 

a retomada das atividades; melhor integração entre os setores 

educação e saúde e também a inserção de novas ferramentas para 

realizar contato com os usuários. 
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Algumas limitações devem ser consideradas neste estudo, como viés de 

informação, por utilizar fonte de dados secundários na primeira fase da pesquisa, 

ocorrendo inclusive a ausência de dados públicos para os anos de 2018 e 2019 para 

o indicador relacionado à imunização; simultaneidade da implantação de um novo 

modelo de financiamento e pandemia; e o fato desta pesquisa acontecer e ser 

finalizada, temporalmente, ainda durante a situação de pandemia. 

Diante dos resultados encontrados nesta pesquisa, sugere-se a 

realização de mais pesquisas sobre os indicadores de desempenho e a percepção 

dos profissionais e gestores quanto aos resultados alcançados e o reflexo na 

integralidade do cuidado, buscando assim a qualificação dos serviços públicos 

ofertados à comunidade. Não somente, mas também estudos que avaliem a 

percepção dos usuários do SUS em relação a estes serviços. 

E, levando em conta que os principais obstáculos para a recuperação 

dos serviços de saúde incluem as consequências trazidas pela crise sanitária, como 

também as pré-existentes, que foram exacerbadas pela pandemia considera-se 

importante cada vez mais buscar o aperfeiçoamento dos sistemas de informação, para 

que produzam dados confiáveis, precisos e capazes de demonstrar as necessidades 

da população, a fim de promover atividades de cuidados à saúde e a distribuição de 

recursos de forma equânime, afinal dentre as iniciativas necessárias para o 

fortalecimento da APS está a adequação da estrutura física e tecnológica. 

Conclui-se que a pandemia trouxe repercussões para APS, mas ainda 

assim, mesmo diante das dificuldades encontradas na gestão do cuidado, garantiu-se 

o acesso da população prioritária e que a partir da concepção do desenvolvimento 

social como processo ampliado, cabe aos serviços de saúde, principalmente à APS, 

atuarem como instrumentos capazes de ampliar a qualidade de vida da população. 

Enfim, considerando o desenvolvimento na perspectiva de liberdade e 

as dificuldades de operacionalização da APS advindas da pandemia, que não permitiu 

o cumprimento integral de suas responsabilidades, princípios, diretrizes e 

funcionamento, entende-se que é primordial o aperfeiçoamento das ações e serviços 

públicos de saúde, permitindo a consolidação do SUS como uma política de Estado e 

consequentemente promovendo, a médio e a longo prazo, uma melhoria no 

desenvolvimento social. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: A PANDEMIA DE COVID-19 E AS REPERCUSSÕES NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: influência no desenvolvimento social 
 
Pesquisadora: Camila Trevisan Carvalho Comparini 

                       Tel. (35) 99818-9866 camilatrevizan.ead@gmail.com 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca  
Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 
Bairro São José, Franca/SP, CEP 14403-430. 
Telefone: 3713-4630 – Das 8h às 17h 
 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa que possui como objetivo 

analisar os impactos trazidos pela pandemia de COVID-19 na Atenção Primária à 

Saúde, tendo em vista o seu desempenho, a fim de propor reflexões das políticas 

públicas de saúde e a influência no desenvolvimento regional neste contexto, tendo 

como campo de estudo os municípios da microrregião de saúde de São Sebastião do 

Paraíso.  

Para participar do estudo, o(a) senhor(a) deverá preencher um formulário eletrônico 

de caracterização do perfil sócio demográfico e de atuação no Sistema Único de 

Saúde e também participar de uma entrevista grupal de forma virtual, por meio de 

ferramentas de reunião on-line, composta pelos coordenadores da Atenção Primária 

à Saúde, cujo o tempo estimado é de 60 (sessenta) minutos.  

Esta pesquisa não oferecerá benefícios diretos aos participantes, porém dentre seus 

benefícios indiretos poderá trazer contribuições tanto no campo acadêmico, quanto 

para a reflexão acerca desta temática, fortalecendo a avaliação de políticas públicas 

de saúde propiciando oportunidades de melhoria dos processos de trabalho. A 

pesquisa prevê riscos mínimos, como por exemplo de constrangimento durante o 

preenchimento do formulário on-line e durante a entrevista grupal, porém é importante 

esclarecer que tanto no formulário online como no grupo focal as questões estão 

voltadas para a sua prática diária de trabalho. Na ocorrência destes eventuais riscos, 

a equipe de pesquisa se compromete a ponderar a mitigação dos mesmos, através 
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de escuta qualificada e da garantia da confidencialidade das informações oferecidas. 

Ainda sobre os riscos característicos do uso do ambiente virtual, o pesquisador 

também se compromete a mitigar a todos aqueles possíveis, como possíveis 

vazamento de dados e/ou riscos de violação, assegurando que mesmo diante das 

limitações do pesquisador para assegurar total confidencialidade, medidas serão 

tomadas nessa direção para evitar prejuízos ao participante.   

 

A participação neste estudo é opcional, voluntária; não haverá nenhum tipo de 

pagamento aos participantes. As informações coletadas poderão ser publicadas com 

fins científicos, porém sem que sejam reveladas as identidades dos participantes, uma 

vez que não ocorrerá a identificação do profissional na análise de conteúdo. O(A) 

senhor(a) tem o direito de não participar da pesquisa, retirar-se a qualquer momento 

sem constrangimentos e sanções e sem prejudicar a sua atuação no cotidiano do 

trabalho. 

Sobre a guarda dos dados e material coletados no questionário e no grupo focal, 

informamos que serão armazenados por um período de 5 anos. As respostas serão 

armazenadas em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas a equipe 

de pesquisadores que a conduzem, conforme Resoluções do CNS nº 466/12 e nº 

510/16 e, com o fim deste prazo, será descartado. 

 

Você poderá imprimir uma via deste termo, ou se desejar, o pesquisador poderá 

encaminhar uma via assinada por e-mail ou da maneira como preferir. 

_______________ 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar livremente. E que a pesquisadora me informou que 
o projeto foi aprovado em julho de 2021 pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, pelo n. do CAAE 
48497121.8.0000.5384. 

 

Franca, 07 de julho de 2022 
 
 

_________________________________________________________ 
Fui convidado(a) e aceito livremente participar da pesquisa 

 
 

____________________________________________________ 
Camila Trevisan Carvalho Comparini – pesquisadora 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS 

SUJEITOS DE PESQUISA 

 

 

Dados Pessoais 

E-mail: 

Data de Nascimento: 

Gênero: 

Formação 
acadêmica 

Formação (Graduação): 

Ano de conclusão da graduação: 

Pós-graduação: 
 
(   ) Especialização    (   ) MBA     (   ) Mestrado    (   ) Doutorado 

Área da pós-graduação: 

Atuação 

profissional 

Município de atuação 

Função que ocupa: 

Tipo de vínculo com o município: 

Tempo de atuação no SUS: 

Tempo de atuação na APS: 

Tempo de atuação na gestão da APS em seu município: 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 

Apontamentos iniciais 

 

• Iniciar agradecendo a presença e disponibilidade dos participantes 

• Fazer alguns acordos: microfones desligados e se possível, câmeras ligadas 

• Solicitar autorização para gravação 

• Enviar pelo chat o TCLE e em seguida fazer a leitura conjunta e solicitar o 

preenchimento pelo google forms, dando um aceite. 

• Enviar formulário de caracterização 

• Apresentar o objetivo específico, que é verificar as impressões dos 

profissionais que atuam na gestão da APS no âmbito municipal sobre o 

desempenho deste nível de atenção e a influência da pandemia de COVID-19. 

 

 

Questões disparadoras 

 

1. Como foi para vocês vivenciarem a pandemia? 

 

2. Diante da pandemia de COVID-19 quais foram/são os maiores desafios para 

operacionalizar as ações e serviços de saúde da APS? 

 

3. Como é de conhecimento de vocês, são os indicadores do Programa 

Previne Brasil que medem o desempenho da APS em nosso país. Nesse 

sentido, como vocês enxergam a situação da pandemia de COVID-19 e a 

influência no conjunto dos resultados obtidos frente a esse programa? 

 

4. Como vocês avaliam o efeito da pandemia de COVID-19 na assistência 

prestada à população no âmbito da Atenção Primária à Saúde? 

Aconteceram mudanças? Como vocês enxergam estas mudanças? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – FICHAS DE QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES 

 

INDICADOR 1 

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 
primeira até a 20ª semana de gestação 

Interpretação 

Mede a proporção de gestantes que realizaram a quantidade de consultas de 
pré-natal preconizado pelo Ministério da Saúde, 6 atendimentos sendo que a 
primeira consulta deve ter sido realizada até a 20ª semana gestacional, em 
relação ao total de gestantes estimadas do município. O objetivo desse 
indicador é mensurar quantas gestantes realizam o atendimento correto em 
relação a quantidade de gestantes estimadas que o município possui, no intuito 
de incentivar o registro correto de todos os usuários da APS mesmo que possa 
afetar o resultado do indicador. Para a mensuração correta da quantidade de 
gestantes e a responsabilização de cada equipe, calcula-se uma estimativa 
utilizando o SINASC sendo corrigido pelo potencial de atendidos por cada 
equipe ou pelo município. 

Uso/Finalidade 

• Avaliar o acesso ao acompanhamento pré-natal; 

• Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação da assistência 
ao pré-natal; 

• Incentivar a captação de gestantes para início oportuno do pré-natal, 
essencial para o diagnóstico precoce de alterações e intervenção adequada 
sobre condições que vulnerabilizam a saúde da gestante e da criança. 

Periodicidade de 
mensuração 

Quadrimestral 

Fórmula de 
Cálculo 

 

Método de 
Cálculo 

Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no período, 
cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente nesta equipe com pelo 
menos 6 atendimentos onde o problema condição avaliada no atendimento foi 
o pré-natal (podendo ser marcação de campo rápido ou seleção do CID/CIAP 
correspondente), sendo que a primeira consulta realizada possui uma diferença 
de no máximo 20 semanas da data da DUM registrada no atendimento. 
Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado: 
1- Estimado: O menor resultado de quadrimestre da quantidade de nascidos 
vivos do município no período de 2014 a 2017 (apresentado no TABNET), com 
a correção da proporção do parâmetro de cadastro (apresentado no Painel de 
cadastro, número obtido com base na tipologia do município, levando em 
consideração a população IBGE) em relação à população IBGE do município, 
ou 
2- Informado: Quantidade de gestantes cadastradas, identificadas e vinculadas 
corretamente na equipe com gestações finalizadas (considerando a data 
provável do parto (DPP) + 14 dias) no período 

Fonte 
Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica - SISAB e Sistema 
de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC 

Fonte: BRASIL, 2020a 
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INDICADOR 2 

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV 

Interpretação 

Mede a proporção de gestantes que realizaram exames de sífilis e HIV durante 
o pré-natal realizado na APS, ou seja, a sorologia avaliada e teste rápido 
realizado. Em relação ao total de gestantes esmadas do município. O objetivo 
desse indicador é mensurar quantas gestantes realizam esse exame, em 
relação a quantidade esmada de gestantes que o município possui, no intuito de 
incentivar o registro correto de todos os usuários da APS mesmo que possa 
afetar o resultado do indicador. Para a mensuração correta da quantidade de 
gestantes e a responsabilização de cada equipe, calcula-se uma esmava 
utilizando o SINASC sendo corrigido pelo potencial de atendidos por cada 
equipe ou pelo município 

Uso/Finalidade 

• Avalia o cumprimento de diretrizes e normas para a realização de um pré-
natal de qualidade na APS;  

• Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação da assistência ao 
pré-natal; 

• Incentivar a realização dos exames de sífilis e HIV visando triar gestantes 
com essas patologias para que seja assegurado tratamento adequado com 
vistas a minimizar danos ao feto. 

Periodicidade de 
mensuração 

Quadrimestral 

Fórmula de 
Cálculo 

 

Método de 
Cálculo 

Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no período, 
cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente nesta equipe que tiveram 
um atendimento individual com exame avaliado de Sorologia de Sífilis (VDRL), 
ou realizou o procedimento de teste rápido para Sífilis e avaliou o exame de 
Sorologia de HIV ou realizou o procedimento de teste rápido para HIV (é aceito 
a marcação do campo rápido ou o SIGTAP correspondente 
em ambos os casos) 
Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado: 
1- Estimado: O menor resultado de quadrimestre da quantidade de nascidos 
vivos do município no período de 2014 a 2017 (apresentado no TABNET), com 
a correção da proporção do parâmetro de cadastro (apresentado no Painel de 
cadastro, número obtido com base na tipologia do município, levando em 
consideração a população IBGE) em relação à população 
IBGE do município, ou 
2- Informado: Quantidade de gestantes cadastradas, identificadas e vinculadas 
corretamente na equipe com gestações finalizadas (considerando a data 
provável do parto (DPP) + 14 dias) no período 

Fonte 
Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica - SISAB e Sistema 
de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC 

Fonte: BRASIL, 2020a. 
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INDICADOR 3 

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado 

Interpretação 

Mede a proporção de gestantes que realizaram atendimento odontológico no 
curso do pré-natal na APS. Compreende o registro de consulta odontológica 
realizada pelo cirurgião-dentista às gestantes da APS, visando, principalmente, 
prevenir agravos de saúde bucal que possam comprometer a gestação e o bem-
estar da gestante. O objetivo desse indicador é mensurar 
quantas gestantes realizam o atendimento odontológico, em relação a quantidade 
esmada de gestantes que o município possui, no intuito de incentivar o registro 
correto de todos os usuários da APS mesmo que possa afetar o resultado do 
indicador. Para a mensuração correta da quantidade de gestantes e a 
responsabilização de cada equipe, calcula-se uma esmava 
utilizando o SINASC sendo corrigido pelo potencial de atendidos por cada equipe 
ou pelo município, no intuito de incentivar o registro correto de todos os usuários 
da APS mesmo que possa afetar o resultado do indicador. Espera-se a ocorrência 
de, no mínimo, uma avaliação odontológica a cada trimestre de gestação. 

Uso/Finalidade 

• Avaliar o acesso ao cuidado em saúde bucal no período pré-natal; 

• Avalia o cumprimento de diretrizes e normas para a realização de um pré-
natal de qualidade na APS; 

• Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação da assistência ao 
pré-natal. 

Periodicidade 
de mensuração 

Quadrimestral 

Fórmula de 
Cálculo 

 

Método de 
Cálculo 

Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no período, 
cadastradas, identificadas e que realizaram uma consulta de pré-natal e um 
atendimento odontológico individual, ambos na APS. 
Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado: 
1-Estimado: O menor resultado de quadrimestre da quantidade de nascidos vivos 
do município no período de 2014 a 2017 (apresentado no TABNET), com a 
correção da proporção do parâmetro de cadastro (apresentado no Painel de 
cadastro, número obtido com base na tipologia do município, levando em 
consideração a população IBGE) em relação à população 
IBGE do município, ou 
2-Informado: Quantidade de gestantes cadastradas, identificadas e vinculadas 
corretamente na equipe com gestações finalizadas (considerando a data provável 
do parto (DPP) + 14 dias) no período 

Fonte 
Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica - SISAB e Sistema de 
Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC 

Fonte: BRASIL, 2020a. 
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INDICADOR 4 

Cobertura de exame citopatológico 

Interpretação 

Mede a proporção de mulheres com idade entre 25 a 64 anos atendidas na APS 
que realizaram 1 exame citopatológico do colo do útero no intervalo 3 anos, em 
relação ao total de mulheres na mesma faixa etária esmadas do município. Para a 
mensuração correta da quantidade de mulheres e a responsabilização de cada 
equipe, calcula-se uma esmava utilizando a projeção da população sendo corrigido 
pelo potencial de atendidos por cada equipe ou pelo município, no intuito de 
incentivar o registro correto de todos os usuários da APS mesmo que possa afetar 
o resultado do indicador 

Uso/ 
Finalidade 

• Avaliar a adequação do acesso ao exame preventivo para câncer do colo do 
útero.  

• Expressa a realização de um exame a cada três anos, segundo as Diretrizes 
Nacionais.  

• Avaliar o cumprimento de diretrizes e normas para a prevenção do câncer do 
colo do útero.  

• Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação da saúde da mulher. 

Periodicidade 
de 

mensuração 
Quadrimestral 

Fórmula de 
Cálculo 

 

Método de 
Cálculo 

Numerador: Número de mulheres cadastradas, identificadas e vinculadas 
corretamente nesta equipe com idade entre 25 a 64 anos no quadrimestre 
analisado, que realizaram um procedimento de Coleta de citopatológico de colo 
uterino em até 3 anos (podendo ser marcação de campo rápido ou SIGTAP 
correspondente).  
 
Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado:  
 
1- Esmado: A projeção de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município 
esmada pelo IBGE para o ano corrente, corrigido pela população coberta pelas 
equipes APS do município dividido pela população IBGE, ou  
2- Informado: Quantidade de mulheres com idade entre 25 a 64 anos cadastradas, 
identificadas e vinculadas corretamente no município no período analisado. 

Fonte 
Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica - SISAB e Projeção 
populacional 2020 – IBGE 

Fonte: BRASIL, 2020a. 
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INDICADOR 5 

Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente 

Interpretação 

O objetivo desse indicador é mensurar o nível de proteção da população infantil 
contra as doenças imunopreviníveis selecionadas, mediante o cumprimento do 
esquema básico de vacinação, em relação a quantidade de crianças que o 
município possui. Para a mensuração correta da quantidade de crianças e a 
responsabilização de cada equipe, calcula-se uma estimativa utilizando o 
SINASC sendo corrigido pelo potencial de atendidos pelo município, no intuito 
de incentivar o registro correto de todos os usuários da APS mesmo que possa 
afetar o resultado do indicador. 
O número de doses necessárias e os intervalos recomendados entre as doses, 
para cada tipo de vacina, constam de normas nacionais estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde. Para as vacinas de poliomielite (VIP) e pentavalente a faixa 
etária utilizada para o cálculo do indicador será menor de 1 ano 

Uso/Finalidade 

• Avaliar o acesso às ações de imunização; 

• Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação das ações de 
imunização. 

• Avaliar o cumprimento de diretrizes e normas para a realização das ações 
de imunização na APS. 

Periodicidade de 
mensuração 

Quadrimestral 

Fórmula de 
Cálculo 

 

Método de 
Cálculo 

Numerador: Considera-se o menor número de doses aplicadas entre a 3ª doses 
de pólio ou 3ª dose de pentavalente em menores de 1 ano  
 
Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado:  
 
1- Estimado: O menor resultado de quadrimestre da quantidade de nascidos 
vivos do município no período de 2014 a 2017 (apresentado no TABNET), com 
a correção da proporção do parâmetro de cadastro (apresentado no Painel de 
cadastro, número obtido com base na tipologia do município, levando em 
consideração a população IBGE) em relação à população IBGE do município, 
ou  
2- Informado: Quantidade de crianças menores de 1 ano cadastradas, 
identificadas e vinculadas corretamente no município no período 

Fonte 
Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações - SIPNI e 
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC. 

Fonte: BRASIL, 2020a. 
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INDICADOR 6 

Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada semestre 

Interpretação 

Mede a proporção de pessoas com hipertensão arterial sistêmica que são 
consultadas pelas equipes de APS e possuem sua pressão arterial aferida no 
semestre, em relação a quantidade esmada de hipertensos que o município 
possui, no intuito de incentivar o registro correto de todos os usuários da APS 
mesmo que possa afetar o resultado do indicador. 

Uso/Finalidade 

• Avaliar se a aferição de PA em pessoas com hipertensão, pelo menos uma 
vez no semestre, está incorporada no processo de trabalho da equipe com 
vistas ao controle da PA desses usuários;  

• Avaliar o cumprimento de diretrizes e normas para o acompanhamento de 
pessoas hipertensas na APS;  

• Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação no controle das 
doenças crônicas. 

Periodicidade de 
mensuração 

Quadrimestral 

Fórmula de 
Cálculo 

 

Método de 
Cálculo 

Numerador: Número de cadastrados identificados e vinculados corretamente 
nesta equipe com atendimento onde o problema condição avaliada foi a 
hipertensão (podendo ser marcação de campo rápido ou seleção do CID/CIAP 
correspondente) e teve a realização do procedimento de Pressão Arterial (pelo 
SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano.  
 
Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado:  
 
1- Estimado: A porcentagem de hipertensos diagnosticados do estado na PNS 
de 2013 (apresentado no TABNET) vezes o parâmetro de cadastro 
(apresentado no Painel de cadastro, número obtido com base na tipologia do 
município, levando em consideração a população IBGE), ou  
 
2-Informado: Quantidade de hipertensos cadastrados, identificados e 
vinculados corretamente na equipe no período. 

Fonte 
Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica - SISAB e Pesquisa 
Nacional de Saúde - PNS 2013 

Fonte: BRASIL, 2020a. 

 

 

 



189 

INDICADOR 7 

Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada 

Interpretação 

Mede a proporção de pessoas com Diabetes que são consultadas pelas 
equipes de APS e possuem exame de hemoglobina glicada solicitado pelo 
menos uma vez no ano, em relação a quantidade esmada de diabéticos que o 
município possui, no intuito de incentivar o registro correto de todos os usuários 
da APS mesmo que possa afetar o resultado do indicador. A medição da 
hemoglobina glicada pela equipe de APS pressupõe uma avaliação sobre o 
resultado do tratamento para cada pessoa 

Uso/Finalidade 

• Avaliar se a solicitação do exame de hemoglobina glicada, pelo menos uma 
vez ao ano, em pessoas com diabetes está incorporada na rotina de 
atendimento das equipes;  

• Avaliar o cumprimento de diretrizes e normas para o acompanhamento de 
pessoas com Diabetes na APS;  

• Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação no controle das 
doenças crônicas. 

Periodicidade de 
mensuração 

Quadrimestral 

Fórmula de 
Cálculo 

 

Método de 
Cálculo 

Numerador: Número de cadastrados identificados e vinculados corretamente 
nesta equipe com atendimento onde o problema condição avaliada foi a 
diabetes com a solicitação de Hemoglobina Glicada no intervalo de 12 meses 
(podendo ser marcação de campo rápido ou seleção do CID/SIGTAP 
correspondente). 
 
Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado:  
 
1- Estimado: A porcentagem de diabéticos diagnosticados do estado na PNS 
de 2013 (apresentado no TABNET) vezes o parâmetro de cadastro 
(apresentado no Painel de cadastro, número obtido com base na tipologia do 
município, levando em consideração a população IBGE), ou  
 
2- Informado: Quantidade de diabéticos cadastrados, identificados e vinculados 
corretamente na equipe no período. 

Fonte 
Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica - SISAB e Pesquisa 
Nacional de Saúde - PNS 2013 

Fonte: BRASIL, 2020a. 
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ANEXO B – PARECER DO CEP 
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