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RESUMO 

 

 

Os novos modelos de educação médica, com base nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de graduação em Medicina de 2014,  proporcionam maior 
interação dos alunos com a Atenção Primária em Saúde (APS) desde os anos iniciais 
da formação médica. A APS é um local privilegiado para as atividades práticas e os 
profissionais de saúde atuantes na APS estão envolvidos diretamente com os 
estudantes e, portanto, com a formação médica. Os cursos de Medicina no município 
de Franca-SP foram implementados há pouco mais de dez anos, de modo que ainda 
não se sabe quais os impactos dessa recente relação estudantes-profissionais nos 
serviços prestados à população e ao aprendizado dos futuros médicos. O objetivo 
proposto é o de analisar a percepção dos profissionais de saúde perante a presença 
dos estudantes de Medicina na APS durante o processo de trabalho e os efeitos no 
desenvolvimento regional. Trata-se de um estudo descrito de abordagem qualitativa, 
realizado no municipio de Franca, situado no interior do estado de São Paulo. Foi 
aplicado um questionário estruturado aos profissionais de saúde que compõem a 
equipe mínima da APS em 4 Unidades Básicas de Saúde da cidade, sendo realizada 
12 entrevistas. Utilizou-se da análise temática para realizar a analise dos dados. 
Nesse contexto, foi possivel identificar que  as entrevistas apresentaram situações 
positivas, negativas e neutras, considerando a presença do estudante no ambiente da 
APS. Mostrou-se que a infraestrutura inadequada influencia em uma assistência não 
adequada e aquém do potencial. Espera-se que com as conclusões deste estudo haja 
reflexões para o Poder Público e para as instituições de ensino, para que a presença 
dos alunos na APS seja proveitosa e produza, principalmente, melhoria da atenção à 
saúde da comunidade local com vistas ao desenvolvimento regional. 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Educação Médica. Atenção Primária à 
Saúde. Profissionais de Saúde. Estudantes de Medicina. Políticas Públicas. 
  



ABSTRACT 

 

 

The new models of medical education, based on the National Curriculum Guidelines 
for the 2014 undergraduate course in Medicine, provide greater interaction between 
students and Primary Health Care (PHC) since the early years of medical training. PHC 
is a privileged place for practical activities and health professionals working in PHC are 
directly involved with students and, therefore, with medical training. Medicine courses 
in the city of Franca-SP were implemented just over ten years ago, it is not yet known 
what the impacts of this recent student-professional relationship on the services 
provided to the population and the learning of future doctors. The objective proposed 
here is to analyze the perception of health professionals regarding the presence of 
medical students in PHC during the work process and the effects on regional 
development. This is a described study with a qualitative approach, carried out in the 
municipality of Franca, located in the interior of the state of São Paulo. A structured 
questionnaire was applied to health professionals who make up the minimum PHC 
team in 4 Basic Health Units in the city, with 12 interviews being carried out. Thematic 
analysis was used to perform data analysis. In this context, it was possible to identify 
that the interviews presented positive, negative and neutral situations, considering the 
student's presence in the PHC environment. It was shown that the inadequate 
infrastructure influences an inadequate assistance and below the potential. It is hoped 
that with the conclusions of this study, there will be reflections for the Public Power and 
for the educational institutions, so that the presence of students in PHC is profitable 
and produces, mainly, improvement of the health care of the local community with a 
view to regional development. 
 
Keywords: Regional Development. Medical Education. Primary Health Care. Health 
Professionals. Medical students. Public Policy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Iniciar essa dissertação com um relato pessoal, com bases científicas 

autorais e sem citações influentes, auxilia-me em escrever os capítulos seguintes de 

modo mais tranquilo. Tenho orgulho da minha habilidade prática, principalmente na 

minha área do coração, a Medicina, porém minha capacidade com a escrita e mesmo 

com elocução são insuficientes. Logo, a realização desse mestrado e 

consequentemente, da dissertação é um trabalho árduo e desafiador. 

Durante os anos de faculdade, estive envolvida com pesquisas, artigos, 

grupo de pesquisa. Fui bolsista da FAPESP – Fundação de Apoio à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – por 5 anos. Durante os anos de residência, me mantive 

próxima do mundo acadêmico, com produções científicas, trabalhos para congressos, 

elaboração de artigos, porém, todos na minha área específica. No entanto, chegou 

um momento em que deixei o amparo da faculdade e fui encarar a profissão médica. 

E, gostei muito da vida profissional. Gosto muito. Deixei à margem a vida científica 

para me dedicar aos pacientes, ao consultório, aos plantões, às cirurgias. 

Porém, em 2017, a convite de um colega de profissão, fui dividir as aulas 

de técnica cirúrgica com outro colega no curso de Medicina da Universidade de 

Franca. Novamente, minhas habilidades práticas ficaram mais evidentes que a 

oratória, uma vez que essas eram aulas de perfil prático. No ano seguinte, 2018, o 

Uni-FACEF adentrou o meu espaço, e nesse momento, fui apresentada a um novo 

modelo de formação médica através da tutoria. E foi, a partir dessa apresentação, que 

surgiu a necessidade de ampliar os conhecimentos sobre a educação médica, 

principalmente, em seus novos formatos. Reacendeu, também, a necessidade de 

continuar a estudar e retomar o curso que parecia natural durante a graduação e a 

residência: o da área acadêmica. Nasceu também a necessidade de começar a ser 

habilidosa na teoria e não apenas na prática.  

Retornando a estrada discente, iniciei como aluna especial no Programa 

de Mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF, em 2019, e no ano 

seguinte, como aluna regular. Durante as primeiras aulas, sou sincera em confessar, 

que me senti um pouco deslocada. Nós, profissionais da saúde, somos seres exóticos, 

temos uma espécie de necessidade de falar e vivenciar temas relacionados à saúde 



praticamente todo o tempo. E tendo em vista que o mestrado é multidisciplinar, 

tínhamos discussões de assuntos variados com profissionais de várias áreas, o que 

era empolgante, mas ao mesmo tempo, assustador.  

A partir da disciplina da minha orientadora, Professora Doutora Lívia, 

passei a me sentir-se mais integrada e contextualizada e a vislumbrar um horizonte 

diferente, mas não distante da realidade do meu cotidiano. Foi possível estabelecer 

uma ligação entre a medicina, a história do Sistema Único de Saúde – SUS, a 

educação médica e o desenvolvimento regional de um modo onde todos estão na 

essência interligados e se complementam, formando uma rede multidirecional.  

Assim, o projeto de pesquisa que tomou forma, porém sempre aberto a 

sugestões, começou a se delinear. Primeiramente, o foco seria somente na educação 

médica no interior dos muros da faculdade. Entretanto, a partir de relatos dos alunos 

durante a tutoria que, em alguns locais, às suas presenças não pareciam acrescentar 

ao serviço de saúde, surgiu a necessidade de verificar essa hipótese. Dessa forma, o 

projeto cuja dissertação é apresentada, na sequência, pretende analisar a percepção 

dos profissionais de saúde da Atenção Primária em Saúde, no caso de Franca, das 

Unidades Básicas de Saúde frente a presença do estudante de medicina. 

Diferentemente da minha formação, que ocorreu em uma cidade que tem uma 

tradição com o ensino médico, em Franca os cursos médicos são muito recentes. Os 

profissionais ainda não estão acostumados com a dinâmica dos estudantes em seus 

locais de trabalho e em suas rotinas laborais.  

Durante essa defesa, espero responder às indagações anteriormente 

realizadas. E, acima de tudo, contribuir para que a presença do discente seja para 

todos os envolvidos, em especial, para o profissional da Atenção Primária em Saúde 

uma integração saudável e proveitosa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ensino médico no Brasil, até meados de 1980, tinha suas bases em 

influências mundiais, sobretudo a americana, em que o caráter hospitalocêntrico e 

com ênfase na doença predominava nos currículos médicos. Nas escolas médicas 

tradicionais, é adotado o modelo “flexneriano”, em referência ao Relatório Flexner, de 

1910. Nesse compêndio, o ensino apresenta uma perspectiva exclusivamente 

biologicista de doença, com negação da determinação social da saúde e enfoque 

hospitalista, individualista e tendente à superespecialização. Sob essa ótica de ensino, 

clássica, porém limitada, grande parte dos profissionais de saúde que atualmente 

estão no mercado, em especial os médicos, foram formados (ALMEIDA FILHO, 2010).  

No entanto, há cerca de quatro décadas, discute-se a necessidade e a 

adoção urgente de novos modelos pedagógicos na educação superior no Brasil, em 

especial na educação médica, uma vez que entre outras mudanças, houve a 

transformação no entendimento do processo saúde-doença. Entende-se, atualmente, 

que saúde não é apenas ausência de doença, mas uma infinidade de conjunturas que 

encaminham o ser para o bem-estar por completo. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) resume a condição em um conceito mais amplo: “Estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença” (SEGRE; FERRAZ, 

1997, p. 539). Assim, surgiram as novas metodologias de ensino na formação médica, 

especialmente impulsionadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os 

Cursos de Medicina, publicadas em 2001 (BRASIL, 2001) e revistas em 2014 

(BRASIL, 2014). 

As metodologias ativas propostas pelas DCN privilegiam que o 

conhecimento seja construído de modo diferenciado, a depender de estratégias de 

ensino que tornem os conteúdos significativos aos alunos. Nesse contexto, o aluno 

deixa de ser passivo para ser o ator principal no processo de aprendizagem (ELLERY, 

2013). O projeto pedagógico dos cursos baseados nas metodologias ativas é centrado 

no aluno, de modo que ele é sujeito da aprendizagem. É nessa proposta que foram 

iniciados na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo, Brasil, os dois cursos 

de Medicina que a cidade atualmente sedia. A presença dos cursos de Medicina e, 
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consequentemente, dos estudantes médicos, é recente na cidade, com cerca de 

apenas dez anos.  

O emprego desse novo projeto pedagógico, centrado no estudante e 

considerando as transformações da sociedade e as indigências de saúde da 

população culminou com a necessidade da presença do aluno na Atenção Primária 

em Saúde (APS) logo no início do curso. A integração ensino-serviço, em consonância 

com os movimentos de transformação da graduação em saúde, justifica que a 

inserção desses estudantes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Estratégia 

Saúde da Família (ESF) se dá desde o início do curso e por um período mais 

prolongado (PARMA; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2019). 

A APS constitui um contexto de ensino-aprendizagem privilegiado para 

a compreensão das necessidades de saúde da população e para o aluno vivenciar 

um conjunto de ações vinculadas ao cuidado. Assim, há a necessidade de deslocar o 

enfoque hospitalar para fortalecer a APS e valorizar a prevenção de doenças, a 

promoção à saúde e o trabalho interdisciplinar com noções de gestão em saúde, 

trabalho em equipe, coordenação do cuidado e articulação das redes de atenção no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (CALDEIRA; LEITE; RODRIGUES NETO, 2011). 

Os profissionais que compõem a APS recebem os estudantes de 

Medicina e assumem, junto aos discentes, atividades que são rotina no cotidiano das 

unidades, no território e nos domicílios da população adscrita. A construção de um 

cenário de ensino-aprendizagem adequados depende intrinsecamente da relação 

profissional-estudante e das articulações que se estabelecem entre as instituições de 

ensino superior, os profissionais de saúde, os gestores e a população assistida 

(PARMA; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2019). Deve-se citar ainda a influência de fatores 

externos, como a infraestrutura, o processo de trabalho, a quantidade de profissionais 

disponíveis e o número de alunos em cada UBS. 

Pressupõe-se que a inserção de estudantes do curso médico na APS 

possa aprimorar a qualidade da assistência à saúde das pessoas do território onde 

estão inseridas, principalmente com a atuação conjunta e integrada de profissionais 

de saúde e estudantes na equipe. Desenvolver e qualificar habilidades e atitudes 

médicas generalistas, através do aluno inserido na APS, contribui positivamente com 

a educação permanente dos profissionais e melhora a qualidade da assistência à 

saúde da população do território (PARMA; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2019). 
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Até o presente momento, é escassa a literatura que se preocupou em 

analisar a relação existente entre os profissionais de saúde e os estudantes. Ao 

estreitar as intenções para a cidade de Franca, ainda não se encontra nenhuma 

investigação quanto ao contexto, haja vista os poucos cursos médicos na cidade. 

Torna-se fundamental, para o fortalecimento dessas interrelações, a 

investigação das percepções dos profissionais de saúde sobre a presença do 

estudante de Medicina na visão desses mesmos profissionais. A partir do desejo de 

avaliar qual é o sentimento dos profissionais de saúde em relação ao estudante e sua 

presença na APS, surgiu o questionamento inicial desse projeto: Qual a percepção 

dos profissionais de saúde em relação à presença do estudante de Medicina na rede 

de Atenção Primária à Saúde?  

Para o problema de pesquisa em questão, há a hipótese de que a 

presença do estudante de Medicina engrandeça os serviços prestados pela APS, no 

sentido de oferecer cuidados médicos mais qualificados e individualizados. Porém, 

acredita-se também que a presença dos estudantes possa tumultuar os locais em que 

estão inseridos devido, principalmente, à infraestrutura não apropriada e à escassez 

de profissionais direcionados para a supervisão do ensino local. 

Assim, o objetivo geral do estudo é analisar a percepção dos 

profissionais de saúde quanto à presença dos acadêmicos de Medicina durante o 

processo de trabalho na APS e os efeitos no desenvolvimento regional, tendo em vista 

a assistência prestada nos serviços na cidade de Franca-SP.  A partir do objetivo 

geral, busca-se compreender as vantagens e as desvantagens da presença dos 

estudantes no cenário da APS com ênfase nos atores envolvidos, além de verificar 

qual é o impacto da presença discente no cotidiano das unidades em relação à 

infraestrutura, à qualidade e à quantidade dos serviços prestados e se há modificação 

no processo de trabalho dos profissionais atuantes na APS. Desse modo, deseja-se 

verificar as repercussões para o serviço de saúde, para a população e, finalmente, 

para a formação médica. 

O presente estudo está dividido em capítulos teóricos que sustentam a 

relevância desse para o ensino médico, capítulos que apresentam a população em 

estudo, assim como os locais a serem estudados e capítulos que apresentam os 

resultados e a discussão desses.  

Os quatro capítulos teóricos: Políticas Públicas e Sistema Único de 

Saúde – SUS, Atenção Primária à Saúde, Educação Médica e Saúde e 
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Desenvolvimento remetem ao referencial teórico, no qual o estudo está sedimentado. 

Assim, nesses capítulos, é apresentada, inicialmente, a história das políticas públicas 

e, consequentemente, o início do SUS, assim como esse está interligado em toda sua 

essência à APS. Apresenta, também, os novos modelos de educação médica e a 

importância da saúde como força motriz para o desenvolvimento regional. 

O capítulo quinto exibe a metodologia desenhada para o presente 

estudo, com o tipo de pesquisa, o local e os sujeitos envolvidos, como se deu a 

obtenção e a análise dos dados. 

Os capítulos seguintes foram construídos para apresentar e discutir os 

resultados, com a intenção de verificar se as hipóteses iniciais foram ou não 

concretizadas e apresentar as considerações finais em relação ao estudo. 

A articulação entre instituição de ensino e serviços da APS pode causar 

impacto no desenvolvimento regional, foco do Mestrado Interdisciplinar do Uni-

FACEF, uma vez que presume melhora nos indicadores de saúde. Entende-se, 

atualmente, saúde como estratégia para desenvolvimento econômico, catalisadora de 

mudanças estruturais na sociedade, economia e política (COSTA, et al., 2017). Assim, 

aprofundar o entendimento sobre a maneira como os indicadores sociais, em especial 

o da saúde, pode contribuir de forma decisiva para o planejamento do 

desenvolvimento social e para a formação de recursos humanos. 

  



21 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 

Em 1947, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde como 

“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença”. Assim, longe de ser um alvo a ser alcançado, simboliza um caminho a ser 

percorrido. O estilo e o ritmo de vida impostos pela cultura, pela organização do 

trabalho, pela vida nas cidades, pelo desenvolvimento econômico, entre tantos outros 

fatores, fazem com que seja necessário esse conceito ampliado de saúde, que se 

desloca do campo biológico e não pode ser pensado apenas do ponto de vista de 

ausência de doença (BRASIL, 1967). 

A partir desse contexto, o termo saúde deve abranger as relações 

históricas, econômicas, políticas, sociais, da qualidade de vida, das necessidades 

básicas do ser humano, seus valores, crenças, direitos, deveres, suas relações 

dinâmicas e construídas ao longo de todo o ciclo da vida e do meio em que convive 

(SEGRE; FERRAZ, 1997).  

Já em 1978, a OMS juntamente com o Fundo das Nações Unidas para 

Infância (UNICEF), realizaram a Conferência Internacional de Alma Ata, sobre 

Cuidados Primários de Saúde. A conferência tornou-se exemplo de evento 

internacional e representou um marco de influência nos debates sobre os rumos das 

políticas de saúde no mundo, reafirmando a saúde como direito humano fundamental 

e uma das metas sociais mundiais (MENDES, 2004). 

 

Figura 1. Políticas Públicas de Saúde. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2022). 
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A Figura 1 apresentada demonstra que as políticas públicas do SUS 

trazem consigo valores arraigados nos novos conceitos de saúde da Organização 

Mundial de Saúde, em especial, após a Declaração de Alma-Ata saúde, de 1978, da 

Reforma Sanitária, ocorrida no Brasil, que já trazia uma reorganização do sistema de 

saúde e, por fim, da Carta Magna, promulgada n o ano de 1988, que, em seu artigo 

6º, traz a saúde como direito individual do cidadão e dever de oferta por parte do 

Estado. 

No Brasil, nesse mesmo período, iniciava-se o processo de formação de 

atores e instituições com o intuito de mudanças radicais no sistema de saúde então 

vigentes. Nesse contexto, o movimento da Reforma Sanitária brasileira avançava em 

seu processo de organização, alcançando públicos distintos e diferentes instituições. 

Assim, a Reforma Sanitária se deu como uma plataforma política que representou 

uma ampla articulação de vários atores sociais, movimentos sociais, autores, 

pesquisadores, militantes do movimento pela redemocratização e do país e 

parlamentares que faziam a crítica às políticas de saúde existentes no Brasil. A 

reforma incluía, em sua pauta, uma nova organização do sistema de saúde no país, 

com várias características que o SUS posteriormente englobou, em particular uma 

concepção ampliada dos determinantes sociais do processo saúde-doença e a 

criação de um sistema público de assistência à saúde, gratuito com garantia de acesso 

universal do cuidado para todos os brasileiros (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Em outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, 

completou-se o processo de retorno do país ao regime democrático. No contexto de 

busca de implantação de um estado de bem-estar social, a nova carta constitucional 

transformava a saúde em direito de cidadania e dava origem ao processo de criação 

de um sistema público, universal e descentralizado de saúde. Transformava-se, então, 

profundamente a organização da saúde pública no Brasil (PAIVA; TEIXEIRA, 2014).  

A Constituição Federal de 1988 institui o direito a saúde como um direito 

fundamental e de relevância pública, competindo ao Estado o dever de assegurar ao 

cidadão, mediante ações e políticas públicas de saúde (DUARTE; EBLE; GARCIA, 

2018). A Constituição também promulgou a implantação do Sistema Único de Saúde 

– SUS e foi definido em lei que o SUS acompanhasse a mesma doutrina e os mesmos 

princípios organizativos em todo o país e apresentasse caráter público, com uma rede 

de serviços regionalizada, hierarquizada e descentralizada, com direção única em 

cada esfera de governo e sob controle dos usuários por meio da participação popular.  
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Cabe enfatizar que o Art. 196 define “a saúde como um direito de todos e 
dever do Estado”, e o Art. 198 estabelece a criação do SUS. Tanto nesses 
artigos quanto nos demais, apresentam-se os princípios e as diretrizes do 
SUS, que é regulamentado após dois anos, através das LOS (Leis Orgânicas 
da Saúde) nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 (ALBUQUERQUE, 2015, p. 7). 

 

Em termos semelhantes ao que a OMS define saúde, a concepção de 

saúde assumida no texto constitucional é ampla e direciona o SUS para uma mudança 

progressiva na oferta de serviços, passando de um modelo assistencial, centrado na 

doença e baseado no atendimento a quem necessita, para um modelo de atenção 

integral ao indivíduo, ou seja, a incorporação gradual de ações de promoção e de 

proteção, lado a lado com aquelas ditas necessariamente de recuperação 

(LUCCHESE; AGUIAR, 2004).  

Considerando que políticas públicas de saúde como ações e programas 

governamentais que visam assegurar melhores condições de saúde à população, a 

criação do SUS significou provavelmente a política maior, uma vez que posteriormente 

englobou várias outras (LUCCHESE; AGUIAR, 2004). 

O modelo médico hegemônico vigente anterior ao SUS se mostrava 

insuficiente quanto ao impacto na melhoria da qualidade de vida e da saúde da 

população e otimização dos serviços. Assim, no período antecedente à criação do 

SUS, a Atenção Primária à Saúde começou a representar um marco referencial para 

a organização dos serviços numa lógica que tinha como proposta ser uma das 

principais alternativas de mudança do modelo assistencial (GIL, 2006). 

A atenção primária refere-se a um conjunto de práticas em saúde, 

individuais e coletivas, que, no Brasil, refletia os princípios da Reforma Sanitária que 

culminou com o surgimento do SUS. A partir da implementação do Sistema, passou a 

ser denominada Atenção Básica à Saúde e adotou a função de reorientação do 

modelo assistencial para um sistema universal e integrado de atenção à saúde. 

Através dessa perspectiva, a APS, defendida e garantida no texto da Constituição 

Federal de 1988, foi pensada com base nos princípios norteadores do SUS: saúde 

como direito de todos, equidade, integralidade e participação popular. Atualmente, a 

APS é considerada internacionalmente a base para um novo modelo assistencial de 

sistemas de saúde, que tenham em seu centro o usuário-cidadão (FAUSTO; MATTA, 

2007). 
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A conversão do direito à saúde em serviços, políticas e programas 

concretos para a população gerou questões que buscavam refletir estratégias para 

esse fim, uma vez que eram necessários programação e planejamento de ações nos 

primeiros passos do SUS. No curso do processo de vigorar a descentralização do 

SUS, alguns municípios construíram propostas alternativas em termos de organização 

da atenção focalizando na APS. Isso fomentou as discussões durante o decorrer da 

década de 1990 e a APS ganhou destaque na política nacional de saúde com a 

promulgação da Norma Operacional Básica do Sistema de Saúde NOB SUS 01/96. 

Ela compreenderia o primeiro nível de atenção, com abordagem inicial e determinante 

dos trabalhos dos demais níveis do sistema de saúde, com a finalidade de direcionar 

e racionalizar o uso dos recursos, tanto básicos como especializados (FAUSTO; 

MATTA, 2007). 

A APS, idealizada aos moldes da Alma-Ata, ofertaria cuidados primários 

essenciais, fundamentados em tecnologias e métodos apropriados, cientificamente 

comprovados e socialmente aceitáveis. Através da implantação da APS, esses 

cuidados deveriam estar disponíveis o mais próximo possível dos lugares onde as 

pessoas vivem e trabalham, colocados ao alcance universal de indivíduos e famílias 

da comunidade, possibilitando sua plena participação, a um custo compatível com a 

comunidade e principalmente, com o país (GIOVANELLA, 2019).  

 

Figura 2. Políticas de saúde para organizar a Estratégia de Saúde da Família 

 
Fonte: elaborado pela autora (2022). 
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Em termos históricos, as primeiras iniciativas federais dedicadas a 

alterações na organização da atenção à saúde com ênfase na atenção primária 

surgiram no momento em que foram estabelecidos o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) 1991, e o Programa Saúde da Família (PSF), em 

1994. O PACS e, posteriormente o PSF, surgem com o intuito de estimular os 

municípios a assumirem alternativas de organização da atenção em âmbito local, 

especialmente aqueles municípios pequenos, sem nenhuma ou com exígua rede de 

serviços de saúde conformada (FAUSTO; MATTA, 2007). O PSF foi lançado pelo 

Ministério da Saúde como política nacional de Atenção Básica, com caráter 

organizativo e substitutivo, instrumento importante de fortalecimento da APS, da 

municipalização e do SUS, fazendo frente ao modelo tradicional baseada em 

profissionais médicos especialistas (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012). 

Do ponto de vista da abordagem, Giovanella et al. (2020), afirmam que 

o PACS e, subsequente, o PSF trouxeram a família e a comunidade como norteadores 

da organização da atenção à saúde quando tradicionalmente a abordagem individual 

centrada na doença dominava a ação programática da política nacional de saúde. Em 

2016, o PSF passou a ser denominado de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

marco de uma nova proposta nacional de APS e parte de uma estratégia 

governamental para reestruturar o sistema e o modelo assistencial do SUS. 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) caracteriza-se como modelo alternativo 
que busca aliar a prática do cuidado individual à abordagem populacional na 
perspectiva da vigilância em saúde, integrar vigilância epidemiológica e 
sanitária, territorialização/distritalização, atenção clínica e políticas 
intersetoriais, ações programáticas e reorganização do atendimento à 
demanda espontânea com acolhimento centrado no usuário, consolidando 
diretrizes e princípios do SUS como universalidade, integralidade e equidade 
(GIOVANELLA; FRANCO; ALMEIDA, 2020, p. 1476). 

 

O estímulo à ESF e à sua apropriada implementação passou a ser 

elemento estratégico permanente para a consolidação do SUS. A articulação entre 

comunidade e serviços de saúde desenvolvida na Estratégia respaldava a 

participação popular e cooperava para a expressão das necessidades de saúde da 

população, construindo um referencial para o exercício do controle social como direito 

de cidadania (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

No entanto, o processo de construção do SUS é pontuado por 

descontinuidades, acertos e desacertos em relação às suas principais diretrizes. 
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Exemplos de experiências na esfera municipal representam formas de aproximação 

ao que pretende ser um sistema público de saúde para a população que atenda às 

suas necessidades de saúde. Outras experiências revelam a disparidade de redes e 

condições de acesso, bastante distintas dos padrões alcançados pelos sistemas de 

saúde de países desenvolvidos (PAIM, 2018). 

 

A implantação da ESF foi acelerada nos municípios de pequeno porte 
com baixa ou nenhuma capacidade instalada. Todavia, sua 
implementação foi lenta nos grandes centros urbanos, pois deparou-se 
com questões de maior complexidade, relacionadas à concentração 
demográfica, ao elevado grau de exclusão do acesso aos serviços de 
saúde, a agravos de saúde característicos das grandes cidades e 
metrópoles e à oferta consolidada em rede assistencial desarticulada 
e mal distribuída (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012, p. 576). 

 

Ao longo dos anos, com a identificação de ações assertivas e 

insucessos, constatou-se, então, a necessidade de elaborar uma política nacional que 

não apenas agrupasse as distintas iniciativas, mas evidenciasse muitas delas, com 

vistas a definir prioridades e otimizar os gastos públicos. Instituiu-se um grupo de 

trabalho no Ministério da Saúde, em 2003, que produziu a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), publicada em março de 2006, marco legal que estabeleceu 

a missão da Atenção Primária no Brasil. Foi reformulada em 2011 e, recentemente, 

passa por uma nova reformulação (BRANCO, 2019). 

No Brasil, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) considera 

Atenção Primária como termo equivalente à Atenção Básica e a define como: 

 

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, 
familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 
cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as 
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária (BRASIL, 2017). 

 

A PNAB ampliou a concepção e o alvo da atenção básica, incorporou 

atributos da atenção primária à saúde abrangente e instituiu como porta de entrada 

preferencial do SUS e ponto de partida para estruturação dos sistemas de saúde 

locais. Definiu, ainda, uma reorientação no modelo de atenção, utilizando a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) como tática prioritária de expansão, consolidação e 

qualificação da APS (BRANCO, 2019). 
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Assim, exemplificando partes da PNAB, foram revistas as funções das 

unidades básicas de saúde, considerando diferentes modalidades, segundo o modelo 

de atenção principal. Também se propôs uniformizar o processo de trabalho da equipe 

multiprofissional e regularizar a expansão do processo de educação permanente dos 

profissionais da atenção básica (BRASIL, 2017).  

A PNAB reconhece a Saúde da Família como modelo substitutivo e de 

reorganização da atenção básica. Reforça a necessidade de que a expansão desse 

modelo garanta a sua integração à rede de serviços de saúde municipal no sentido de 

organizar o sistema local de saúde, detalhando modalidades de implantação e 

incentivos financeiros para as equipes de Saúde da Família, saúde bucal e o programa 

de agentes comunitários de saúde (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

Com a intenção de preservar a centralidade da ESF e consolidar uma 

forte APS, em 2011, houve a primeira revisão da PNAB, mantendo a essência do 

anterior, e com destaque para a Atenção Básica como porta de entrada preferencial 

ao sistema. Recentemente, já em 2017, uma nova reformulação foi divulgada. Admite-

se, além da ESF, outras estratégias de organização da Atenção Primária, introdução 

de novos arranjos de equipes e a flexibilização da carga horária médica (BRASIL, 

2017).  

Os princípios e as diretrizes do SUS fazem parte do processo de 

operacionalização da APS e desde a primeira publicação da PNAB, uma série de 

programas e estratégias foram implementadas na busca de ampliar o acesso e a 

integralidade do cuidado na atenção básica. Os princípios e as diretrizes, segundo 

Branco, são:  

 

1. Princípios: a universalidade, a equidade e a integralidade.  
2. Diretrizes: regionalização e hierarquização, territorialização, 
população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, 
longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da 
rede e participação da comunidade (2019, p. 2). 

 

Em relação aos princípios, a universalidade é definida como o acesso 

universal e contínuo aos serviços de saúde, posto que, na APS, ela é realizada através 

do acolhimento de todas as pessoas que procuram seus serviços, oferecendo fácil 

acesso e sem diferenciações, assim como, busca responder às necessidades da 

população. A equidade, ao reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde 

e de acordo com as necessidades das pessoas, oferece cuidado e considera que o 
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direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade 

(BRASIL, 2017). Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), equidade “é o 

passo fundamental para a cobertura universal” (WHO, 2008). E, por fim e não menos 

importante, a integralidade é alcançada quando são atendidas as necessidades de 

saúde da população adscrita, preservando sua autonomia. Assim, a integralidade 

deve ser alcançada na PNAB através da execução de ações nos campos da 

promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, redução de danos e cuidados 

paliativos (BRASIL, 2017). 

As diretrizes são normas que devem ser adotadas pelos entes federados 

para a Atenção Primária. Dentre essas, a regionalização é o modelo de organização 

das Redes de Atenção à Saúde (RAS), tendo a Atenção Primária como porta de 

entrada ao sistema. Para que as diretrizes sejam executadas, foi definida, na PNAB, 

a delimitação do território em unidades geográficas únicas, de construção 

descentralizada. Essa delimitação da unidade geográfica determinará uma referência 

para a população desse território e a responsabilização da equipe de saúde pelo 

cuidado dessa clientela adscrita, proporcionando o estabelecimento de vínculo com a 

equipe e longitudinalidade do cuidado (SILVA, et al., 2020).  

O estabelecimento de um método de abordagem na APS foi outro ponto 

importante da PNAB. Vários são os componentes do método a ser adotado por todos 

os profissionais de saúde de Cuidado Centrado na Pessoa, com ênfase em perceber 

o paciente como um todo (BRASIL, 2017). 

A APS, assim como todos os serviços de saúde, deve alcançar a 

resolutividade, cuja base, de acordo com a PNAB, é a clínica ampliada, proposta, que 

busca integrar os diferentes saberes em uma abordagem transdisciplinar. A 

longitudinalidade do cuidado é a atenção orientada para a pessoa, ao longo do tempo 

e envolve vínculo com os profissionais da atenção primária. A coordenação do 

cuidado é essencial e requer um fluxo de informações adequado entre o médico da 

Atenção Primária e os especialistas. Em relação à coordenação do cuidado, a política 

orienta que a APS seja a articuladora das redes de saúde e intersetoriais, públicas, 

comunitárias e sociais, determinando a centralidade do cuidado através da Atenção 

Primária. O papel de ordenar pressupõe o reconhecimento e a organização das 

necessidades de saúde da população, sob a responsabilidade da equipe, no 

planejamento de ações e na programação dos serviços (BRASIL, 2017).  
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E, por fim, a diretriz que enfoca a perspectiva do controle social, a PNAB orienta 

as equipes quanto à participação da comunidade: 

 

Estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de 
saúde na Atenção Básica 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 (BRASIL, 2017). 

 

Ainda que haja dificuldades na implantação dos princípios e diretrizes 

estabelecidos pela PNAB, é importante que seja percebida a necessidade de mantê-

los como norteadores das práticas. A OMS orienta que os serviços de saúde devam 

se voltar para as necessidades e expectativas das pessoas e para políticas públicas 

que garantam a saúde das comunidades, na perspectiva da equidade, minimizando 

a exclusão social, e ainda, conter interesses corporativos ou comerciais contrários 

as reais necessidades da população (WHO, 2008). 
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3 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

O modelo de atenção à saúde sugerido no Brasil pelo SUS propõe a 

centralidade na Atenção Primária à Saúde (APS) e objetiva colocar em prática a clínica 

ampliada. No entanto, anterior ao surgimento do SUS brasileiro, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) já havia elegido a APS como pilar fundamental para 

construção de um modelo completo em saúde (LAGO et al., 2022). 

A OMS define os serviços de saúde como um conjunto de atividades que 

visa promover, restaurar e manter a saúde da população. Sendo assim, a APS surgiu 

como estratégia de organização do sistema no âmbito individual e coletivo, a fim de 

desenvolver ações que possibilitem a promoção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação, melhorando a qualidade de vida da população 

atendida (BRASIL, 2012). A APS está enraizada no compromisso com a justiça social 

e a equidade e no reconhecimento do direito fundamental amplo de saúde. Assim 

como a OMS, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 25, 

ressalta também o direito à saúde em seu sentido mais completo (OPAS, 2018): 

 

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e 
à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, 
ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos 
serviços sociais necessários [...] (ONU, 1948). 

 

Desde a década de 1960, a APS tem sido apresentada como exemplo 

adotado em diversos países, para proporcionar mais extenso e efetivo acesso ao 

sistema de saúde e, em especial, para tentar reverter o enfoque curativo, individual e 

hospitalocêntrico, tradicionalmente vivenciado nos sistemas de saúde, para um 

padrão coletivo, localizado e democrático (FAUSTO; MATTA, 2007). 

Entretanto, o conceito de APS já havia sido proposto desde 1920, 

quando do desejo de se contrapor ao modelo flexneriano americano de cunho 

curativo, fundado no reducionismo biológico e na atenção individual, iniciou uma forma 

de organização do sistema de saúde inglês baseada no Relatório Dawson (FAUSTO; 

MATTA, 2007). 
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O Relatório concebia o modelo de atenção em centros de saúde 

primários e secundários, serviços domiciliares, serviços suplementares e hospitais de 

ensino. Os centros de saúde primários e os serviços domiciliares deveriam estar 

organizados de forma regionalizada, ou seja, próximo do paciente a ser atendido e 

com um nível de resolutividade elevado, realizado por médicos com formação 

generalista (MENDES, 2012).  

A partir das ideias baseadas no Relatório inglês e, posteriormente aos 

conceitos difundidos pela medicina preventiva, houve um fortalecimento internacional 

da APS. Com base em uma abordagem integral, a medicina preventiva propõe que a 

atenção médica inicial deve ser o mais próxima possível do ambiente em que vive os 

indivíduos e suas famílias. Assim, poderia ocorrer mais controle do adoecimento 

através de intervenções de prevenção. Sob os preceitos da medicina preventiva, foi 

construída a medicina comunitária que trouxe consigo uma série de ideias e propostas 

relativas à APS. Essas propostas foram amplamente disseminadas em vários países. 

Em especial nos países pobres, transformou-se em estratégias dos governos, com o 

intuito de fortalecer as políticas de desenvolvimento econômico e social (FAUSTO; 

MATTA, 2007).  

Considerando principalmente os países em desenvolvimento, por 

diversos momentos, segundo Giovanella e Mendonça (2012), a APS tem sido descrita 

como estratégia de atenção à saúde seletiva, focalizada na população mais pobre e 

portadora de uma tecnologia simples e autolimitada. Por outro lado, defende-se um 

sentido mais amplo e integrado da APS, permitindo que vários setores estejam 

interligados em prol do desenvolvimento humano, social e econômico das populações. 

Assim, é possível mostrar dois extremos da APS: 

 

Nos países europeus, a atenção primária refere-se, de modo geral, aos 
serviços ambulatoriais de primeiro contato integrados a um sistema de saúde 
de acesso universal, diferente do que se observa nos países periféricos, nos 
quais a atenção primária corresponde também, com freqüência, a programas 
seletivos, focalizados e de baixa resolutividade (GIOVANELLA; MENDONÇA, 
2012, p. 2). 

 

Nas décadas de 1960 e 1970, vários países desenvolveram programas 

de extensão de cobertura na área de saúde e o resultado impulsionou a OMS, 

juntamente à UNICEF, a organizarem a I Conferência Internacional Sobre Cuidados 
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Primários em Saúde, que, em geral, sugeriu a APS como estratégia para ampliar a 

cobertura dos sistemas nacionais de saúde. Na Conferência de Alma-Ata, em 1978, 

no Cazaquistão, a atenção primária foi entendida como atenção à saúde essencial, 

fundada em tecnologias apropriadas e custo-efetivas, primeiro componente de um 

processo permanente de assistência sanitária, cujo acesso deveria ser garantido a 

todas as pessoas e famílias da comunidade mediante sua plena participação 

(MENDES, 2017). 

A partir da Conferência, conceituou-se uma definição mais concreta e 

estruturada para a organização dos sistemas de saúde na APS. Em contrapartida, 

havia defensores de uma APS baseada na formulação de políticas e programas 

voltados para objetivos específicos e sempre relativos a grupos em situação de 

pobreza - defensores de uma APS seletiva (PAIVA, 2021). 

No texto redigido após a Conferência, o capítulo VI faz alusão de como 

deve concretizar e estruturar os cuidados com a saúde, de modo ampliado e universal: 

 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados 
em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e 
socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e 
famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a 
comunidade e o país podem manter em cada fase de seu desenvolvimento, 
no espírito de autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte integrante 
tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o 
foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da 
comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da 
família e da comunidade com o sistema nacional de saúde pelo qual os 
cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares 
onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um 
continuado processo de assistência à saúde (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 
1978). 

 

A APS abrangente expressada na Declaração de Alma-Ata tem como 

função ser o cerne do sistema nacional de saúde e como parte do processo mais geral 

de desenvolvimento social e econômico das comunidades. Envolve também a 

cooperação com outros setores, de modo a promover o desenvolvimento social e 

enfrentar os determinantes de saúde mais amplos de caráter socioeconômico 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

Nos anos seguintes à publicação da Alma-Ata, prevaleceu nos países 

em desenvolvimento a prática de uma APS seletiva. Esse modelo de APS designa um 

pacote de intervenções de baixo custo, para combater as principais doenças em 
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países pobres. Primeiramente proposta como estratégia temporária e afirmada como 

complementar às proposições de Alma-Ata, a APS seletiva difundiu-se e ficou 

destinada a controlar essencialmente doenças nesses locais (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012). 

Nesse mesmo período, os movimentos sociais pelo mundo e a discussão 

em relação à saúde se ampliaram e ressaltaram a compreensão da saúde como direito 

humano e que incitam a necessidade de mudanças do modelo assistencial. 

Recentemente, observa-se um movimento de renovação da atenção primária, 

impulsionado pelas agências internacionais de saúde – Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) – como forma de 

alcançar os Objetivos do Milênio, acordados nas Nações Unidas (GIL, 2006). 

No caso brasileiro, o referencial proposto pela Conferência de Alma-Ata 

inspirou as primeiras experiências de implantação dos serviços municipais de saúde 

no final da década de 1970 e início de 1980, e trouxe aportes conceituais e práticos 

para a organização dos mesmos. A reorganização dos serviços básicos se inscreveu 

no projeto de Reforma Sanitária brasileira quando, no processo de democratização do 

país, um movimento sanitário envolvendo estudantes, profissionais de saúde, 

residentes, professores de departamentos de medicina preventiva e social, além de 

técnicos engajados dos ministérios setoriais, defendeu a unificação do sistema de 

saúde e valorizou o primeiro nível de atenção (GIL, 2006). 

Alguns princípios centrais deveriam ser adotados pela reforma sanitária, 

tais como: o direito universal à saúde; o caráter intersetorial dos determinantes da 

saúde; o papel regulador do Estado em relação ao mercado de saúde; a 

descentralização, regionalização e hierarquização do sistema; a participação popular; 

o controle democrático e, fundamentalmente, a necessidade de integração entre 

saúde previdenciária e saúde pública (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Concomitante à Reforma Sanitária, ocorreu a reestruturação da política 

social brasileira, que assinalava para um modelo de proteção social abrangente, justo, 

equânime e democrático (BRASIL, 2009, 2011a). A definição constitucional da saúde 

como um direito social e um dever do Estado foi estabelecida pelo artigo 196 e se 

convergiram como as bases legais do para a organização do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
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 (BRASIL, 1988). 

 

Assim, a Constituição Federal de 1988 definiu a criação do SUS, que 

tem como princípio básico o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da atenção à saúde. O texto constitucional 

expressa, ainda, uma clara intenção de deslocar o poder do centro para a periferia, 

tendo como o eixo central a descentralização, reforçando a autonomia municipal e a 

participação da comunidade. O município tem a incumbência específica de prestar 

serviços de atendimento à saúde da população, e à União e aos estados cabe prover 

a cooperação técnica e financeira. O aparato legal do SUS foi complementado na 

aprovação das Leis Orgânicas da Saúde (I e II), de 1990, que criaram o Fundo 

Nacional de Saúde, composto por recursos fiscais, e o Conselho Nacional de Saúde, 

que garante a participação social (OLIVEIRA, et al., 2008). 

A partir dos reflexos dos princípios da Reforma Sanitária que culminaram 

com a formação do SUS, a APS no Brasil, por sua vez, foi pensada para enfatizar a 

reorientação do modelo assistencial, que propôs a organização da atenção à saúde 

de modo integral, tanto do ponto de vista de ações quanto no sentido da articulação 

da rede de serviços de saúde, ou seja, no campo das políticas e do planejamento em 

saúde. (FAUSTO; MATTA, 2007). 

Em termos normativos, a APS ganhou destaque na política nacional de 

saúde a partir da edição da Norma Operacional Básica do Sistema de Saúde NOB 

SUS 01/96 (BRASIL, 2011a). Já as primeiras iniciativas do Ministério da Saúde 

dedicadas a alterar e organizar a atenção em saúde com ênfase na APS surgiram 

com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  Nesse 

momento, seria a principal estratégia para atender às demandas da população no 

nível primário (POLIGNANO, 2001). 

A implementação do PACS teve caráter emergencial e visou dar suporte 

à assistência básica onde não houvesse condições de interiorização da assistência 

médica (ALBUQUERQUE, 2015). 
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Posteriormente ao PACS e estimulada por esse antecedente, ocorreu a 

formulação do Programa Saúde da Família em dezembro de 1993. No início, o 

programa foi implementado principalmente em pequenos municípios e guardou o 

caráter restrito de APS, com condições de absorver a demanda reprimida de atenção 

primária, mas com baixa capacidade para garantir a continuidade da atenção 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

O PACS e, principalmente o estímulo ao PSF, formaram as bases para 

nortear a organização da atenção em saúde como elementos estratégicos para a 

consolidação do SUS. A proposta do PSF, com articulação entre comunidade e 

serviços de saúde, respaldava a participação popular e cooperava para evidenciar as 

necessidades de saúde da população. Colaborava, portanto, na organização do SUS 

em seu processo de municipalização e na promoção da integralidade do atendimento, 

estimulando a participação da comunidade por meio da reorganização das práticas de 

trabalho (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

Enfim, a adoção da Saúde da Família como estratégia deu à APS, no 

Brasil, um caráter mais abrangente, contendo os atributos essenciais dos serviços de 

atenção primária conceituados por Barbara Starfield em 2002. Esses atributos 

serviram como modelo para a atenção básica brasileira do SUS e deve estar articulada 

aos demais níveis. Os atributos, citados anteriormente, consideram como 

características específicas da APS: a prestação de serviços de primeiro contato; a 

assunção de responsabilidade longitudinal pelo paciente com continuidade da relação 

clínico-paciente ao longo da vida; a garantia de cuidado integral considerando-se os 

âmbitos físicos, psíquicos e sociais da saúde dentro dos limites de atuação do pessoal 

de saúde; e a coordenação das diversas ações e serviços indispensáveis para 

resolver necessidades menos frequentes e mais complexas (STARFIELD, 2002). O 

quadro abaixo resume os atributos da APS e os define: 
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       Quadro 1: Descrição dos atributos da Atenção Primária à Saúde. 

 

Fonte: Mendes, 2012 apud Starfield, 2002. 

 

A partir da NOB/96, os gestores municipais demonstraram maior 

interesse pela implantação dos programas PACS e PSF e a Portaria n°1886/97 

reconhece esses como “importante estratégia” para o aprimoramento e consolidação 

do SUS. Desse modo, a partir da publicação da portaria e suas disposições, 

considerou-se o PSF oficialmente como estratégia de mudança de modelo de atenção 

à saúde, aos moldes da APS, e recebeu a denominação de Estratégia Saúde da 

Família (ESF) (ALBUQUERQUE, 2015). 

Em 2006, o Ministério da Saúde editou a PNAB, que reconhece a Saúde 

da Família como modelo substitutivo e de reorganização da atenção básica, mediante 

a qual ampliou o alvo e a sua concepção.  Incorporou os atributos da atenção primária 
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à saúde abrangente, colocando-a como porta de entrada preferencial do SUS e ponto 

de partida para estruturação dos sistemas locais de saúde (GIL, 2006). 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) reconhece a Saúde da 

Família como modelo substitutivo e de reorganização da atenção básica (BRASIL, 

2017). Segundo Pinto e Giovanella (2018), a PNAB reforça a necessidade de expandir 

esse modelo e garantir a integração à rede de serviços de saúde municipal, no sentido 

de organizar o sistema local de saúde, detalhando modalidades de implantação e 

incentivos financeiros para as equipes de Saúde da Família, saúde bucal e o programa 

de agentes comunitários de saúde. 

Em relação à estrutura de serviços, a APS se implementa por meio de 

um conjunto de unidades de saúde que prestam serviços assistenciais. No SUS, as 

principais unidades de atenção primária são postos e centros de saúde que, em geral, 

ofertam serviços ambulatoriais. Historicamente, o posto de saúde é a unidade de 

menor complexidade com atendimento por apenas um médico ou apenas com 

atuação de pessoal auxiliar. Centros de saúde são tradicionalmente unidades que 

prestam atendimento nas especialidades básicas e nos programas de saúde pública, 

oferecendo serviços de acompanhamento infantil, imunização, atenção pré-natal, 

controle e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e algumas doenças 

crônicas. Realizam ainda atividades de vigilância epidemiológica, com notificação e 

investigação de agravos. A Unidade Básica de Saúde (UBS), onde atuam a ESF pode 

ser o antigo centro de saúde reestruturado ou uma Unidade Mista, que combine os 

atendimentos - desde que trabalhando dentro de uma nova lógica, com maior 

capacidade de ação para atender às necessidades de saúde da população de sua 

área de abrangência (BRASIL, 2008). 

Atualmente, no Brasil, a APS, especialmente a ESF, é heterogênea em 

sua implementação nas diferentes áreas geográficas, não apenas em termos de 

cobertura como também em relação ao alcance dos atributos da APS (POCAS; 

FREITAS; DUARTE, 2017).  

Em estudo que avaliou a infraestrutura das UBS, evidenciou que uma 

estrutura física adequada e a disponibilidade de equipamentos e materiais, com os 

recursos necessários para a execução de ações em saúde e em correspondência 

quantitativa ao contingente populacional adscrito e suas especificidades, é de 

fundamental importância para organização dos processos de trabalho e atenção à 
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saúde dos usuários, a fim de se oferecer uma assistência de melhor qualidade 

(MOREIRA, et al., 2017). 

Em relação aos profissionais que atuam na APS, a percepção de 

atenção primária da ESF preconiza equipe de caráter multiprofissional que trabalha 

com definição de território de abrangência, adscrição de clientela, cadastramento e 

acompanhamento da população residente na área (GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2012). 

A organização do trabalho em equipe possibilita a junção dos olhares de 

diferentes categorias profissionais, favorecendo a interdisciplinaridade, o que interfere 

positivamente na resolubilidade dos problemas de saúde existentes na comunidade 

assistida, além de proporcionar uma atenção integral aos indivíduos. O trabalho em 

equipe é tido como proposta estratégica para enfrentar o intenso processo de 

especialização na área da saúde. Esse processo caracteriza-se pelo aprofundamento 

vertical do conhecimento e da intervenção em aspectos individualizados das 

necessidades de saúde, sem contemplar a articulação das ações e dos saberes de 

forma simultânea. 

Pavoni e Medeiros (2009) compreendem que uma Equipe de Saúde da 

Família (ESF), aos moldes do Ministério da Saúde, deva ser composta minimamente 

por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e por Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), podendo ser incorporados a essa equipe mínima o 

cirurgião dentista e o Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), que constituem uma 

Equipe de Saúde Bucal. 

As categorias profissionais que compõem a Equipe de Saúde da Família 

são distintas, com destaque para o médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar ou 

técnico em saúde bucal, auxiliar ou técnico em enfermagem e Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). A essa equipe, ainda são acrescidos os profissionais do Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), que fazem parte de diferentes 

áreas de conhecimento e atuam apoiando a equipe inicial (BARRETO, et al., 2019). 

Ainda, segundo o MS, as atribuições para o sucesso da APS são comuns a todos os 

integrantes. 

 

Participar do processo de territorialização; realizar o cuidado em saúde e 
responsabilizar-se pela população adscrita; garantir a integralidade da 
atenção; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 
notificação compulsória; realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
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estabelecimento do vínculo; participar das atividades de planejamento e 
avaliação das ações da equipe; promover a mobilização e a participação da 
comunidade; identificar parceiros e recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas 
nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de 
educação permanente. Além das atribuições comuns, cada profissional tem 
suas atribuições específicas, descritas na Política Nacional da Atenção 
Básica (PAVONI; MEDEIROS, 2009). 

 

Objetivando fortalecer a APS, é necessário que haja condições de 

trabalho e divisão clara das atribuições de cada um dos profissionais a partir das ações 

e procedimentos ofertados à população, sem prejuízo dos processos de cuidado 

compartilhado entre os profissionais. Assim, em 2019, foi criada pelo MS a Carteira 

de Serviços da Atenção Primária (CaSAPS). Trata-se de uma lista, para orientar sobre 

as ações e serviços clínicos e de vigilância em saúde que podem ser ofertados na 

APS (BRASIL, 2019). Deseja-se, com esse ato, auxiliar na definição dos papéis que 

cada um deverá desempenhar, além de, fundamentalmente, apresentar os 

procedimentos e os serviços ofertados nesse ambiente de cuidado, reduzindo a 

heterogeneidade de práticas existentes na APS nacional entre os municípios, mas 

também entre unidades de um mesmo município, para que a população brasileira 

possa reconhecer o que se espera de ações e serviços em uma Unidade de Saúde 

da Família (CUNHA, et al., 2020). 

Desde os princípios do SUS, tem-se por desejo uma APS forte, a partir 

dos atributos essenciais que a constituem. O objetivo da APS é uma melhor saúde 

individual e populacional com equidade, sendo que somente se alcança tal objetivo se 

os serviços de saúde funcionarem adequadamente, aliando alta resolutividade clínica 

com responsabilização pela saúde da população sob cuidado. É necessária também 

comunicação adequada dos fatos e eventos que caracterizam a trajetória clínica das 

pessoas, além de organização com a máxima presença e extensão de suas 

características operacionais. Quanto mais forte a presença e a extensão desses 

atributos, mais forte será a APS (BRASIL, 2019). 
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4 EDUCAÇÃO MÉDICA 

 

 

A formação dos profissionais de saúde, em especial do estudante de 

Medicina, devido a influências históricas do processo de aprendizagem, está pautada 

no modelo biomédico, fragmentado e especializado. A educação médica brasileira foi 

baseada por anos, quase que na totalidade, pelo Relatório Flexner (Flexner Report, 

1910), de Abraham Flexner (FLEXNER, 1910). O autor é considerado o responsável 

pela mais importante reforma das escolas médicas de todos os tempos nos Estados 

Unidos da América (EUA), com profundas implicações para a formação médica e a 

prática da medicina em nível mundial (PAVAN; SENGER; MARQUES, 2013). 

A falta de regulamentação científica das escolas médicas americanas 

contribuiu para o aumento de seu número e para a heterogeneidade das normas e 

práticas pedagógicas, o que prejudicava ainda mais a consolidação do ideário da 

medicina científica. Assim, em 1910, a Fundação Carnegie convidou Flexner a realizar 

um estudo sobre a real situação das escolas médica americanas e canadenses. O 

documento final – o Relatório Flexner – passou a nortear a formação dos futuros 

médicos mundialmente (AGUIAR, 2007).  

Segundo Rego (2003), o Relatório baseou-se no modelo alemão de 

educação médica que vincula o hospital universitário à escola médica, privilegiando o 

ensino prático supervisionado pelo docente. A partir do Relatório, foi proposto um 

modelo curricular para a medicina com formação em três fases: básica, clínica e 

profissionalizante. O ciclo clínico deve-se dar fundamentalmente no hospital, pois ali 

se encontra o local privilegiado para estudar as doenças. Flexner inclui, em seu 

Relatório, sugestões para a transformação do ensino médico, sendo que podem ser 

resumidas em:  

 

• exigência da graduação de nível superior para o ingresso na faculdade de 
Medicina e extensão do curso para quatro anos com mais um ano de internato 
após a graduação;  
• obrigatoriedade do ensino laboratorial;  
• estímulo à contratação de docentes, mesmo clínicos, em tempo integral; 
• expansão do ensino clínico, especialmente em hospitais;  
• vinculação das escolas médicas às universidades;  
• ênfase na pesquisa biológica como forma de adequar a educação médica 
ao desenvolvimento das ciências médicas; 
• estímulo à pesquisa e sua vinculação ao ensino (REGO, 2003, p. 32). 
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A partir da publicação do Relatório, o nome de Flexner passou a ser 

associado a um rígido modelo de ensino médico, que privilegiava a formação científica 

de alto nível: o estudo do corpo humano segundo órgãos e sistemas (com o estímulo 

à especialização profissional), acreditando ser possível o entendimento do homem 

pelo estudo de suas partes. Assim, no modelo “flexneriano”, o ensino apresenta uma 

perspectiva exclusivamente biologicista de doença, com negação da determinação 

social da saúde; modelo hospitalocêntrico, individualista e uma valorização da 

superespecialização médica. A fragmentação do conhecimento predispõe à mesma 

ocorrência também na prática, o que cria obstáculos para a construção de uma 

assistência médica integral (ALMEIDA FILHO, 2010). 

No Brasil, o Modelo Flexner repercutiu tardiamente com a implantação 

dos primeiros hospitais-escola1 apenas nas décadas de 1930 e 1940, porém se 

mantém viva até os dias atuais (ALMEIDA FILHO, 2010). Nesse mesmo período, a 

Fundação Rockfeller, responsável pela disseminação do modelo flexneriano de ensino 

médico nos Estados Unidos e na América Latina, patrocinou a formação de médicos 

brasileiros, através do financiamento dos estudos no país americano. Essa atitude 

favoreceu reformulações nas escolas médicas existentes na época, e contribuiu com 

a produção científica e a profissionalização do corpo docente. Nosso modelo 

universitário, à imagem do modelo europeu, só foi oficialmente reformulado em 1968, 

com a imposição da Reforma Universitária, que extinguiu as cátedras, substituindo-as 

pela estrutura departamental, e, no caso do curso médico, criou a obrigatoriedade de 

um núcleo básico, comum a todos os cursos da área da saúde, e um ciclo profissional 

(REGO, 2003). 

Em síntese, em um primeiro momento, a aproximação das faculdades 

de medicina brasileiras com os organismos de apoio técnico e de financiamento que 

desejavam difundir o modelo flexneriano em plano internacional, fomentou a criação 

de hospitais-escola como campo de treinamento e produção de conhecimento. Já em 

um segundo momento, tardio, como já dito, resultou a abertura das disciplinas, em 

especial da disciplina de Medicina Preventiva, substituindo as tradicionais cátedras de  

higiene, e introduzindo nas escolas (ALMEIDA FILHO, 2010). 

 
1 hospitais-escola são centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia 
para a área de saúde, além de campo de treinamento e produção de conhecimento (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2018). 
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A implantação das disciplinas, a partir de seus departamentos, 

inicialmente assemelhava a um progresso na educação médica. Porém, mostrou-se 

ao longo dos tempos uma nova fonte de dificuldades. Esse modelo proporciona pouca 

ou nenhuma interação entre as disciplinas, mesmo fazendo parte de um único 

departamento e estando ligadas à formação de um mesmo perfil profissional 

(MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018). 

No Brasil, esse modelo exerceu forte influência nos currículos médicos, 

durante o Regime Militar, instaurado em 1964. Nesse período, as constantes críticas 

à política universitária, bem como o desenvolvimento do movimento estudantil 

culminaram com a Reforma Universitária de 1968, que possibilitou mudanças 

baseadas na repressão política e ideológica do corpo discente e do corpo docente. A 

reforma modificou a estrutura administrativa e política das universidades. Várias foram 

as medidas propostas pela reforma, com a finalidade de aumentar a eficiência e a 

produtividade da instituição, no entanto, sobressaem-se: o sistema departamental, o 

vestibular unificado, o ciclo básico, o sistema de créditos e a matrícula por disciplina, 

bem como a carreira do magistério e a pós-graduação (ANTUNES; SILVA; 

BANDEIRA, 2018). 

Concomitante à Reforma Universitária no Brasil, ao redor do mundo, 

ocorreu o surgimento de movimentos de contraposição a esse padrão, que 

individualista, biologicista, hospitalocêntrico e com ênfase nas especializações, vinha 

se mostrando pouco eficaz na formação de médicos que compreendessem a saúde, 

a partir de um conceito amplo, pautado nas necessidades da população. Havia um 

consenso quanto à insatisfação na atenção médica e quanto à necessidade de 

reformulação de determinados aspectos da própria formação médica (FARIA; 

SANTOS, 2021). As críticas que envolveram o setor da saúde mundial, que 

denominou “crise da medicina”, evidenciava o descompromisso com a realidade e as 

necessidades da população. Desse modo, provocou alerta em organismos 

internacionais, governos, fundações, instituições representativas de classe ligadas à 

saúde e na sociedade geral (PAGLIOSA; ROS, 2008). 

Nesse contexto, a partir de conceitos internacionais, emergiu uma 

tendência mundial de formação médica generalista com o propósito de moldar um 

profissional médico capaz de lidar com os problemas da sociedade. Em 1978, na 

cidade de Alma-Ata, durante a primeira Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde, foi redigida a Declaração de Alma-Ata, que consistia em 
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promover o acesso à saúde de forma igualitária para todos os cidadãos, sendo estes 

de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, sob o slogan “Saúde para Todos no 

Ano 2000” (PELLEGRINI FILHO, 2011). 

Portanto, a partir do cenário de descontentamento com a educação 

médica oferecida desde a publicação de Flexner, adveio uma segunda geração de 

reformas da educação em saúde, que introduziu importantes inovações, tanto nas 

nações industrializadas quanto naquelas em desenvolvimento, nessas, porém, mais 

uma vez com atraso. Essas reformas, marcam o incentivo à utilização de novas 

metodologias de ensino, em que novos conceitos são aplicados: 

 

1. Currículo integrador de disciplinas baseado na solução de problemas, 
“utilizando a melhor evidência disponível na tomada de decisão sobre o 
cuidado a pacientes, acrescida da experiência do médico e das preferências 
do paciente” – Medicina Baseada em Evidências (MBE); 
2. Valorização da pesquisa aplicada (se comparada à pesquisa básica); 
3. Ensino centrado no aluno e baseado em pequenos grupos; 
4. Aplicação da Problem-Based Learning (PBL), entre outras metodologias 
ativas de aprendizagem; 
5. Exposição precoce dos estudantes aos pacientes e expansão do campo 
de prática do hospital para os serviços de base comunitária. (DEPALLENS, 
et al., 2020, p. 7). 

 

Em paralelo à reformulação do modelo de atenção à saúde, na década 

de 1980, iniciaram-se no Brasil e em outros países da América Latina, projetos de 

integração docente-assistencial, conhecidos pela sigla IDA, envolvidos em uma 

experiência pioneira. Essa ação precedeu a implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), determinado pela constituição de 1988. O programava contava com apoio da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e, a partir de 1985, com apoio 

financeiro da Fundação Kellogg, passou a se articular por meio de uma rede – a Rede 

IDA (PAVAN; SENGER; MARQUES, 2013). 

Conforme discutido no artigo de Pavan, Senger e Marques (2013), a rede 

IDA surgiu como uma proposta de integração entre os setores das escolas médicas e 

os serviços de saúde disponíveis, em um contexto regionalizado e com todos os níveis 

de atenção. Apresentava a intenção de envolver a escola médica como um todo. 

Constituiu, também, uma das tendências da área de formação de 

recursos humanos na América Latina e foi levada em conta como critério essencial no 

planejamento de muitas mudanças educacionais, desde a implantação de novos 

espaços de práticas em saúde até tentativas de organização do processo educativo  

ao redor de um novo modelo de organização de serviços (ALMEIDA, 2001). 
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Posteriormente ao Programa e a Rede IDA e a partir das experiências 

reunidas com essas ações, seus integrantes e financiadores criaram o projeto União 

com Comunidade (UNI), uma nova iniciativa na formação de profissionais de saúde. 

Buscavam-se mudanças pedagógicas mais efetivas, com envolvimento 

multiprofissional e maior participação da comunidade (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013). 

Em 1991, a Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) reuniu 

outras associações e criou a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do 

Ensino Médico (CINAEM), com o intuito de articular um movimento a favor da reforma 

do ensino médico, no Brasil. Elaborou-se um projeto, incialmente com três fases2, 

sendo que, na última, foi planejada uma ação de intervenção participativa, tendo como 

objetivos a construção das transformações necessárias à boa qualidade do ensino 

médico, que convergiria na formação de um médico sensível às demandas sociais 

contemporâneas. A finalização desta etapa não foi totalmente concluída, porém serviu 

como base para elaboração das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em 

Medicina (PAVAN; SENGER; MARQUES, 2013). 

Em 2001, foram aprovadas pelo Ministério da Educação as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), para os cursos de Medicina com a intenção 

de promover uma formação médica mais geral, crítica e humana com foco na saúde 

integral da população (BRASIL, 2001). A transformação do ensino médico, até então 

estimulada por movimentos da sociedade civil, passou a ser uma obrigação legal. 

Obrigação de alcançar a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva do 

profissional médico, desenvolvendo-se, entre outras, as seguintes competências: 

 

a. Promover a saúde integral do ser humano e atuar, de acordo com princípios 
éticos, no processo saúde-doença, com medidas de prevenção, recuperação 
e reabilitação da saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, 
demonstrando senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania.  
b. Atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase no 
primário e no secundário; diagnosticar e tratar corretamente as principais 
doenças do ser humano em todas as fases do ciclo biológico, tendo como 
critérios sua prevalência e potencial mórbido, bem como a eficácia da ação 
médica.  
c. Reconhecer suas limitações e encaminhar, de modo apropriado, pacientes 
portadores de problemas que fujam ao alcance de sua formação geral. d. 

 
2: A primeira fase do projeto a comissão reunião respostas aplicadas a partir de um questionário 
autoaplicado. Foi possível, nessa fase, identificar os principais problemas das escolas médicas 
brasileiras. A segunda fase se caracterizou como um período de debates e discussões para confirmar 
os dados da fase inicial. Demostrou-se a formação docente em termos de pós-graduação bem como a 
dedicação exclusiva estavam associados a melhor desempenho docente e melhor crescimento 
cognitivo dos alunos. 
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Otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em 
todos os seus aspectos.  
e. Exercer a Medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
com base em evidências científicas.  
f. Utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados 
cientificamente, que sejam contemporâneos e hierarquizados, para a atenção 
integral à saúde.  
g. Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a 
integralidade da assistência, entendida como o conjunto articulado e contínuo 
de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 
(STELLA; PUCCINI, 2008, p. 64). 

 

Segundo essa perspectiva de mudança na formação acadêmica, e após 

a publicação das DCNs, houve a implantação de outras políticas destinadas a 

promover transformações na formação dos profissionais de saúde. Figuram entre 

essas o Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina 

(PROMED), o VER-SUS, uma estratégia de vivência no SUS para estudantes dos 

cursos de saúde, o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (Pró-Saúde) e o PET-Saúde3 (MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018). 

O Ministério da Saúde em associação com o Ministério da Educação 

criou o PROMED, dirigido às instituições de ensino superior que se dispusessem a 

adequar a formação do profissional médico, para atender as necessidades do SUS, 

seguindo as DCNs. A intenção, com o PROMED, era de reorientar a formação dos 

profissionais de saúde, dos conhecimentos gerados e dos serviços prestado, com 

atenção especial ao fortalecimento da atenção primária à saúde (APS) (PUCCINI; 

ANDREAZZA, 2008). 

Segundo Meireles, Fernandes e Silva (2019), apesar de todas as 

inovações, as DCNs de 2001 eram insuficientes, porque, ainda que preconizassem a 

interdisciplinaridade necessária a uma visão integral no cuidado do paciente, era 

possível perceber a formação de médicos pouco habilidosos na prática clínica e pouco 

envolvidos com a visão histórico-social e humanística dos seus pacientes. Assim, em 

2014, as novas DCNs vieram para complementar a anterior, com uma série de 

 
3 Os programas citados, em especial o PET-Saúde, configuram como uma proposta de favorecer as 

mudanças na formação em saúde, por meio da interdisciplinaridade e da integração ensino-serviço-

comunidade, desenvolvidas no contexto da Saúde da Família. Apresentam como pressuposto a 

educação pelo trabalho, e objetivam a formação de grupos de aprendizagem tutorial em áreas 

estratégicas para o SUS. Configuram-se, portanto, como instrumento para qualificação em serviço dos 

profissionais de saúde, bem como de iniciação ao trabalho e vivências dirigidas aos estudantes das 

graduações em saúde, de acordo com as necessidades do Sistema de Saúde (MACHADO, WUO E 

HEINZLE, 2018). 
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recomendações, às quais as instituições superiores deveriam se adequar. No 

documento publicado, aspectos socioculturais, humanísticos e biológicos do ser são 

considerados, de forma interdisciplinar e multiprofissional ao longo dos anos de curso. 

A proposta central do documento enfatiza a preocupação em formar médicos 

generalistas efetivos na abordagem ao paciente da atenção básica e da 

urgência/emergência e que sejam resolutivos na promoção e redução dos riscos em 

saúde. Resumindo, o documento prevê a formação de um profissional com 

habilidades gerais, crítico, reflexivo e ético, pronto para atuar em todos os níveis de 

atenção em saúde e que seja capaz de praticar ações de promoção, prevenção e 

reabilitação em saúde, respeitando sempre o direito do paciente à cidadania e à 

dignidade (STELLA; PUCCINI, 2008). 

Através de um modelo de ensino-aprendizagem para curso de 

graduação em Medicina, com ênfase na formação do graduando em três áreas 

principais – Atenção Integral à Saúde, Educação em Saúde e Gestão em Saúde –, as 

DCNs propõem, aos discentes, o aprendizado de habilidades e atitudes que permitam 

maior aptidão em lidar com os problemas da sociedade brasileira e da saúde pública, 

com especial atenção às demandas do SUS e a programas como a Política Nacional 

de Atenção Básica. A partir da articulação teórico-prática do projeto pedagógico do 

curso, almeja-se a integração com conhecimentos de outras áreas com os serviços 

oferecidos pelo SUS e ainda, a integração serviço-comunidade (BRASIL, 2014). 

As DCNs 2014 propõem o aumento da carga horária dos estágios na 

APS e postulam que os conteúdos essenciais do curso de graduação em Medicina 

dialoguem com as principais necessidades de saúde identificadas na população, 

viabilizando-se uma inserção precoce dos estudantes em atividades práticas, bem 

como a utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem. A partir da 

possibilidade de inserção antecipada no ambiente de prática, o conhecimento teórico-

prático percorre uma trajetória em espiral, na qual o estudante, ao conviver desde o 

início da vida universitária com outros profissionais e usuários dos serviços de saúde, 

tem a oportunidade de associar aprendizado, ou seja, os ensinamentos aprendidos 

em sala de aula com os absorvidos no ambiente de prática (MEIRELES; 

FERNANDES; SILVA, 2019).  

A APS constitui um contexto de ensino-aprendizagem privilegiado para 

a compreensão das necessidades de saúde da população e para o aluno vivenciar  
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um conjunto de ações vinculadas ao cuidado.  Assim, há a necessidade de deslocar 

o enfoque hospitalar, para fortalecer as estratégias de ensino e aprendizagem no 

contexto da APS e valorizar a promoção à saúde, a prevenção de doenças, o trabalho 

interdisciplinar com noções de gestão em saúde, o trabalho em equipe, a coordenação 

do cuidado e a articulação das redes de atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2014). Embora o internato tenha se mantido com duração de dois anos, 

esse ciclo da graduação em medicina deverá ter no mínimo 30% de sua carga horária 

total dedicada à APS e à emergência e urgência com predomínio na APS (VIEIRA, et 

al., 2018). 

Ainda sobre as DCNs e seu intuito de mudança na educação médica, 

enfocando nesse momento a integração curricular, o documento traz, em seu artigo 

29, como exigência de estrutura do curso, o seguinte parágrafo: 

 

Utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno na 
construção do conhecimento e na integração entre os conteúdos, 
assegurando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 
E reitera no Artigo 32: 
O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar metodologias ativas e 
critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-
aprendizagem (MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018, p. 70). 

 

Os artigos das novas DCNs, que citam as metodologias ativas, permitem 

entender a educação em uma perspectiva construtivista, em que a aprendizagem 

passa a ser caracterizada como uma construção realizada pelo sujeito por meio das 

relações que estabelece entre as informações que lhe são apresentadas, entre elas 

com seus conhecimentos prévios e com seu meio social, o que implica uma nova 

realidade educacional com a ação do aluno para a criação de algo novo por meio do 

próprio fazer (CARABETTA JÚNIOR, 2016). 

Para o método ativo ser eficiente, além do construtivista (com base em 

um aprendizado significativo), deve se apresentar:  

 

Colaborativo – favorecer a construção do conhecimento em grupo; 
Interdisciplinar – proporcionar atividades integradas a outras disciplinas; 
Contextualizado – permitir que o educando entenda a aplicação deste 
conhecimento na realidade;  
Reflexivo – fortalecer os princípios da ética e de valores morais;  
Crítico – estimular o educando a buscar aprofundamento de modo a entender 
as limitações das informações que chegam até ele;  
Investigativo – despertar a curiosidade e a autonomia, possibilitando ao 
educando a oportunidade de aprender a aprender;  
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Humanista – ser preocupado e integrado ao contexto social; Motivador – 
trabalhar e valorizar a emoção;  
Desafiador – estimular o estudante a buscar soluções (FARIAS; MARTINS; 
CRISTO, 2015). 

 

As metodologias ativas são um método pedagógico que envolve a 

participação ativa dos sujeitos. O método está centrado na realidade em que o sujeito 

está inserido, estimulando a autonomia e o pensamento crítico-reflexivo. Envolve, 

ainda, a aprendizagem significativa para capacitar o indivíduo para a resolução de 

problemas. Resumindo, utilizam a “problematização” como estratégia de 

autoaprendizagem com o objetivo de alcançar e motivar o aluno (VIEIRA, et al., 2018). 

Elas admitem uma prática pedagógica que segundo Mitre et al., (2008, p.10) “ética, 

crítica, reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento puramente 

técnico, para efetivamente alcançar a formação do homem como um ser histórico, 

inscrito na dialética da ação-reflexão-ação”. 

Ocorre, nas metodologias ativas, uma mudança de postura na relação 

professor-conhecimento-aluno, deslocando-se o foco da simples reprodução de 

conhecimentos para o desenvolvimento de competências e habilidades que devem 

caminhar junto com a construção do conhecimento. É necessário romper com a 

postura de mera transmissão de informações, na qual os estudantes assumem o papel 

de receptáculos passivos, preocupados apenas em memorizar conteúdos e recuperá-

los quando solicitado — habitualmente, por ocasião de uma prova, e, orientá-los sobre 

a possibilidade da ascensão da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP – do 

inglês Problem Based Learning – PBL) e a Problematização na educação médica. De 

fato, um dos aspectos cruciais da ABP é o processo educativo centrado no estudante, 

que permite que esse seja capaz de se ‘tornar maduro’, e adquira graus crescentes 

de autonomia (FRANÇA JUNIOR; MAKNAMARA, 2019). 

Essas novas formas de atuar no ensino passam pelo entendimento do 

professor sobre as especificidades das áreas do currículo, das mudanças vertiginosas 

do contexto, da rápida implantação e modificação das novas tecnologias da 

informação. Requerem aprendizagem mais fundamentada no diálogo entre aqueles 

que têm algo a escutar e algo a dizer a quem aprende, implicando uma nova maneira 

de ver a formação discente e atuação docente (SCHRAM; CARVALHO, 2005). 

Nesse caminho de mudanças da Educação Médica, a Integração 

Ensino-Serviço-Comunidade – IESC – surgiu com o intuito de cumprir um dos 
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objetivos do SUS, que é o de aprimorar continuamente a formação e a gestão do 

trabalho em saúde. Considera-se o IESC como um trabalho coletivo, pactuado e 

integrado de discentes e docentes de cursos da área de saúde com os trabalhadores 

que compões as equipes de saúde, incluindo gestores e a participação do controle 

social visando à qualidade de atenção à saúde individual e coletiva, a qualidade da 

formação profissional e ao desenvolvimento e satisfação dos trabalhadores da saúde 

(MENDES; CARNUT; GUERRA, 2022). 

Enfim, o IESC é um dos pilares para a transformação, no processo 

formativo, das práticas pedagógicas e de saúde e é parte integrante do currículo 

médico adotado pelos cursos de medicina que são alvo desse estudo. A inserção dos 

alunos nos cenários de prática médica da APS ocorre desde os anos iniciais através 

da unidade curricular de mesmo nome, IESC, constituindo provavelmente o maior 

diferencial dos novos currículos médicos.  
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5 SAÚDE E DESENVOLVIMENTO 

 

 

Desde o último século, com mais intensidade nas últimas décadas após 

a Declaração de Alma-Ata, reconhece-se o papel estratégico da saúde na agenda de 

desenvolvimento e a relação de mútua causalidade entre eles. A saúde constitui uma 

condição de cidadania, sendo parte inerente do próprio conceito do desenvolvimento, 

de modo que não há país que possa ser considerado como desenvolvido com a saúde 

precária. Políticas e ações em saúde apresentam benefícios que extrapolam a 

especificidade do setor, ou seja, a de proporcionar o bem-estar da população, mas 

impactam, por exemplo, na geração de emprego e renda. Nessa mesma direção, 

Magalhães (2014, p. 117) afirma que “o conjunto de políticas e intervenções públicas 

voltadas à promoção da saúde torna-se parte integrante do conjunto de ações 

orientadas a o bem-estar coletivo e individual”. 

Conforme a Declaração de Alma-Ata, a promoção e a proteção da saúde 

de todos é essencial para o contínuo desenvolvimento econômico e social, sendo, 

portanto, condição primária para a melhoria da qualidade de vida mundial e 

consequente encurtamento da lacuna existente entre o estado de saúde dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (WHO, 1978). 

A partir de um breve histórico, é possível afirmar que o contexto teórico 

que produz uma intersecção entre desenvolvimento e saúde é atual. Seguindo os 

mesmos caminhos da Declaração de Alma-Ata, nos anos seguintes, ocorreram outras 

conferências cujos conteúdos se relacionam com saúde, desenvolvimento e políticas 

públicas. Em 1975, a Assembleia Mundial de Saúde, órgão máximo de deliberação da 

OMS, estabeleceu que a implementação de sistemas nacionais de atenção primária 

deveria ser considerada uma prioridade absoluta. No ano seguinte, a mesma instância 

fixou a meta de Saúde para Todos no Ano 2000 e o debate sobre a melhor estratégia 

para alcançar este objetivo se intensificou.  

Durante a Conferência do Canadá, em 1986, a Carta de Ottawa 

selecionou campos de ação, na promoção da saúde, com ressalvas para a 

importância da equidade. Nos anos seguintes, ocorreu, em 1988, a Conferência da 

Austrália, que discutiu sobre as políticas públicas e as decisões políticas que 

influenciam a economia e a saúde e a relação de ambas. Já em 1992, em Bogotá na 
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Colômbia, a Quarta Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde voltou-se 

para a situação da saúde na América Latina, com a intenção de modificar as relações 

existentes e conciliar interesses econômicos e propósitos sociais de bem-estar 

(MENDES, 2014). Segundo Mendes, (2014), o documento construído “reiterou a 

necessidade de mais opções nas ações de saúde pública, orientadas para combater 

o sofrimento causado pelas enfermidades oriundas do atraso e da pobreza, bem como 

as derivadas da urbanização e da industrialização nos países em desenvolvimento”. 

Contribuições teóricas recentes trouxeram à luz a integração da saúde 

ao conceito de desenvolvimento, sendo um dos fatores determinantes das condições 

de vida e bem-estar. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que é o indicador 

de referência mais utilizado nas análises comparativas do grau de desenvolvimento 

dos países, incorpora a saúde como um de seus três componentes. A Organização 

Mundial da Saúde (2001), em seu relatório “Macroeconomia e Saúde: investindo na 

saúde para o desenvolvimento econômico”, traz em seu nome a relação inabalável 

entre saúde e aspectos econômicos.  O texto da OMS passa a ser uma referência 

para o tema e enfatiza que a saúde é um fim em si e que, além disto, é um fator 

favorável ao desenvolvimento econômico. Anteriormente ao relatório, considerava-se 

que o desenvolvimento econômico de uma região era uma condição prévia para as 

verdadeiras melhorias em saúde. Porém, a Comissão sobre Macroeconomia e Saúde 

da OMS partiu do contrário desta noção e provou que melhoramentos em saúde são 

cruciais para o desenvolvimento econômico. Confirmou que em países nos quais a 

população padece de más condições de saúde com pouco ou nenhum acesso aos 

serviços básicos, apresentam-se maiores dificuldades em atingir o desenvolvimento 

econômico desejável (MOREL; CHAMAS, 2011). Nesse aspecto, ressaltam-se, 

sobretudo, regiões com condições de saúde explosivas, como a epidemia da AIDS na 

África Subsaariana, indicando que a carga de doenças relacionadas a essa doença é 

de tal envergadura que limita qualquer possibilidade de crescimento econômico e de 

desenvolvimento (GADELHA, 2007). 

A linha ideológica que fica evidente, nesse contexto, é a que considera 

a saúde como uma das variáveis que explicam o crescimento econômico, medido, a 

partir da renda per capita. Desse modo, a saúde é vista como um dos fatores na raiz 

do desenvolvimento e da própria evolução da taxa de investimento. Assim, as ações 

em saúde contribuem para o desenvolvimento regional, tanto pelo seu componente 
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de investimento quanto pelo impacto que exercem nos investimentos locais, regionais 

e nacionais (GADELHA, 2007).  

Todavia, não é desejável restringir a relação saúde e desenvolvimento 

somente ao campo do capital, uma vez que há várias outras vertentes dessa relação 

(GADELHA, et al., 2011). 

Em uma das suas vertentes e, em especial, no caso brasileiro, é possível 

destacar o papel da saúde como propulsor de desenvolvimento na dimensão regional. 

A saúde pode ser considerada fator central para a organização das redes urbanas, 

delimitando limites territoriais e sendo responsável pela estruturação territorial. 

Igualmente, tem o potencial de definir novos fluxos de investimentos e de influenciar 

na formação da infraestrutura econômica e social. A saúde como atividade envolve 

um arranjo político-institucional rico e complexo envolvendo relações entre diferentes 

esferas de governo e com a sociedade civil, inerentes ao processo de 

desenvolvimento e a sua configuração territorial. Segundo Gadelha et al. (2011, p. 

305), no Brasil, a “primeira associação entre saúde e desenvolvimento, por parte do 

Estado, data da República Velha, quando a superação das péssimas condições de 

saúde e higiene nacionais foi entendida como condição sine qua non ao projeto 

político de construção de autoridade estatal sobre o território e à conformação de uma 

ideologia de nacionalidade”. 

Diferentemente da primeira vertente citada, mas não menos importante, 

Gadelha et al. (2011) relacionam a saúde ao desenvolvimento tecnológico e assinalam 

sua importância mundial na liderança de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. Destacam o setor de serviços de saúde como gerador de empregos 

e renda mundial.  Assim, os autores “consideram a saúde como direito social, bem 

econômico e espaço de acumulação de capital, captando sua complexidade”. Ainda 

nesse mesmo contexto, as relações entre saúde e desenvolvimento podem ser 

percebidas “como um processo dinâmico e virtuoso que combina, ao mesmo tempo, 

crescimento econômico, mudanças fundamentais na estrutura produtiva e melhoria 

do padrão de vida da população”. Por essas questões, recentemente, a saúde foi 

situada no centro da estratégia voltada para fazer convergir as dimensões social e 

econômica na trajetória de crescimento do país, pois os investimentos em saúde 

podem, além de auxiliar na melhoria da qualidade de vida da população, contribuir 

positivamente para o crescimento do setor, uma vez que o segmento é inovador, 

detentor de tecnologia e altamente empregador (COSTA; BAHIA; BRAGA, 2017). 
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Existe, atualmente, a necessidade de se criar alternativas ou modelos 

de desenvolvimento econômico que sejam, igualmente, economicamente dinâmicos, 

politicamente democráticos e socialmente inclusivos (VIANA; ELIAS, 2007). 

Nos trabalhos do economista Amartya Sem, existe uma relação 

indissociável entre saúde e desenvolvimento. Nenhuma concepção de justiça social 

de base equitativa pode desconsiderar o gigantesco papel da saúde na existência 

humana, tanto no campo das possibilidades de uma pessoa alcançar uma vida livre 

de enfermidades, quanto da ampliação das capacidades e funcionamentos, caso goze 

de boa saúde (SEN, 2001).  Assim, a saúde, deve ser encarada como um dos 

pressupostos fundamentais para a composição de qualquer ideia de justiça. A partir 

desse contexto, o desenvolvimento não está atrelado unicamente ao crescimento 

econômico. Ele ultrapassa áreas fundamentais indivíduo e da sociedade, como 

acesso aos serviços de saúde, educação e cidadania. Não se alcança o 

desenvolvimento os indivíduos privados de suas liberdades essenciais (FISCHBORN, 

2015).  

O enfoque da política de Atenção Primária em Saúde, respaldada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), convergiu em programas, projetos e estratégias, que 

vieram para celebrar e unir as intenções de aplicação de um conceito ampliado de 

saúde, promovendo ações sociais no sentido de fortalecer a cidadania da população. 

Tal movimento caminha em proximidade com o modelo de desenvolvimento criado 

por SEM (2001). A melhoria das condições de saúde da população não depende 

somente do êxito das políticas de saúde, mas da combinação virtuosa entre 

desenvolvimento econômico e social, isto é, da compatibilização entre economia de 

mercado, democracia e bem-estar coletivo. Ou seja, um desenvolvimento que 

privilegia somente aspectos econômicos não se pode considerar completo 

(FISCHBORN, 2015).  

Ainda em relação ao desenvolvimento e sua intersecção com a saúde, 

é possível citar a Agenda 2030, de iniciativa da ONU, distribuída em 17 Objetivos – os 

ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – compostos por 169 metas que 

devem ser cumpridas até o ano de 2030. A Agenda propõe um pacto global em prol 

do desenvolvimento sustentável, com a intenção de garantir o desenvolvimento 

humano e o atendimento às necessidades básicas do cidadão por meio de um 

processo econômico, político e social que respeite o ambiente e a sustentabilidade. 

Entre os objetivos, o ODS 3 é dedicado à ‘Saúde e ao Bem-Estar’ e conta  
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com metas que imediatamente nos remetem aos atributos do SUS e da APS 

anteriormente citados, entre elas: “atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a 

proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e 

o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a 

preços acessíveis para todos” (ONU-BRASIL, online, 2022). Desse modo, o 

fortalecimento da APS, com acesso e cobertura universal, surge como forte 

recomendação para o poder público alcançar o sucesso no 3° ODS (RASGA, 2020).  

Logo, essa relação entre saúde e desenvolvimento justifica, por sua vez, 

a relação entre educação médica e desenvolvimento, pois um dos objetivos dessa 

dissertação é de associar a relevância e a qualidade da educação médica no cenário 

da APS e, consequentemente, fortalecer esse local de aprendizado. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O presente capítulo foi elaborado, com a intenção de expor o conjunto 

de procedimentos metodológicos organizados, a partir dos objetivos traçados, que 

ajudaram na investigação do problema de pesquisa e no esclarecimento dos objetivos. 

Apresentam-se o tipo de pesquisa adotada neste estudo, tendo em conta o método, o 

campo de pesquisa, os participantes, a abordagem, a coleta de dados, a análise dos 

resultados e os aspectos éticos relacionados à pesquisa. 

 

 

6.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

O estudo apresentado nessa tese é do tipo descritivo com abordagem 

qualitativa. A pesquisa qualitativa tem sido progressivamente empregada na área da 

saúde, tornando-se mais popular nas últimas décadas. O fato é que a metodologia 

qualitativa é relevante para os profissionais de saúde, visto que refletem suas 

experiências na assistência e permitem a formação de profissionais, principalmente 

médicos, mais compreensivos com a realidade a ser vivida (KERR; KENDALL, 2013). 

No sentido de melhor sistematizar as diferenças entre as perspectivas 

qualitativa e quantitativa em pesquisa, o Quadro seguinte ilustra essas diferenças: 
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Quadro 1: Principais diferenças atribuídas aos enfoques quantitativo e qualitativo. 

 
Fonte: Denman; Haro (apud Gomes, 2014, p. 11). 

 

A pesquisa qualitativa aprofunda a complexidade de fenômenos, fatos e 

processos particulares de grupos mais ou menos delimitados. Considerando o 

problema de pesquisa e o cenário que será observado, há uma realidade que não 

pode ser quantificada, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade que não pode ser traduzida ou resumida em números. Trabalha um 

universo de significados, aspirações, sentimentos, crenças e valores. Para explicitar 

o uso da abordagem qualitativa na medicina, Gomes (2014, p.10), enumera algumas 

considerações: 

 

(1) investigar as representações, as crenças, os valores, as explicações e as 
opiniões que se expressam nas interações sociais;  
(2) privilegiar a linguagem e a prática como mediações simbólicas;  
(3) orientar o estudo a partir do ponto de vista dos atores sociais, levando a 
sério as suas informações;  
(4) buscar uma compreensão do nicho onde a pesquisa é realizada; 
(5) ter uma execução flexível e interativa 
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Para Minayo (2012), é necessário, ao se realizar estudos com 

abordagens qualitativas, que o pesquisador esteja familiarizado com alguns termos 

estruturantes, assim como alguns substantivos e verbos: 

 

Conhecer os termos estruturantes das pesquisas qualitativas. Sua matéria 
prima é composta por um conjunto de substantivos cujos sentidos se 
complementam: experiência, vivência, senso comum e ação. E o movimento 
que informa qualquer abordagem ou análise se baseia em três verbos: 
compreender, interpretar e dialetizar (MINAYO, 2012, p. 622). 

 

Para essa pesquisa, foi inicialmente definida uma pergunta “A inserção 

dos estudantes de Medicina repercutiu no processo de trabalho dos profissionais de 

saúde na rede de Atenção Primária à Saúde no município de Franca, SP?”, a qual 

norteou a pesquisadora durante todo o percurso do estudo.  

Com o intuito de tornar o objeto de estudo uma construção científica, é 

necessário investir no conhecimento. Desse modo, iniciou-se uma revisão 

bibliográfica narrativa exploratória na literatura acerca do tema abordado, dialogando 

com ele ou em torno dele. Essa pesquisa bibliográfica se estende durante todo o 

percurso até a entrega da dissertação, no sentido de robustecer o conhecimento sobre 

a temática. Segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 200): “[...] a pesquisa bibliográfica 

não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, visto que 

propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras.”  

Para a revisão de literatura, efetuou-se uma busca de artigos científicos 

e publicações na base de dados do Pubmed e nas bibliotecas virtuais – Scielo, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de Periódicos da CAPES e no Google 

Scholar. Após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Municipal de 

Franca – Uni-FACEF, procurou-se o cenário de pesquisa, de forma a observar os 

processos que nele ocorriam, a fim de que posteriormente a técnica qualitativa fosse 

empregada por meio de entrevistas com os atores sociais. 

Todas as etapas necessitam da presença e do acompanhamento do 

pesquisador, no sentido de tornar possível a objetivação de um tipo de conhecimento 

que tem como matéria prima opiniões, crenças, valores, representações, relações e 

ações humanas e sociais sob a perspectiva dos atores (MINAYO, 2012).  
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6.2 CAMPO DE ESTUDO 

 

 

O recorte de espaço da pesquisa foi o munícipio de Franca, interior do 

estado de São Paulo. O município localiza-se na região nordeste do Estado de São 

Paulo, a 400 km em linha reta da capital. Está a 1.040 metros de altitude e possui 

clima tropical de altitude. Sua área é de 605,697 km com densidade demográfica de 

526,09hab/km². Segundo o IBGE, tem uma população estimada, em 2021, de 358.539 

pessoas. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), em 2010 é de 0,78 

(IBGE, 2021), o que posiciona a cidade em 128° no ranking nacional (em um total de 

5565 municípios) (IBGE, 2022). 

É sede da Direção Regional de Saúde (DRS) VIII, à qual pertencem 22 

municípios (Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, 

Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, 

Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, 

São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista) (SES, 2022). Franca possui 65% de 

sua população dependente do sistema público de saúde, o que representa um total 

de 230.000 pessoas, sendo atendidas pelo sistema de saúde público local, além de 

atender a população regional dos municípios pertencentes a DIR VIII, e outros 

municípios mineiros devido à proximidade geográfica (FRANCA, 2021). 

O sistema de saúde municipal conta com a seguinte estrutura física:  

- 14 Unidades Básicas de Saúde;  

- 14 Estratégias de Saúde da Família; 

- 01 Centro de Saúde; 

- 01 Pronto Socorro Adulto; 

 - 01 Pronto Socorro Infantil; 

- 02 UPA´s Jardim Anita e Aeroporto 1; 

- 10 Ambulatórios de Especialidades (Tuberculose, Hanseníase, Renais Crônicos, 

Gestante de Alto Risco, Criança de Alto Risco, Centro de Convivência do Idoso, 

Assistência Especializadas DST/AIDS, Casa do Diabético e Centro Oftalmológico); 

 - 01 Consultório na Rua; 

- 01 Ambulatório de Saúde Mental Adulto; 

- 01 Ambulatório de Saúde Mental Infantil (NAIA); 

- 01 CAPS III 24h (Centro de Atenção Psicossocial); 
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- 01 CAPS AD III 24h (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga); 

- 01 Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST); 

- 01 Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI);  

- 01 Laboratório Municipal de Análises Clínicas; 

- 01 Odontomóvel; 

- 01 Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-16); 

- 01 Serviço de Reabilitação Auditiva; 

- 01 Central de Regulação Médica das Urgências; 

- 04 Unidades Móvel de Nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência (SAMU): 

- 01 Central de Regulação Municipal; 

- 01 Serviço de Verificação de Óbito (SVO)  

- 01 Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD); 

- 01 Serviço de Remoção Interna e Externa de Pacientes; 

- Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância 

Ambiental) e 

- Farmácia de Manipulação (FRANCA, 2021). 

Conta, ainda, com uma rede de prestadores de serviços de saúde ao 

SUS, que se configura com os seguintes serviços: 2 hospitais filantrópicos (sendo um 

geral e outro psiquiátrico), 6 laboratórios de análises clínicas, 1 laboratório de 

patologia, 1 clínica nefrológica, 3 clínicas radiológicas e 2 hospitais privados 

(FRANCA, 2021). 

Considerando os objetivos do estudo, o ambiente da Atenção Primária 

em Saúde (APS) constituiu a fonte direta para a realização das entrevistas. A APS é 

considerada como reorganizadora das práticas individuais e coletivas, e reorientadora 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, é um campo de práticas potencial 

e necessário, no qual os vários cursos de formação de profissionais de saúde devem 

inserir seus estudantes. Justifica-se, portanto, a ênfase na APS, como apontado por 

Campos: 

 

Há uma recomendação curricular genérica de que a formação médica busque 
uma variação de cenários para o ensino prático. Na mesma linha recomenda-
se a inserção precoce do estudante em atividades práticas. Além disso, se 
na rede básica se espera sejam resolvidos 80% dos problemas de saúde da 
população, se aceitamos que as intervenções no território são de grande 
complexidade, e se ainda acrescentamos a isso que grande parte da 
população brasileira vive na pobreza, teremos claras evidências técnicas e 
éticas de que nossas escolas médicas devem formar um profissional 
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competente para intervir nessa realidade. Nesse sentido, a rede básica é um 
campo de práticas potencial e necessário, no qual os vários cursos de 
formação de profissionais de saúde deverão inserir seus estudantes (2005, 
p. 6). 

 

Assim, foram escolhidas inicialmente 4 Unidades Básicas de Saúde 

entre as 14 existentes na rede municipal. Essas foram selecionadas, pois recebem 

estudantes dos dois cursos de Medicina4 existentes na cidade desde o início deles. 

No entanto, devido a alterações administrativas (empréstimos, compensação de 

férias, entre outros), durante as entrevistas alguns participantes se declararam como 

servidores em outras UBS. 

 

 

6.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

Em pesquisa qualitativa, a amostra está vinculada à credibilidade 

metodológica de investigação. Entretanto, não é necessário que se tenha uma 

quantidade calculada de indivíduos ou mesmo que seja realizado um processo de 

amostragem probabilística. Considerando o método qualitativo, o que há de mais 

significativo nos participantes não se encontra na quantidade final de elementos (o “N” 

dos epidemiologistas), mas na maneira como se concebe a representatividade desses 

elementos e na qualidade das informações obtidas através das entrevistas com os 

participantes (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2018).  Dessa forma, a amostra 

utilizada é do tipo não probabilística e foi definida por conveniência. Procurou-se 

privilegiar, na amostra, os atores sociais5 que detêm os atributos que o investigador 

pretende conhecer com o objetivo de responder às hipóteses iniciais (MINAYO, 2017). 

Os entrevistados foram os profissionais de saúde da equipe mínima que 

atuam na APS: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde (ACS). Optou-se pela entrevista com a equipe mínima após a 

realização das entrevistas iniciais e a percepção da repetição das respostas 

recebidas, ou mesmo de uma redundância de dados coletados. A amostragem por 

 
4 Curso de Medicina da Universidade de Franca – UNIFRAN, criado em 2013 e Curso de Medicina do 
Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF, em 2015. 
5 Por “ator social” entendemos “uma personalidade, uma organização, ou um agrupamento humano, 
que, de certa forma, estável ou transitória, tem capacidade de acumular forças e desenvolver interesse, 
produzindo fatos na situação” (MATUS, 1993 apud SEABRA; CARVALHO; FORSTER, 2008, p. 227). 
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saturação – ferramenta conceitual empregada em pesquisas qualitativas – foi, então, 

empregada, limitando a participação de novos participantes na pesquisa, pois pouco 

acrescentaria ao material já obtido, não mais contribuindo significativamente para o 

aperfeiçoamento da reflexão acerca do problema inicial de pesquisa (FONTANELLA; 

RICAS; TURATO, 2018). A equipe da APS é composta por diferentes profissionais, 

tendo como equipe mínima médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e 

o agente comunitário de saúde, podendo ainda ser acrescidos outros profissionais que 

se fizerem necessários aos municípios, conforme a realidade e necessidade local. Os 

profissionais da equipe devem ser capazes de resolver problemas de saúde da 

comunidade com a promoção da assistência à saúde na Unidade Básica de Saúde 

(UBS). São profissionais que recebem os estudantes de Medicina nas atividades 

diárias e contribuem, em algum grau, para a sua formação (BATISTA; GONÇALVES, 

2011).  

O papel do médico da APS assemelha-se ao perfil desejado de médico 

da família proposto por Olesen, Dickinson e Hjortdahl (2000 apud LOPES; DIAS, 2018, 

p. 2): 

 

O médico de família é um especialista formado para trabalhar na linha de 
frente do sistema de saúde e para dar os passos iniciais na prestação de 
cuidados para qualquer problema de saúde que as pessoas possam 
apresentar. O médico de família cuida de pessoas no seio da sua sociedade, 
independentemente do tipo de doença ou de outras características pessoais 
ou sociais, organizando os recursos disponíveis no sistema de saúde em 
benefício das pessoas doentes. O médico de família interage com indivíduos 
autônomos nos campos de prevenção, de diagnóstico, de cura, de 
acompanhamento e de cuidados paliativos, usando e integrando as ciências 
da biomedicina e da psicologia e sociologia médicas. 

 

Logo, as competências inerentes à prática clínica não são e devem se 

articular com a determinação social da saúde. Assim, segundo a Portaria N° 2436 de 

2017, são atribuições especificas do profissional médico: 

 

I - Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua 
responsabilidade; 
II - Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 
atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); 
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem 
como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, 
estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições legais da 
profissão; 
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III - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as 
pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais 
membros da equipe; 
IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o 
acompanhamento do plano terapêutico prescrito; 
V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; 
VI - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes 
comunitários de saúde e de endemias em conjunto com os outros membros 
da equipe; e 
VII - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área 
de atuação (BRASIL, 2017). 

 

Em relação ao enfermeiro, um estudo que analisa a sua função 

gerencial, caracteriza esse profissional como responsável pelas atividades referentes 

à assistência voltada para o indivíduo ou grupo de indivíduos, bem como atividades 

referentes ao processo de trabalho de gerência, como: supervisão e treinamento dos 

auxiliares de enfermagem e dos agentes comunitários, elaboração de escalas; 

previsão e elaboração de materiais; elaboração de relatórios de atividades da equipe 

e da unidade de saúde. No cotidiano da APS, o enfermeiro deve ser o gerador de 

conhecimento, desenvolvendo competências, introduzindo inovações à equipe, 

definindo responsabilidades (JONAS; RODRIGUES; RESCK, 2011). 

Segundo o Manual do Gestor, o papel do enfermeiro, geralmente, é de 

assumir uma posição de liderança no trabalho em equipe multiprofissional, o que 

implica compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade em comunicação e na 

tomada de decisão. Desse modo e provavelmente por sua formação (voltada para o 

cuidado e com experiências práticas de trabalho em equipe multiprofissional), são os 

enfermeiros que, de fato, mais se aproximam das propostas da APS, de modo a 

assumir sua liderança (JUNQUEIRA, 2014). 

A função do técnico de enfermagem pode variar, conforme o local de 

atuação e a determinação da gerência da UBS.  Esse membro da equipe acompanha, 

com maior frequência, as visitas domiciliares e, entre as atribuições listadas a seguir, 

é o principal responsável pelas ações educativas na unidade. É de sua competência: 

 

I - Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); 
II - Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de 
medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação 
e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, 
de acordo com sua área de atuação e regulamentação; e 
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III - Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de 
atuação (BRASIL, 2017). 

 

Instituído através da Lei nº. 10.507, de 10 de julho de 2002 (BRASIL, 

2002), o ACS tem, entre as suas funções, a de estreitar o elo entre a equipe de saúde 

em que trabalha e a comunidade onde vive. Apresenta-se como mediador entre o 

serviço e a comunidade e entre os diferentes saberes. Por meio da mediação, cria-se 

um vínculo igualitário pelo qual o usuário demonstra facilidade, para discorrer sobre 

sua vida (SEABRA; CARVALHO; FORSTER, 2008). 

Como critério de inclusão, optou-se por tempo de serviço, sendo que 

para serem incluídos na pesquisa, os profissionais devem ter um mínimo de seis 

meses de trabalho na USB. Infere-se que esse período é adequado para que o 

profissional tenha se apropriado do conhecimento e da interação com estudantes de 

medicina no serviço. 

 

 

6. 4 COLETA DE DADOS 

 

 

Para a etapa de coleta de dados, inicialmente foi solicitada a autorização 

do secretário da saúde do município, para que se estabelecesse contato com as UBS 

e com os profissionais participantes (APÊNDICE A) 

Para agendarmos as entrevistas, realizou-se um primeiro contato com a 

enfermeira responsável pela UBS, com a finalidade de esclarecer sobre os objetivos 

da pesquisa e sobre o conteúdo da entrevista. Essa profissional, após concordar em 

receber a entrevistadora, apresentou a rotina da UBS, para direcionar os horários 

disponíveis para as entrevistas. A enfermeira apontou quais seriam os profissionais 

com maior propensão a concordar em participar da pesquisa, pois em relação aos 

técnicos de enfermagem e os ACS, cada UBS possui pelo menos dois ocupantes em 

cada função. 

As entrevistas foram feitas nas próprias UBS, com necessidade de pelo 

menos duas visitas em cada UBS, pois não foi possível em um mesmo dia reunir todos 

os profissionais participantes. Foi privilegiado o período da tarde, uma vez que, nas 

rotinas das UBS, esse é período com menor movimentação de usuários e intensidade 
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de atividades. Para a entrevista com os médicos, optou-se em realizar as entrevistas 

ao fim dos atendimentos agendados para o dia.  

Para a coleta dos dados, empregou-se a estratégia da entrevista 

individual. Considera-se, a entrevista, como uma modalidade de interação entre duas 

ou mais pessoas, realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir 

informações pertinentes para um objeto de estudo. Segundo Batista (2017), a 

entrevista “caracteriza-se como uma forma de interação social, uma forma de diálogo 

assimétrico, onde o pesquisador busca coletar os dados e o pesquisado se apresenta 

como fonte de informações”. Através das entrevistas, os atores sociais dão sentido ao 

cotidiano que os cerca. Considera-se, ainda, uma forma de interação social, 

valorizando o uso da palavra, do símbolo e privilegiando as relações humanas 

(BATISTA, 2017).  

As entrevistas são do tipo semiestruturadas, elaboradas, a partir de um 

roteiro de questões abertas (APENDICE B). Nesse tipo de entrevista, o entrevistado 

tem liberdade de discorrer sobre o tema sem se prender à pergunta formulada. Assim, 

se novos pensamentos e/ou necessidades surgirem ao longo da entrevista, há a 

possibilidade da inclusão de perguntas adicionais, de modo que a entrevista seja 

flexível e consiga atender ao objetivo e responder ao problema de pesquisa. Esse tipo 

de entrevista pode fazer emergir informações, de forma mais livre e as respostas não 

estão condicionadas a uma padronização de alternativas. A elaboração de roteiro de 

questões com perguntas centrais ao tema e novas questões incluídas no decorrer da 

entrevista e conforme o interesse do entrevistado, pode agregar valor aos resultados 

da pesquisa (MINAYO, 2010). 

As entrevistas resultam em narrativas que contêm a interpretação da 

realidade da pessoa entrevistada. Começar com a versão da realidade enunciada 

pelos sujeitos da pesquisa não significa que esses dados serão tomados como a 

própria realidade. Uma entrevista, assim como qualquer enunciação, é sempre 

direcionada a alguém. Diferentemente de um texto escrito, a entrevista é articulada no 

momento de sua enunciação e, sendo um discurso no qual duas pessoas se 

comunicam, deve ser considerada momento interativo. O sujeito entrevistado fala com 

outro, sendo o interlocutor forte determinante do discurso que se origina, devendo, 

pois, ser considerado quando da análise da narrativa (PONDE; MENDONÇA; 

CARDOSO, 2009).  
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Para a realização da entrevista propriamente dita, houve, primeiramente 

a apresentação do pesquisador perante o entrevistado e o fornecimento de dados 

sobre sua própria pessoa, a instituição de origem, explicando a finalidade de sua visita 

e qual o tema de sua pesquisa. Ao fazer menção à pesquisa, o entrevistador discorre 

resumidamente sobre a pesquisa e mostra a importância da contribuição do seu 

depoimento para a comunidade, para a instituição de ensino vinculada ao pesquisador 

e, em potencial, ao próprio entrevistado (BATISTA; MATOS; NASCIMENTO, 2017). 

Solicitou-se, nesse momento, a permissão para entrevistas e para a 

gravação através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE (APÊNDICE 

C), sendo que, além de assegurar anonimato, informou também que a participação do 

entrevistado seria totalmente voluntária, podendo a qualquer momento se retirar da 

pesquisa (APÊNDICE C). 

Para Gil (2008), a entrevista deve encerrar-se num clima de cordialidade, 

uma vez que o entrevistado deve ser tratado, de maneira respeitosa pelo 

entrevistador, sobretudo no encerramento da pesquisa. Terminada a entrevista o 

pesquisador agradece o recebimento das informações e se coloca à disposição para 

esclarecimento de dúvidas ou recebimento de sugestões. 

 

 

6.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Entrevistas geradas, a partir de questionários semiestruturados, 

resultam em narrativas que contêm um recorte da realidade do entrevistado, sendo 

que nessa pesquisa em questão, é uma representação do cotidiano do trabalho da 

pessoa entrevistada. Logo, para alcançar interpretação adequada, cada entrevista 

deve ser lida em conexão com entrevistas dos demais sujeitos da pesquisa e  

considerando o contexto em que estão inseridos (BAUER; GASKELL, 2002). 

Assim, o método utilizado baseou-se na Análise Temática, método 

utilizado para identificar, analisar e relatar padrões (temas) nos dados. Ele organiza e 

descreve minimamente seu conjunto de dados em detalhes (ricos). Um tema 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).  
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Assim, esta análise foi dividida em 06 fases: 

• Fase 1: Familiarização com os dados: O início da análise pressupõe 

um contato prévio com os dados, posto que as ações já envolveram 

o pesquisador: coleta dos dados, transcrição e sua revisão. Assim, 

primeiras ideias ou interesses analíticos já podem ter surgidos. 

• Fase 2: Geração de códigos iniciais: Essa fase envolveu a produção 

de códigos iniciais a partir dos dados. A codificação pode ser feita 

manualmente ou através de um programa de computador. Deve-se 

codificar sistematicamente todo o banco de dados, atribuindo 

atenção plena e igual a cada item (cada entrevista, imagem, 

transcrição etc.). Nesse processo, é necessário identificar aspectos 

interessantes que podem formar a base de padrões repetidos 

(temas).  

Para esta etapa, foi utilizado o software denominado MAXQDA, que é 

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). 

• Fase 3: Busca de temas: Essa fase ajusta o foco da análise para 

o nível mais abrangente dos temas. Trata-se de classificar os 

diferentes códigos em temas em potencial, além de agrupar todos 

os extratos relevantes nesses temas que estão sendo 

construídos. Assim, foram criados 5 temas e 13 subtemas e foram 

realizadas 118 codificações em todo conjunto de dados. 

• Fase 4: Revisão de temas: A principal característica desta fase é 

o refinamento dos temas. Ficando evidente que alguns 

candidatos a temas não são, de fato, temas. Isso ocorre quando 

não há dados suficientes para apoiá-los, ou se os dados são muito 

heterogêneos. Nesta fase, foi excluído 02 temas. 

• Fase 5: Definição e nomeação de temas: Esta fase começou com 

um mapa temático satisfatório dos dados. Já foram definidos e 

refinados os temas que serão apresentados como resultados da 

análise. 
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• Fase 6: Produção de relatório: A fase 6 é a análise final e escrita 

do relatório, que pode ser visto em resultados e discussão 

(SOUZA, 2019). 

 

Quadro 4: Quadro-Resumo da Análise Temática 

Fase Descrição 

1 - Familiarização com os 
dados 

Início da análise, contato prévio com os dados 

2 – Geração de códigos 
iniciais 

Produção de códigos iniciais a partir dos dados. 
Identificação de aspectos que formarão os temas 

3 – Busca de temas Classificação dos diferentes códigos em temas 

4 – Revisão de temas Refinamento dos temas 

5 – Nomeação dos temas Mapa temático dos temas para nomeação 

6 – Produção do relatório Análise final e escrita do relatório 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

 

6.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Este estudo possui autorizações dos Secretários de Saúde e de 

Educação do munícipio de Franca - SP. 

A presente pesquisa foi submetida ao CEP do Uni-FACEF Centro 

Universitário Municipal de Franca, em cumprimento à Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, por envolver seres humanos 

(BRASIL, 2012).  

Foi obtida a aprovação pelo Parecer  N° 4.972.462 que consta no Anexo 

A. 
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7 TEMAS E SUBTEMAS DAS ENTREVISTAS 

 

Após aplicação do método de análise, foi possível identificar os temas e 

subtemas conforma descritos abaixo: 

 

7.1 SUGESTÕES PARA OS ESTÁGIOS 

7. 2 ROTINA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA NAS UNIDADES 

7. 2.1. Mudanças/Pontos negativos com a presença dos estudantes 

7. 2.2. Mudança não percebida com a presença dos estudantes 

7.2.3. Estudantes de medicina colaborando com a unidade (pontos 

positivos)  

7. 3. ESPAÇO FÍSICO DA UNIDADE INADEQUADO 

7. 4. ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA 

7. 4.1. Comportamento: diferença com a presença dos estudantes 

7. 4.2. Dificuldades no acolhimento 

7. 4.3. Espaço físico adequado para o acolhimento 

7. 4.4. Orientações sobre o estágio 

7. 4.5. Vínculo entre os estudantes e os profissionais 

7. 4.6. Espaço físico dificultando o acolhimento dos estudantes 

7. 5. ROTINA DA UNIDADE 

7. 5.1. Recursos Humanos adequados ou inadequados 

7. 5.2. Mudança na rotina/comportamento por causa dos estudantes 

7. 5.3. Mudanças causadas pelo contexto da pandemia 

7. 5.4. Sobrecarga de trabalho 
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8 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Foram entrevistados 12 (doze) profissionais, todos da área da saúde, 

distribuídos conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Distribuição dos profissionais entrevistados segundo gênero, ocupação e 

tempo de trabalho 

Profissionais n=12 

Sexo 
Feminino Masculino 

100% 0 

Ocupação 
(quantidade) 

ACS 
Técnico de 

Enfermagem 
Enfermeiro Médico 

2 5 2 3 

Tempo de 
Trabalho 

(anos) 

>10 anos 5 – 10 anos < 5 anos 
Sem 

informação 

1 8 1 2 
Fonte: elaborado pela autora (2022) 

 

Todas as entrevistas foram transcritas e seguem, abaixo a análise do 

perfil dos participantes em relação a ocupação e o tempo de trabalho na Unidade: 

Entrevista 1: E1 - enfermeira/gestora/5 anos. 

Entrevista 2: E2 - técnica em enfermagem/3 anos. 

Entrevista 3: E3 - médica/5 anos. 

Entrevista 4: E4 - médica/10 anos. 

Entrevista 5: E5 - técnica de enfermagem/7 anos. 

Entrevista 6: E6 - médica/10 anos. 

Entrevista 7: E7 - técnica de enfermagem/8 anos. 

Entrevista 8: E8 - técnica de enfermagem/5 anos.  

Entrevista 9: E9 - técnica de enfermagem/8 anos. 

Entrevista 10: E10 - enfermeira/36 anos. 

Entrevista 11: E11 - agente comunitário de saúde/10 anos. 

Entrevista 12: E12 - agente comunitário de saúde/7 anos 

 

A seguir, são elencadas as falas dos entrevistados, separadas por 

assunto. O objetivo é que as falas sejam contributivas, para o desenvolver dessa 

análise, no que diz respeito aos aspectos tanto negativos, quanto positivos ou neutros 
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e que intimamente colaborarão, para responder ao questionamento inicial desse 

estudo, assim como desenvolver uma reflexão que auxilie gestores no aproveitamento 

do campo de trabalho dos estudantes de Medicina: 

 

 

8.1 SUGESTÕES PARA OS ESTÁGIOS 

 

 

1. 

E11: Então são coisas que eu acho que seria importante que o 
estudante atuasse, na Saúde da Mulher, na saúde da criança. Acho 
que isso ia ser muito bom, essas coisas. E que muitas vezes nós não 
damos conta. Tem um monte de gente não tem como né? 

 

2. 

E1: Evitar mudanças de locais dos que já fazem atendimento clínico, 
que dispõe de agendamento dos pacientes. Recentemente fomos 
informados que uma turma não voltaria para atendimento e muitos 
pacientes já agendados, criando um certo transtorno para desmarcar/ 
remarcar. Que as mudanças sejam avisadas antecipadamente. 

 

3. 

E11: Então, tem que ter um seguimento. Então eu acho que tem que 
ter um cronograma e um seguimento, explicando, passou por isso, 
isso, isso e vem outra turma, vai indo, continua. E ter uma coleta de 
dados para mensurar. 

 

4. 

E6: se tivesse mais salas, provavelmente com a presença do estudante 
de medicina, se eles fizessem mais sala, seria um benefício para a 
UBS. Sem dúvida.  A estrutura física ajudaria muito, mas o estagiário 
em geral, acho que ele sempre ajuda, eu sou entusiasta. Eu sempre fui 
acostumada a trabalhar com eles. 

 

5. 

E1: Na UBS, tem dado certo o trabalho realizado, seria interessante 
manter o docente no mesmo local, pois já conhece as demandas, a 
região, os funcionários, já criou vínculo com os pacientes, o que é 
fundamental para realizar um bom trabalho. 

 

6. 

E11: Eu acho que é fazer um programa mesmo. Cronograma, seguir 
metas. Porque aí consegue fazer essa coleta de dados, para conseguir 
mensurar se aumentou se melhorou. Para ter seguimento, porque 
senão você se perde, perde até mesmo aquilo que já foi feito. 
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7. 

E4: Um auxílio no atendimento de pacientes da unidade (triados por 
parte da equipe) identificados como de difícil adesão ou mesmo 
compreensão, que necessitam de um atendimento mais frequente. 

 

8. 

E4: A continuidade do atendimento, aliado com a demanda da região 
que atendem. 

 

9. 

E6: Para melhorar para comunidade, eu acho que seria ampliar o 
espaço físico dentro de casa UBS facilitando com que esses 
estudantes pudessem atender um número maior de pacientes e cada 
um atender o seu paciente e não ficar dois lá atendendo e 5-6 lá fora 
sem fazer nada, né ajudaria o cliente, ajudaria o menino, que tá 
estudando ajudaria a população toda no geral, não sairia feliz, mas a 
gente teria que ter mais espaço físico, teria que ter um lugar mais 
adequado para esse tipo de coisa. 

 

10. 

E9: Eu acho que toda a unidade, talvez não só unidade básica de 
saúde, mas cada um sabe como é que é o setor, talvez reuniões, né 
entre esses. Tanto os estudantes de medicina tanto a equipe de 
medicina que já tá formada, né reuniões com a gente que acaba tendo 
tanto mais gente, tanto com a equipe da recepção com todos os 
profissionais que para que haja a troca de experiência, aquela troca de 
ideias. Que é tudo isso, pode ser uma junção e uma ideia daqui uma 
ideia da outra equipe para melhorar né? 

 

11. 

E9: Talvez algumas coisas que passam por nós que não passam pela 
equipe, pelos médicos. Ou o que passa pelos médicos e não chega até 
nós. Então que essa reunião seja mensal, que seja a cada 15 dias, né 
para juntar informações de todas as partes, para creio eu, que vai 
favorecer muito no próximo, na população para melhorar: melhorar 
assistência, melhorar o serviço prestado. 

 
12. 

E5: Acredito que as visitas do ESF têm enormes contribuições, 
orientação na sala de espera. Criação de grupos voltados à orientação 
à comunidade (semanal ou quinzenal). 

 

13. 

E2: Poderiam de fato serem mais participativos, acompanhar e 
participar das consultas médicas, na triagem, como o paciente é 
abordado na sala de triagem, acompanharem os curativos de pacientes 
diabéticos, pacientes com úlceras venosas, amputados, mas na prática 
não é o que acontece. 
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8. 2 ROTINA DOS ESTUDANTES DE MEDICINA NAS UNIDADES 

 

 

1. 

E11: Mas geralmente quando é aqui, aqui o atendimento, atendia 
poucos pacientes, a demanda era pequena; agora quando eles viam 
para fazer reuniões no salão, para organizar, para fazer a coleta de 
dados, informações, eles faziam lá no salão. Feito esse primeiro 
momento, aí sim eles foram para campo e depois eles retornavam para 
pesquisarem com a professora. Então aí era mais tranquilo pois ficava 
mais direcionado lá. 

 

2. 

E6: Quando os estudantes estavam comigo na sala, eu fazia o possível 
para ser um pouco mais devagar nas consultas um pouco mais 
detalhada nas consultas assim um pouco mais didática porque é muito 
diferente o tempo que o estudante leva para fazer um caminho de 
Diagnóstico. Ele entender aconteceu isso por causa disso, não foi por 
causa daquilo tal ele consegui fazer na cabeça dele, o que que tá 
acontecendo ali do que para gente que já tá 30 na área e só de olhar, 
você já sabe ou não?  

 

3. 

E8: Olha, a gente tem um pouco contato na verdade, porque têm os 
alunos que vêm aqui na parte da ginecologia. Então, assim, esse é o 
que a gente acaba tendo mais contato. Porque a gente acaba trazendo 
um serviço integrado. Tem um outro pessoal que vem da medicina, 
mas eles ficam mais fazendo como se fosse um consultório de rua, eles 
abordam os pacientes, fazem algumas perguntas, então eles têm um 
tipo de triagem, mas a gente tem pouco contato com eles. 

 

4. 

E8: Tem alguns profissionais que já são direcionados à alguns 
pacientes de acordo com a necessidade do pessoal da medicina. Eu vi 
que teve uma época que eles fizeram um trabalho com o pessoal da 
ginecologia, então fizeram um trabalho de orientação e tudo mais. 

 

5. 

E7: Depende. Tem alguns que vêm com o professor eles ficam mais 
atendendo os pacientes, fica mais separado. Tem o pessoal da 
instituição X que vinha com a enfermeira que eles sim circulavam mais 
entre a gente, para fazer procedimentos. Uma vez na semana eles 
circulavam aqui entre a gente sim. 

 

6. 

E7: Geralmente, eles fazem um reconhecimento de campo primeiro, 
antes de conhecer, eles vêm, conhecem a unidade, são apresentados 
aos profissionais, quais salas de atendimento e tudo mais. Então faz 
esse reconhecimento de campo antes. Mais orientação sobre o que é, 
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não, porque já, já é um sistema que a gente já tem o hábito de receber. 
Então, como já se sabe, o pessoal da ginecologia, atendendo aquela 
sala ali, o pessoal que vai ficar fazendo algum outro tipo de 
acompanhamento, sempre vão ficar no salão. Então é uma rotina. 

 

8. 2.1. Mudanças/Pontos negativos com a presença dos estudantes 

 

1. 

E4: Dependendo do dia dificuldade na disponibilidade de sala, por estar 
ocupada com alunos. 

 

2. 

E6: Eu sempre fui contra a presença de estudantes na UBS. A minha 
UBS é bastante pequena como a maioria das UBS aqui da cidade de 
Franca, então assim os pacientes já ficavam “apinhados” muitos 
pacientes isso antes da pandemia e depois da pandemia também não 
mudou grandes coisas não são vários profissionais atendendo muita 
gente para cada profissional atender o espaço de espera muito 
pequeno, então esses meninos da Medicina ficavam misturados ali 
ficava vendo como é que funcionava o serviço de enfermagem outros 
ficavam fazendo palestra para o pessoal que tava esperando e o 
pessoal que tava esperando com criança correndo pulando, eu acho 
que nem dava atenção devido a esses meninos que estavam lá se 
esforçando para fazer as palestras e eu e que acontecia é que a pessoa 
que tava com eles acaba pedindo a deixa esses três ficar aqui com 
você,  os outros quatro vão ficar lá com o outro fulano, Médico, os 
outros vão ficar ali na enfermagem, os outros vão ali para a sala de 
curativo, então eu sentia que era uma coisa assim um pouco 
indefinidas em um objetivo certo? Se desse para eles aprender alguma 
coisa bem se não der também. Amém, então eu nunca achei que isso 
fosse um jeito certo de conduzir uma pessoa que tá ali para aprender. 

 

3. 

E6: Quando eu era estudante bem que eu acho que deveria ser 
obrigação de cada faculdade de medicina tem o seu próprio hospital o 
seu próprio ambulatório Geral de Pediatria em especialidade de todas 
as clínicas da clínica geral e a clínica de especialidade além de um 
pronto-socorro próprio porque aí essa pessoa teria de gente que gosta 
de ensinar que ganha para ensinar que ganha para dar super 
atualizado sabendo tudo a pessoa que vai ali já sabe que vai ser 
examinada por um profissional mais velho por vários estudantes são já 
tá preparada para isso Muitas vezes os as pessoas que estavam sendo 
atendidas ali não tem interesse nenhum em ser examinada por 
estudante isso deixava a gente numa saia justa eventualmente." 

 

4. 

E4: Dentro da minha UBS foi criado foram criados ambulatórios de Sub 
Especialidades de Pediatria, então criou-se ali em um ambulatório de 
cardio infantil, um ambulatório de pneumo infantil, um ambulatório de 
neuro infantil. (...) então pra população, provavelmente abriram vagas 
que não existiriam antes agora pros alunos, eu não sei porque eu não 
sei com quanto tempo ali aquele atendido que eu passo lá eu vejo 2-3 
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atendendo e 4-5 Sentado lá fora esperando junto com os pacientes, no 
celular, rindo conversando. Não aproveitando integralmente o 
ambulatório que está sendo oferecido para eles, né? 

 

5. 

E2: Poderiam de fato serem mais participativos, acompanhar e 
participar das consultas médicas, na triagem, como o paciente é 
abordado na sala de triagem, acompanharem os curativos de pacientes 
diabéticos, pacientes com úlceras venosas, amputados, mas na prática 
não é o que acontece. Dependo do dia, das escalas de funções da 
Unidade, mais atrapalham a equipe do que ajudam, inclusive devido ao 
pouco espaço físico que temos, e do pouco tempo que temos para 
ensiná-los protocolos de como aplicar uma vacina ou medicação. 

 

 

8. 2.2. Mudança não percebida com a presença dos estudantes 

 

 

1. 

E10: Olha, não deu muito assim ainda para gente ver mesmo por que 
eles, como eu te falei, os da Medicina estão vindo menos. A pandemia 
deu uma afastada. 

 

2. 

E6: é uma bobeira assim, a presença deles ali sem um objetivo 
específico. 

 

3. 

E7: Sim, sim. Mas na nossa rotina, rotina mesmo, não. 

 

4. 

E2: Diferença referente à execução das tarefas da unidade, nenhuma. 

 

5. 

E2: Nenhuma. Analisando dentro de 1 ano, os estudantes apenas 
aferiram pressão algumas vezes, na maioria das vezes em reunião na 
cozinha, e pouquíssimas vezes dentro dos consultórios médicos, uma 
ou duas vezes foram até a sala de vacina, mas é inviável pararmos 
com o fluxo da fila para podermos auxiliarmos nas explicações de 
protocolos de vacinações. Uma única vez estiveram na sala de 
medicação observando as técnicas de aplicações da enfermagem. 

 

6. 

E2: Diante de vários momentos em que estiveram na Unidade, e de 
acordo com o que observamos, a intenção é apenas conhecer como 
funciona uma UBS, e não em favorecer serviços prestados a mesma. 
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8.2.3. Estudantes de medicina colaborando com a unidade (pontos positivos)  

 

 

1. 

E12: Agora tem o atendimento da pediatria, ginecologia com os 
estudantes de medicina. 

 

2. 

E12: Eles fazem algumas visitas para alguns pacientes, ajudam a 
gente no que a gente precisa, na resolução de alguns casos. 

 

3. 

E11: Anteriormente, há um bom tempo atrás eles vinham para cá tanto 
com os professores que nós já até conhecíamos, com a Prof. M. e tudo, 
e eles faziam campo, faziam visitas, pegavam o material com os 
agentes, diante daquilo que era proposto para eles. Iam nas casas, nas 
residências que eles poderiam acompanhar e aí eles visitavam e eles 
faziam aquilo que era necessário. Chegou até um tempo que houve 
preceptor, que teve o Doutor M. que atendeu aqui com os alunos. (...) 
Então essa acho que essa foi uma fase muito válida. Que eles 
realmente conseguiram uma outra realidade, né da teoria à prática, né? 
Então nessa época eu achei que foi interessante, tanto para unidade 
porque tinham pacientes que tinham essa possibilidade, de ser 
acompanhados, pois lógico, como era uma questão de estudo, eles 
ficavam mais tempo com aquele paciente, tentavam levantar situações, 
né? Que eram pertinentes para aquilo que eles estavam estudando. 

 

4. 

E11: Mas eu penso que toda oferta eu acho bem-vinda, principalmente 
porque nós observamos tanta carência de serviços. Porque a demanda 
do SUS é gigante, quanto mais oferta tem ainda é insuficiente. Que é 
nossa realidade. Então sempre que há uma oferta, é sempre bem-
vinda. 

 

5. 

E11: Acho que essa parte de orientação mesmo, acho 
interessantíssimo. Essa questão que vem da prevenção, de orientação, 
de fazer. Eu lembro deles passarem nas casas e deixarem bilhetes 
convidando para momentos de palestras, de orientação sobre 
diabetes, sobre hipertensão arterial, porque vai fazendo é isso mesmo, 
né? É isso que precisa na atenção básica. É essa questão de oferecer 
subsídios para um bom entendimento. Porque a gente tenta fazer isso 
aqui o tempo todo, essa orientação. 

 

6. 
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E10: Então eu acho que estagiário somente acrescenta. Acho que ele 
sempre ajuda, eu sou entusiasta. Eu sempre fui acostumada a 
trabalhar com eles. 

 

7. 

E1: Sim, eles ajudam nas demandas que não conseguimos 
acompanhar ou que necessitam de uma atenção maior, participam dos 
grupos, são uma extensão da UBS. Sim, melhorou, eles envolvem nos 
casos e junto com a equipe discutimos e buscamos soluções. 

 

8. 

E4: No retorno de pacientes, que conseguem atendimento em conjunto 
com a geriatra e seus alunos que atendem na UBS, tem um melhor 

seguimento, acolhimento e orientação. 
 

 

9. 

E9: Os estudantes de medicina, eles realmente vêm para juntar a nós, 
né para somar. E com toda modernidade, né, que anda acontecendo, 
todos nós temos notado que eles estão trazendo para as nossas 
unidades para agregar para somar para que seja o nosso trabalho. 
Nosso trabalho da enfermagem tanto trabalho dos médicos e das 
outras áreas, né, seja, fique melhor, né para paciente para que a 
qualidade de vida do paciente seja bem melhor. 

 

10. 

E9: Os profissionais formados atualmente ou que ainda vão formar, né, 
eles estão chegando, mas tanto para nós como para a população como 
uma cabeça nova, né então com ideias novas com pensamentos 
novos. Então acaba passando algumas informações para nós também, 
tanto da área da enfermagem tanto para as meninas da recepção tanto 
psicóloga dentista assistentes sociais que é basicamente a nossa 
equipe de uma unidade básica, né? Então é troca de informações, né? 
Então com tudo isso, essa troca de informações entre eles entre nós, 
acaba melhorando, acaba modernizando estilo de como orientar o 
paciente de coisas novas, de estilos de vida novos, para que seja feito 
uma boa recuperação, principalmente em que está tendo muito em 
pessoas que tem diabete, né? Então a gente orienta muito em questão 
de exercício alimentação isso começa lá no consultório, né através dos 

médicos. 
 

11. 

E9: Então a relação da equipe de enfermagem com os médicos, né 
com as médicas acaba juntando para trazer uma um bem-estar melhor 
para o paciente, então os novos os novos profissionais estão vindo com 
uma cabeça mais fresca, né com ideias novas então é uma troca de 
experiência. 

 

12. 
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E8: Mas assim a maior diferença é que a gente sente é porque o 
pessoal que fica da Instituição geralmente, eles escolhem alguns 
pacientes. Então, eles acompanham com a assistente social, ou 
mesmo com a diretora aqui. 

 

13. 

E8: Então foi muito interessante na época que eles fizeram. Teve uma 
época que eles fizeram também orientações para os usuários da UBS 
durante a sala de espera. Então, sobre a aferição de pressão, sobre 
orientações de diabetes, hipertensão, então foi bem bacana. 

 

 

14. 

E7: É, alguns eles fazem os grupos. Então, dá sim uma diferença. Eles 

fazem grupos de orientações, às vezes no salão. 
 

15. 

E5: Sim. Apesar de nem sempre estar a todo momento com os 
estudantes, porém quando presentes fazem orientações aos pacientes 
e isso traz grande contribuição e conhecimentos aos nossos pacientes. 
Anterior a pandemia estava sendo realizado consultas para os 
pacientes e os pacientes elogiavam muito aos atendimentos 
realizados. 

 

 

8. 3. ESPAÇO FÍSICO DA UNIDADE INADEQUADO 

 

1. 

E11: Na verdade, prédio municipal é um pouco difícil falar que é 
adequado. É tudo “pitchinho” aqui. Assim, às vezes a gente aguarda, 
às vezes tem médico que tem que aguardar o médico terminar para 
poder ocupar a sala. Infelizmente é assim. E dependendo do horário. 
Então nem sempre a gente tem. Vai depender muito do horário, que 
tem horário que é assim mais tranquilo, né? Mas geralmente são os 
mesmos horários que são mais tumultuados. Então você acaba tendo 
essa dificuldade de horário, mas aí na verdade eles tinham, que tentar 
se adequar. 

 

2. 

E10: mas assim, a unidade, ela já cresceu muito né? Quando nós 
começamos aqui há mais de 30 anos atrás, acho que era 10 ou 12 
bairros a região de abrangência. Hoje já tem, deve ter, quase uns 40 
bairros na região de abrangência e a unidade contínua do mesmo 
tamanho. A única coisa foi feita, é que eles colocaram umas divisórias 
aqui, e fizeram aquele salão, que é nosso salão de reuniões, que os 
estagiários ficavam lá, fazendo discussão de casos. 

 

3. 
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E4: Infelizmente a estrutura já não é suficiente nem mesmo para os 
profissionais da UBS (psicóloga, fono, clínicos, pediatra, assistente 
social e enfermagem). 

 

4. 

E2: O espaço físico é extremamente pequeno, mal comporta os 
pacientes quando há dois ou três médicos em atendimento na unidade. 

 

 

8. 4. ACOLHIMENTO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA 

 

 

1. 

E12: Sempre no começo do ano, quando vem o roteiro deles, dos 
estudantes de medicina, nós conversamos sobre como que vai ser, 
quais estudantes que vão vir, de qual período da medicina, porque eles 
vão poder ajudar a gente. A gente faz o possível para entrosar com 
eles, para ter a ajuda deles, no que eles podem. 

 

2. 

E11: Dizem que nós somos acolhedores, não sei se é fato. Mas quem 
vem, fala que nós somos acolhedores. Tanto que a gente realmente 
tenta acolher as pessoas, né, orientar o que precisa, ser solicita. Tanto 
eles dizem que em outros lugares não tem essa abertura. Não posso 
te informar se é verdade ou não. Mas aqui a gente não tem problema 
com isso, tanto que a gente adora ter estagiários, que a gente faz a 
maior festa. A gente acaba se apegando, né. 

 

3. 

E10: Não sei se é que eu, e aqui na UBS, nós estamos muito 
acostumados com estagiários e não sei se é porque eu também dou 
aula, então a gente tem todo um know how, gosta de receber o pessoal. 
Sabe, as meninas recebem bem. A assistente social gosta de 
conversar com eles. (...) O pessoal da Medicina também, eles entram 
eu vou eu explico tudo, porque quando eles veem, no iniciozinho, eles 
estão bem “cruzinho” assim né? Eles acham bom! Eu explico aqui, para 
que que serve o exame do pezinho. Quais as doenças que protege né? 
Às vezes a BCG que sou só eu que faço, eu ponho um por vez aqui 
dentro. 

 

4. 

E10: Olha eu acho que o estagiário, eu fico na condição de supervisora 
do estágio também na condição de enfermeira da unidade que recebo, 
então assim as minhas meninas, as nossas meninas, a nossa equipe, 
é muito acostumado a lidar com o estagiário. 

 

5. 
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E9: A unidade que eu trabalho é unidade muito acolhedora e tem 
estrutura totalmente para receber novas novos profissionais tanto da 
Medicina tanto de alguma outra área que a gente muita consciência 
que todos que vem até nós é para melhorar para somar para que 
consiga melhorar a qualidade. 

 

6. 

E7: Em relação à nossa equipe, eu acredito que não, porque a gente 
tem uma boa relação com os estudantes, então acredito que não tem 
uma mudança de comportamento não. Por ser um serviço rotineiro que 
a gente sabe exatamente tudo que é feito. Então não costuma ter 
imprevistos, então não há essa mudança. O serviço flui normalmente. 

 

7. 

E5:  que não, pois nossa equipe e compostas por pessoas 
comunicativas e com boa vinculação. 

 

8. 4.1. Comportamento: diferença com a presença dos estudantes 

 

1. 

E4: No meu horário de atendimento não observou diferença. 

 

2. 

E7: Em relação à nossa equipe, eu acredito que não, porque a gente 
tem uma boa relação com os estudantes, então acredito que não tem 
uma mudança de comportamento não. Por ser um serviço rotineiro que 
a gente sabe exatamente tudo que é feito. Então não costuma ter 
imprevistos, então não há essa mudança. O serviço flui normalmente. 

 

3. 

E5: Acredito que não, pois nossa equipe é compostas por pessoas 
comunicativas e com boa vinculação. 

 

4. 

E2: Não percebemos diferença, mesmo porque a correria é tão grande, 
que quando vemos, os estudantes já foram embora da unidade. 

 

 

8. 4.2. Dificuldades no acolhimento 

 

 

1. 

E9: Algumas pessoas, alguns profissionais, né, perante quando a 
gente fica frente a frente, pelo menos em um primeiro momento, a 
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gente fica meio, meio assim, né? Porque a final sendo uma presença 
né de uma pessoa que a gente não sabe qual que é o modo de pensar, 
um modo de agir, a conduta que vai ser tomada, então. Mas aí é 
questão de adaptação cada um tem a o seu caminho seu melhor modo 
a sua conduta e juntando, né, todas as partes de ambas as partes, tudo 
se torna o jeito mais fácil. 

 

 

8. 4.3. Espaço físico adequado para o acolhimento 

 

1. 

E9: A unidade que eu trabalho é unidade muito acolhedora e tem 
estrutura totalmente para receber novas novos profissionais tanto da 
Medicina tanto de alguma outra área que a gente muita consciência 
que todos que vem até nós é para melhorar para somar para que 
consiga melhorar a qualidade. 

 

2. 

E7: Na minha visão, acredito que sim, porque sempre tem a sala, tem 
que ter duas salas disponível para os estudantes. Então, sempre acaba 
tendo. É esporádico quando acontece de estar reservada uma só. 
Apesar de a gente não é uma unidade muito grande, muito ampla, né? 
O território é que a gente abrange ser grande, mas como tem outras 
unidades daqui ao redor, então cumpre bem como o papel. 

 

 

8. 4.4. Orientações sobre o estágio 

 

1. 

E10: Nós recebemos. Sempre a secretaria passa para gente né? 
Porque existe um cronograma. Então nós temos recebido o pessoal da 
Psicologia, da Medicina. 

 

2. 

E1: Os docentes entraram em contato para passar os dias, horários, 
turmas, e temas que irão trabalhar. 

 

3. 

E4: Não.  No início, os alunos até mesmo pediam para acompanhar as 
consultas, sem nenhuma solicitação de preceptores. 

 

4. 

E6: Nunca recebi nenhuma orientação do que deveria ser feito com 
esses estudantes ou não deveria ser feito com esses estudantes, 
sempre que a gente tava com ele na sala, a gente tentava dizer o que 

desenvolveram comigo. 
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5. 

E9: Normalmente nós temos algumas orientações, né, quando nós 
vamos receber, né eles na nas nossas unidades, né? Como será. De 
onde eles estão vindo? Como será o processo em si com toda nossa 
equipe e a unidade. 

 

6. 

E7: Orientação não. Geralmente eles só fazem uma apresentação, 
apresenta os estudantes. O professor também se apresenta. 

 

7. 

E5: Nenhuma, porém nossa unidade sempre está de portas abertas 
recebemos muitos estudantes, sendo da enfermagem, técnicos de 
enfermagem, Psicologia e Medicina. Pois, sempre esse primeiro 
contato é feito diretamente com nossa diretora e como já e de costume 
ficamos sempre agradecidos por tê-los em nossa unidade. 

 

8. 

E2: Nenhuma orientação. 

 

8. 4.5. Vínculo entre os estudantes e os profissionais 

 

1. 

E11: Ah, acho que eles direcionam mesmo à direção e aí a gente é 
informado de horários, de que eles vão chegar, e em qual situação que 
eles vão trabalhar. Naquela época, por exemplo, vão acompanhar os 
agentes para ver qual residência eles vão poder acompanhar, né? Em 
tal período.  No final quando eles terminavam aquele período, eles 
sempre faziam uma confraternização e apresentava para nós como 
tinha sido aquele período que eles ficaram aqui as casas que eles 
acompanharam os pacientes que eles acompanharam. Então eles 
sempre faziam um feedback com aquilo que eles tinham feito naquele 
período. 

 

 

8. 4.6. Espaço físico dificultando o acolhimento dos estudantes 

 

 

1. 

E12: Com os estudantes de medicina aqui, no começo foi um pouco 
confuso por conta de espaço, mas aos poucos foi organizando, 
entrando na rotina 
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2. 

E12: Para melhorar a questão dos alunos de medicina na unidade, 
precisaria melhorar um pouco o nosso espaço físico, porque a unidade 
aqui, ela é grande, tem várias salas, mas acaba ficando um pouco 
tumultuado quando eles estão aqui, quando eles precisam ficar dentro 
da unidade. Quando eles vão para os atendimentos deles, 
principalmente os meninos dos primeiros períodos que vão para a rua, 
fazem algumas visitas, algumas vezes faz trabalho nas escolas, é 
tranquilo. Mas a estrutura física quando eles precisam ficar aqui para 
discutir caso, que eu sei que é uma necessidade deles aí fica um 
pouquinho confuso, um pouco apertado. Às vezes falta sala. A unidade 
tinha que ter uma sala específica. Eu acredito, maior, que para ser 
usada por eles. Normalmente eles usavam salão de reunião, mas lá 
agora nós estamos fazendo as vacinas, não tem como mais ceder o 
espaço para eles. Aí eles ficam meio perdidos aqui, procurando um 
lugarzinho para eles ficarem. 

 

3. 

E10: Dá para suportar. Poderia ser melhor. Poderia ser maior, por 
exemplo, eles tinham um espaço lá do salão, eu fico até preocupada 
agora o dia que eu vi a doutora, ela estava lá fora com os alunos, 
debaixo dessa tenda.  Mas eu faço reunião com os pacientes até 
debaixo da arvore, eu dou aulinha ali debaixo da árvore. Então eu acho 
até melhor do que aqui dentro, porque fica ao ar livre. Mas com a 
campanha, os meninos tinham disponibilidade do salão, agora eles não 
têm mais. Mas por exemple, se eu não estou aqui, eles podem usar 
minha sala, sabe, eu não me importo e assistente social também. 

 

4. 

E10: Nós estamos sempre abertos com eles, mas eu vejo que às vezes 
eles saem para campo, eles vão em campo às também. Eles tiveram 
uma época, que o médico vinha, faziam uma consulta. Hoje, eu nem 
sei se eu tenho sala disponível mais. Foi bem antes da pandemia isso. 
As vezes a gente tinha dois consultórios para eles. Tinham duas turmas 
atendendo nos consultórios. Mas, assim, a unidade é pequena, é isso 
que eu sinto. Sabe por que é bom te receber bem, você ter o lugar para 
eles ficarem acomodados.  Agora por exemplo que está sem o salão, 
fica mais difícil. Que não um lugar. Às vezes assim, se eu não tô aqui, 
eles se reunem nessa sala, mas essa sala é minúscula." 

 

5. 

E1: A estrutura física não é adequada, temos espaço físico pequeno, 
seria ideal ter um espaço para os estudantes, porém conseguimos nos 
organizar. 

 

6. 

E4: Dependendo do dia dificuldade na disponibilidade de sala, por estar 
ocupada com alunos. 

 

7. 
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E4: Infelizmente a estrutura já não é suficiente nem mesmo para os 
profissionais da UBS (psicóloga, fono, clínicos, pediatra, assistente 
social e enfermagem). 

 

8. 

E6: Não há estrutura para receber esses alunos pelo menos na minha 
UBS que é pequena antiga. Pode ser que em outras existem. 

 

9. 

E7: Talvez se tivesse mais sala, se cada um pudesse atender o seu 
paciente e depois conversar, eles aproveitariam mais. É a história cada 
um tinha que ter o seu ambulatório, seu Hospital Escola, o seu pronto 
socorro dentro da sua faculdade e não socados no NUBS para ajeitar 
uma coisa que não foi feita direito pelo governo federal e pelos donos 
das faculdades particulares. 

 

10. 

E5: Por nossa unidade ter alta demanda, e ter o ESF implantando 
acredito que ao depender dos horários poderia sofrer influência por não 
ter salas disponíveis. Porém, com ESF muitos professores realizam 
visitas não influenciando na estrutura física da unidade. 

 

11. 

E1: Dependo do dia, das escalas de funções da Unidade, mais 
atrapalham a equipe do que ajudam, inclusive devido ao pouco espaço 
físico que temos, e do pouco tempo que temos para ensiná-los 
protocolos de como aplicar uma vacina ou medicação. 
 

 

8. 5. ROTINA DA UNIDADE 

 

1. 

E12: A nossa rotina normalmente é de fazer visita domiciliar no período 
da manhã e fazer atualização do e-SUS à tarde, mais a elaboração de 
grupos educativos junto com a enfermagem e discussão de caso. 

 

2. 

E11: Aqui é bem intenso. Aqui nós trabalhamos numa unidade básica 
de saúde, a nossa região é uma região muito grande não é uma região 
pequena, até porque nos bairros próximos nós temos conjuntos 
habitacionais. 

 

3. 

E1: Trabalho das 7h às 16h, todos os dias verifico, respondo, envio e-
mails, observo dinâmica e necessidades da unidade, resolução de 
problemas, verifico agenda, teste do pezinho, vacina BCG, 
atendimento de gestantes, visitas, grupos, planejamento familiar, 
coleta de papanicolau, solicitação de insumos, fechamento de ponto e 
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folha de pagamento, reuniões, etc. Atuo na administração e 
assistência. 

 

4. 

E4: Atendimento agendados e encaixes. 

 

5. 

E9: Atualmente trabalho na prefeitura de Franca na UBS, a nossa 
rotina por lá é bem marcante, né? Porque basicamente as mesmas 
situações todos os dias ou bem parecidas, que é consultas, vacinas, 
curativos, orientações, né? 

 

6. 

E8: Então, em relação à rotina, nós seguimos uma escala. Então a UBS 
ela fornece como ela é a atenção primária, então passa pela quando o 
paciente chega, que ele passa por uma triagem para passar por 
consulta com o clínico.  
Então aqui nós temos o clínico, temos pediatra, temos dentista, fonos, 
assistente social, psicólogo e ginecologista atualmente. Então todo o 
paciente passa, passa por uma triagem. Então cada profissional exige 
motivo de triagem. 

 

7. 

E8: Nossa escala é de oito horas diárias, então, quarenta horas 
semanais. Então, a gente tem uma escala de cada um, é responsável 
por um serviço. Então aqui a gente tem essa triagem, tem 
monitoramento de pressão e diabetes. Tem administração de 
medicação, curativos e vacinas. No momento nós estamos fazendo de 
COVID, mas geralmente a unidade fornece de rotina. Uma de 
vacinação de rotina, que é para crianças e adultos, com o público em 
geral. Então, a gente tem que seguir uma escala de que cada um: então 
são quatro funcionários na enfermagem no período da manhã, fazem 
das sete às quatro. E mais três funcionários que fazem das nove às 
seis. Então de acordo com a sua escala cada um está responsável por 
um por um serviço e esse serviço é rotativo. 

 

8. 

E7: Assim, não tem muita rotina, rotina né? Mais assim de manhã tem 
as consultas, vacinação que agora praticamente não está mais só por 
conta de vacinação. Fica uma equipe só por conta de vacinação e as 
outras, curativo, pré consulta, medicação, auxiliar os médicos. 

 

9. 

E7: Oito horas de segunda a sexta, 40 horas semanais. 

 

10. 

E5: A rotina da equipe de enfermagem da UBS é organizada por escala 
semanal, sendo feita as distribuições para triagem de adultos 
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(verificação de pressão arterial e glicosimetria) e crianças, (peso e 
altura). Gestantes (pesagem verificação de pressão arterial e 
orientação de vacinas). Auxílio dos médicos em coleta de papanicolau, 
inserção de DIU, auxílio de lavagem de ouvido. Realização de curativo, 
retiradas de pontos. Aplicações de medicações oral, venosa, 
subcutânea e intramuscular. Aplicação de vacinas, leitura de carteira e 
anotações das mesmas no sistema de informatização do município. 
Além das organizações das salas de atendimentos e reposições de 
materiais. A rotina tem dias com maiores demandas devido aos 
números de atendimentos médicos pois nossa unidade também atende 
aos serviços de ESF. 

 

11. 

E2: Executo tarefas de acordo com as escalas semanais entre os 
setores como triagem, curativo, vacina (Covid ou Rotina), Central de 

Materiais e Esterilização, Medicações. 
 

 

8. 5.1. Recursos Humanos adequados ou inadequados 

 

1. 

E7: Ah, eu acredito que está adequado, porque sempre é feito, como 
que, faz um mapeamento de acordo com o fluxo da unidade, a 
quantidade de profissionais que precisa para cada categoria. Então a 
gente está de acordo no momento. É necessidade que tenha sete 
pessoas da enfermagem. E nós estamos com o nosso grupo completo. 

 

2. 

E5: Em relação aos recursos humanos não acredito ter problemas. 

 

3. 

E1: Quanto aos recursos humanos, impossível auxiliá-los ou 
acompanhá-los devido a demanda da unidade. 

 

 

8. 5.2. Mudança na rotina/comportamento por causa dos estudantes 

 

 

1. 

E10: Não, de jeito nenhum, pelo contrário, em absoluto. 

 

 

8. 5.3. Mudanças causadas pelo contexto da pandemia 
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1. 

E12: Agora, nesse período que teve a pandemia e vacinação de 
COVID, nós estamos passando a maior parte do tempo dentro da 
unidade, colaborando na vacina do COVID. 

 
2. 

E11: Nos últimos dois anos praticamente não aconteceu, agora 
recentemente que retomou mas como nós estamos nessa questão da 
vacinação do covid não tem muitos contatos com os meninos que teve 
aqui não. 

 

3. 

E10: como eu te falei, os da Medicina estão vindo menos. A pandemia 
deu uma afastada. 

 

4. 

E8: Durante a pandemia eles continuaram vir, em menor número. Teve 
um período que não que não estava podendo vir, depois passar a vir 
em menor número. 

 

5. 

E7: E quando tem as campanhas aos sábados, é algo extra, que 
intensificaram por conta da vacinação do COVID. 

 

 

8. 5.4. Sobrecarga de trabalho 

 

 

1. 

E11: Aqui mesmo no Condomínio, tem uma população de 5 mil 
pessoas, quer dizer, vai pensando isso num ambiente maior que a 
maioria das cidades próximas. E nós temos vários assim. Ali, para o 
lado do Bairro, temos aqui, próximo aqui. A nossa extensão é muito 
grande tanto territorial quanto de população também. Temos uma 
população que é muito exigente, até porque é uma área de pessoas 
um pouco mais instruídas. Então temos uma população muito exigente 
e uma demanda muito grande, né? Então realmente assim aqui nós 
temos que, infelizmente uma unidade básica de saúde que nós 
deveríamos tratar somente da prevenção, cuidar da prevenção, esse 
realmente era o intuito, mas nem sempre é isso que acontece. Acaba 
sendo uma porta aberta para tudo que chega, tem que atender. 

 

2. 

E10: A gente tem um dimensionamento de pessoal, nosso primeiro 
dimensionamento estava certinho. Agora só não está porque nós 
colocamos um funcionário, técnico de enfermagem, em desvio de 
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função e vinha mais um, esse que tava aqui, falaram que ele não podia 
fazer procedimento invasivo, aí não deu mais, né? Então, no 
dimensionamento, na verdade, só falta ele. Só que, com o negócio da 
campanha da vacina, de acordo com o dimensionamento de 
enfermagem, com as regras e tudo, mas agora com a campanha nos 
temos que trabalhar com hora extra, porque senão a gente não 
consegue. Porque a campanha nós temos trabalhado com hora extra 
direto, aumentou muito a demanda. 

 

3. 

E10: Agora com a campanha, no auge da campanha nós fomos para a 
Escola, aí foi mais difícil para nós, mas o salão ficava livre mas aqui 
quando elas estão lá no salão vacinando se aperta lá elas pede socorro 
aqui, vai um ou dois daqui, se aqui aperta e lá tem gente sobrando, a 
gente chama para cá.  Foi uma fase muito, muito puxado para a equipe, 
mas a equipe não reclamou sabe a gente tem uma equipe muito boa, 
trabalha assim muito, muito unida, muito em conjunto, em sintonia. 
Aqui funciona sozinho." 
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9 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo, buscou-se objetivar a verificação de como se deu a 

mudança de cotidiano dos profissionais de saúde nas UBS, a partir da presença dos 

estudantes de Medicina nesses locais de atendimento. A relevância dessa busca se 

dá devido ao fato de que, anteriormente à criação das faculdades de Medicina na 

cidade de Franca (SP), não havia estudantes de Medicina nas dependências de 

atendimento à saúde e, pospostamente, ao fato aqui elencado, esse cenário foi 

alterado, trazendo mudanças na rotina dos profissionais de saúde envolvidos com a 

situação. 

Nas descrições oficiais dos cursos, os cursos de Medicina das 

instituições de ensino da cidade de Franca têm como objetivos:  

a) a inserção dos estudantes, desde o início do Curso, nos serviços de saúde, em 

atividades práticas, em pequenos grupos. As unidades curriculares alternam e 

combinam sessões de tutoria, estudos autônomos e aulas expositivas e 

experimentais, com sistematizações, análises e sínteses conceituais, 

estimulando a autonomia na aprendizagem e uma atitude crítica e reflexiva, que 

habilite para a tomada de decisões e o trabalho em equipes. Os Cursos de 

Medicina das Instituições de Ensino de Franca adotaram métodos inovadores 

que colocam o aluno como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, 

utilizando a Aprendizagem Baseada em Problemas e a inserção precoce de 

práticas na comunidade como principais estratégias para alcançar esses 

objetivos. 

b) unificar a qualificação técnica e a formação humanizada, buscando desenvolver 

capacidades colaborativas, afetivas e empáticas nos alunos, por meio da 

socialização e promoção do interesse pelo conhecimento. 

c) A integração entre teoria e prática é realizada por meio de convênios mantidos 

com a rede pública de saúde e hospitais, e em especial, com o hospital de ensino 

no município, que conta também com a Residência Médica. 

Diante destes objetivos de formar novos médicos, é relevante conhecer 

a relação entre as instituições de ensino e os serviços de saúde. Dentre os 

questionamentos propostos na entrevista, julgou-se pontuar, em função da relevância, 
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a adequação da estrutura física, ao receber os estudantes de Medicina, a possível 

melhoria do atendimento com a chegada dos estudantes de Medicina e o que poderia 

ser melhorado, com vistas ao bem-estar da comunidade local, por meio do 

atendimento dos estudantes de Medicina. 

Com relação ao espaço físico, a minoria dos entrevistados julgou ser 

suficiente o espaço de atendimento. No entanto, ainda que esse julgamento tenha 

sido positivo, restou inadequado o número de estudantes que frequentam as 

Unidades: “A estrutura da UBS é ampla e permite adequadamente a presença de 

alunos. A dificuldade atual é o número excessivo de alunos - turmas de até 11 pessoas 

-, principalmente em dias em que há outros profissionais atendendo”6.  

Nessa declaração, depreende-se que não basta somente a presença 

dos estudantes de Medicina em um espaço amplo e favorável, mas a presença 

massiva acaba por corroborar um ambiente tumultuado, o que prejudica, 

possivelmente, a humanização no ato do atendimento. 

Por outro lado, alguns participantes asseguraram ser o espaço 

totalmente adequado, o que permitiu depreender que a presença de estudantes de 

Medicina agregou ao papel humanizador das UBSs o acolhimento aos pacientes, o 

que mitigou as adversidades locais. 

 

E7: Na minha visão, acredito que sim, porque sempre tem a sala, tem que ter 
duas salas disponível para os estudantes. Então, sempre acaba tendo. É 
esporádico quando acontece de estar reservada uma só. Apesar de a gente 
não é uma unidade muito grande, muito ampla, né? O território é que a gente 
abrange ser grande, mas como tem outras unidades daqui ao redor, então 
cumpre bem como o papel. 
 
E9: A unidade que eu trabalho é unidade muito acolhedora e tem estrutura 
totalmente para receber novas novos profissionais tanto da Medicina tanto de 
alguma outra área que a gente muita consciência que todos que vêm até nós 
é para melhorar, para somar para que consiga melhorar a qualidade. 

 

Observa-se, portanto, com as falas anteriormente apresentavas que, 

obteve-se uma resposta positiva no que diz respeito à divisão espacial com os 

estudantes de Medicina e profissionais de saúde em ambientes cujo espaço físico 

possui condições de recepção e acolhimento para estudantes, equipe de trabalho e 

pacientes, o que permite, sobretudo, o construto de um processo contínuo de bom 

atendimento. 

 
6 Fragmentos das entrevistas realizadas.   
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No cenário da APS, há dificuldades com a estrutura, uma vez que as 

UBSs não têm um espaço físico adequado para as aulas práticas, uma vez que não 

foram concebidas como campo de ensino. Dessa forma, a necessidade de sempre 

negociar os espaços com as equipes das UBSs prejudica, segundo eles, a condução 

das aulas práticas para que o aluno possa realizar uma consulta sozinho, por exemplo, 

ou desenvolver uma atividade de grupo com a comunidade (SANTOS, et al., 2022). 

Assim, observa-se, nas falas a seguir, como a inadequação do espaço 

físico não contribui para a ampliação do atendimento e para o auxílio do estudante de 

Medicina à comunidade, posto que a estrutura pública oferecida aos postos municipais 

não atende, em alguns casos, nem à equipe que os frequenta.  

 

E1: A estrutura física não é adequada, temos espaço físico pequeno. Seria 
ideal ter um espaço para os estudantes, porém conseguimos nos organizar.”  
“O espaço físico é extremamente pequeno, mal comporta os pacientes 
quando há dois ou três médicos em atendimento na unidade. 
 
E4: Infelizmente, a estrutura já não é suficiente nem mesmo para os 
profissionais da UBS (psicóloga, fono, clínicos, pediatra, assistente social e 
enfermagem). 
 
E6: Não há estrutura para receber esses alunos, pelo menos na minha UBS, 
que é pequena, antiga. Pode ser que em outras existem. É uma bobeira 
assim, a presença deles ali, sem um objetivo específico. 
 
E10: Dá para suportar. Poderia ser melhor. Poderia ser maior. Por exemplo, 
eles tinham um espaço lá do salão, eu fico até preocupada agora o dia que 
eu vi a doutora, ela estava lá fora com os alunos, debaixo dessa tenda.  Mas 
eu faço reunião com os pacientes até debaixo da arvore, eu dou aulinha ali 
debaixo da árvore. Então, eu acho até melhor do que aqui dentro, porque fica 
ao ar livre. Mas com a campanha, os meninos tinham disponibilidade do 
salão, agora eles não têm mais. Mas, por exemplo, se eu não estou aqui, eles 
podem usar minha sala, sabe, eu não me importo e a assistente social 
também... se ela não tá, pode usar a sala dela, mas, assim, a unidade, ela já 
cresceu muito, né? 
 
E11: Na verdade, prédio municipal é um pouco difícil falar que é adequado. 
É tudo “pititiinho” aqui. Assim, às vezes a gente aguarda, às vezes tem 
médico que tem que aguardar o médico terminar para poder ocupar a sala. 
Infelizmente, é assim. E dependendo do horário... Então, nem sempre a gente 
tem. Vai depender muito do horário, que tem horário que é assim mais 
tranquilo, né? Mas geralmente são os mesmos horários que são mais 
tumultuados. Então. você acaba tendo essa dificuldade de horário, mas aí, 
na verdade, eles tinham que tentar se adequar. Mas geralmente quando é 
aqui, aqui o atendimento, atendia poucos pacientes, a demanda era pequena. 
Agora, quando eles vinham para fazer reuniões no salão, para organizar, para 
fazer a coleta de dados, informações, eles faziam lá no salão. Feito esse 
primeiro momento, aí, sim, eles foram para campo e depois eles retornavam 
para pesquisarem com a professora. Então, aí era mais tranquilo, pois ficava 
mais direcionado lá. 
 
E12:Com os estudantes de Medicina aqui, no começo, foi um pouco confuso 
por conta de espaço, mas aos poucos foi organizando, entrando na rotina. 
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Agora tem o atendimento da pediatria, ginecologia com os estudantes de 
Medicina. 
 
E12: Mas a estrutura física, quando eles precisam ficar aqui para discutir 
caso, que eu sei que é uma necessidade deles, aí fica um pouquinho confuso, 
um pouco apertado. Às vezes, falta sala. A unidade tinha que ter uma sala 
específica. Eu acredito, maior, que para ser usada por eles. 
 
E12: Normalmente eles usavam salão de reunião, mas lá agora nós estamos 
fazendo as vacinas, não tem como mais ceder o espaço para eles. Aí eles 
ficam meio perdidos aqui, procurando um lugarzinho para eles ficarem. 

 

Logo, nota-se que a presença dos estudantes de Medicina nas Unidades 

Básicas de Saúde aqui elencadas, embora traga aspectos positivos no sentido de 

contribuição para a comunidade a ser atendida, não se mostra plenamente eficaz, 

talvez, em virtude do parco espaço a ser compartilhado com os profissionais 

atendentes nas Unidades e com a própria comunidade. Isso ocorre em função, 

segundo os entrevistados, da ausência de um espaço específico para o atendimento 

dos estudantes, o que talvez os proporcionaria uma qualidade maior tanto no 

aprendizado, quanto no atendimento e no contato com os outros profissionais e com 

o público a ser atendido. Soma-se a isso o fato de que, embora não seja esse o cerne 

da questão, ainda não foram elucidadas quais estratégias podem ser, de fato, eficazes 

na mudança desse contexto, uma vez que a ampliação do espaço de atendimento 

depende, exclusivamente, da ação do Poder Público Municipal. 

Em um estudo brasileiro que tinha como objetivo avaliar a infraestrutura 

da APS, verificou que muitos serviços de saúde são instalados em prédios 

improvisados, disponíveis nas comunidades ou mesmo alugados. Esses locais não 

constituem uma construção específica para atender aos usuários e aos profissionais 

de saúde, inclusive não apresentam, por exemplo, privacidade para os atendimentos 

individuais. A infraestrutura frágil e a insuficiência de recursos materiais, além de 

comprometer o desenvolvimento e a qualidade das ações da AB, geram insatisfação 

nos profissionais e limitam as potencialidades de ampliação do elenco de ações na 

perspectiva da reorganização das práticas e do modelo de atenção à saúde 

(MOREIRA, et al., 2017). 

Para Kemp e Edler (2004, p. 574),  

 

No Brasil, a primeira escola médica surgiu um mês após a vinda de Dom João 
VI para o Brasil, em fevereiro de 1808 na Bahia e, em abril do mesmo ano, 
na cidade do Rio de Janeiro, seguindo o modelo europeu. Esse modelo, 
sobretudo o francês, promovia um processo de ensino-aprendizagem com 
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foco no trabalho e pesquisa em ambiente hospitalar, com valorização do olhar 
técnico sobre o corpo humano e facilitado pela estreita relação entre os 
hospitais e as escolas médicas. 

 

Nesse cenário, compreende-se que, desde os primórdios da educação 

médica no Brasil, buscou-se trazer, aos estudantes do curso de Medicina, um 

processo de ensino-aprendizagem voltado para o ambiente hospitalar, em que o olhar 

humanizado deveria se fazer presente, a partir do contato com a população em 

atendimento. No entanto, com a lacuna relacionada ao espaço físico, essa 

prerrogativa não se faz presente, uma vez que para que a humanização ocorra, é 

necessário o atendimento em espaço que proporcione conforto ao paciente e 

possibilidade de trabalho eficaz por parte do profissional. 

Logo, para o desenvolvimento das ações na APS, é imprescindível uma 

estrutura física adequada assim como a disponibilidade de equipamentos e materiais, 

além da correspondência quantitativa ao contingente populacional adscrito e suas 

especificidades.  A partir dos fatores citados, é possível a organização dos processos 

de trabalho e à atenção à saúde dos usuários, a fim de se oferecer uma assistência 

de melhor qualidade (MOREIRA et al., 2017). 

Ademais, nas DCN, há a assertiva de que o graduando deve aprender, 

em um contexto de ensino-aprendizagem, em um meio ambiente em que se deva 

observar a realidade do entorno e vivenciada, onde se atende o paciente. Para que o 

estudante seja o protagonista do seu aprendizado, é necessário, portanto, que haja o 

envolvimento com a comunidade a ser atendida, o que não ocorre em situação de 

ausência espacial. 

Em segundo plano, com relação à melhoria do atendimento, após a 

inserção dos estudantes de Medicina nas Unidades Básicas de Saúde, houve uma 

miríade de respostas, que serão, aqui divididas, em função dos resultados. 

Resultados positivos: 

 

E1: Na UBS tem dado certo o trabalho realizado. Seria interessante manter o 
docente (sic) no mesmo local, pois já conhece as demandas, a região, os 
funcionários, já criou vínculo com os pacientes, o que é fundamental para 
realizar um bom trabalho. 
 
E7: É, alguns eles fazem os grupos. Então, dá sim uma diferença. Eles fazem 
grupos de orientações, às vezes no salão. 
 
E7: Depende. Tem alguns que vem com o professor, eles ficam mais 
atendendo os pacientes, fica mais separado. Tem o pessoal da Instituição, 
que vinha com a enfermeira que eles, sim, circulavam mais entre a gente, 
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para fazer procedimentos. Uma vez na semana, eles circulavam aqui entre a 
gente, sim. 
 
E8: Mas, assim, a maior diferença é que a gente sente é porque o pessoal 
que fica da Instituição de ensino, geralmente, eles escolhem alguns 
pacientes. Então, eles acompanham com a assistente social, ou mesmo com 
a diretora aqui. Então, eu não sei te falar direitinho qual é o serviço que eles 
fazem. 
 
E11: Então, foi até o que eu falei com a Enfermeira F. quando ela foi me 
perguntar. Nos últimos dois anos praticamente não aconteceu, agora 
recentemente que retomou, mas como nós estamos nessa questão da 
vacinação do Covid, não tem muitos contatos com os meninos que teve aqui 
não. Anteriormente, há um bom tempo atrás eles vinham para cá tanto com 
os professores que nós já até conhecíamos, com a Profa. M. e tudo, e eles 
faziam campo, faziam visitas, pegavam o material com os agentes, diante 
daquilo que era proposto para eles. Iam nas casas, nas residências que eles 
poderiam acompanhar e aí eles visitavam e eles faziam aquilo que era 
necessário. Chegou até um tempo que houve preceptor, que teve o Dr. M. 
que atendeu aqui com os alunos. Eu não lembro mais quem veio como 
preceptor para cá. Então, assim, teve um tempo bem atuante deles aqui.  
Então, essa acho que essa foi uma fase muito válida. Que eles realmente 
conseguiram uma outra realidade, né da teoria à prática, né? Então, nessa 
época, eu achei que foi interessante, tanto para unidade porque tinham 
pacientes que tinham essa possibilidade, de ser acompanhados, pois lógico, 
como era uma questão de estudo, eles ficavam mais tempo com aquele 
paciente, tentavam levantar situações, né? Que eram pertinentes para aquilo 
que eles estavam estudando. 

 

Resultados indiferentes: 

 

E2: Diante de vários momentos em que estiveram na Unidade e de acordo 
com o que observamos, a intenção é apenas conhecer como funciona uma 
UBS, e não em favorecer serviços prestados à mesma. 
 
E3: Acredito que a integração com a equipe poderia ser melhor, a oferta de 
serviços e gerenciamento dos pacientes. Porém como o modelo atual é de 
UBS e não PSF, não vislumbro essa possibilidade atualmente. 

 

Resultados negativos: 

 

E4: Dentro da minha UBS foi criado foram criados ambulatórios de Sub 
Especialidades de Pediatria, então, criou-se ali um ambulatório de cardio 
infantil, um ambulatório de pneumo infantil, um ambulatório de neuro infantil. 
Essas ambulatórios foram criados para os estudantes. É o pessoal que 
trabalha na faculdade, que vai ali e atende uma certa quantidade de pacientes 
com esses estudantes então, para a população em geral, acaba que ajuda   
um pouco, porque é um outro especialista atendendo além pessoal do AME, 
além do pessoal do NGA, então, para a população, provavelmente, abriram 
vagas que não existiriam antes. Agora, para os alunos, eu não sei, porque eu 
não sei quanto tempo ali aquele atendido... eu passo lá, eu vejo 2,3 
atendendo e 4,5 sentados lá fora esperando junto com os pacientes, no 
celular, rindo, conversando... não aproveitando integralmente o ambulatório 
que está sendo oferecido para eles, né? Talvez se tivesse mais sala, se cada 
um pudesse atender o seu paciente e depois conversar, eles aproveitariam 
mais. É a história... cada um tinha que ter o seu ambulatório, seu Hospital 
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Escola, o seu pronto socorro dentro da sua faculdade e não “socados” no 
NUBS para ajeitar uma coisa que não foi feita direito pelo governo federal e 
pelos donos das faculdades particulares. 

 

Tendo em vista as declarações supracitadas, entende-se que não há um 

consenso em relação à participação dos estudantes de Medicina no que se refere à 

qualidade de melhoria de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde. No entanto, 

deprende-se, a partir das falas dos entrevistados que, caso houvesse um espaço 

físico adequado, os estudantes poderiam interagir com os pacientes de forma mais 

direta e humanizada. Além disso, percebeu-se, por meio dos discursos envolvidos, 

que para que a participação dos estudantes de Medicina fosse, de fato, efetivamente 

contributiva nas Unidades Básicas de Saúde, os governos, em suas diversas esferas, 

deveriam posibilitar, de alguma forma, uma interação futuro-médico-paciente. 

Na literatura, estudo recente de um curso de medicina novo, os alunos 

relataram que UBSs bem organizadas favorecem o ensino e que as situações práticas 

por eles vividas nesses locais, provavelmente influenciarão em suas ações clínicas e 

condutas ao longo dos períodos. Já os profissionais de saúde e a equipe gestoras 

enxergam nesses alunos um auxílio melhor na unidade, como se fosse um novo 

profissional, que agrega nas ações das equipes de saúde, consequentemente, 

melhorando o atendimento prestado à comunidade (SANTOS et al., 2022). 

Durante o curso de medicina, as relações humanas são relevantes na 

construção do conhecimento e no estabelecimento de uma boa inter-relação. A prática 

médica requer mais do que conhecimento técnico, necessita de habilidades que 

possibilitem um cuidado humanizado e integral. Essas habilidades são cada vez mais 

necessárias à sociedade, o que fundamenta a necessidade de contato humano como 

parte sine qua non na formação médica (GOMES et al., 2020).  Assim, constata-se, 

também, que a pandemia da Covid-19 e, por conseguinte, a campanha de vacinação 

que a acompanhou trouxeram impedimentos maiores que possibilitassem uma maior 

atuação dos estudantes de Medicina nos postos aqui elencados. O distanciamento 

social, bem como a busca da população pela vacinação talvez possam ter influido 

nesses resultados. 

Apesar de existir a incredulidade na participação dos estudantes como 

agentes que possibilitariam um aprimoramento nas questões de atendimento nas 

UBSs, alguns questionados, positivamente, responderam a essa participação, 

alegando que as lacunas que, eventualmente, existem, não são fruto da inação dos 
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estudantes, mas de um sistema que engloba várias vertentes, dentre elas, a 

operacional. 

Nesse sentido, Cuoghi et al. (2022) relacionam que a estrutura do curso 

de medicina da Universidade de São Carlos (UFSCar), com a inserção dos alunos na 

APS desde o primeiro ano, não despertou interesse dos egressos pela especialização 

na APS. Segundo o estudo, o fato da amostra representar os egressos das primeiras 

turmas do curso, que experimentaram a prática profissional na APS em cenários 

pouco estruturados, considerando aspectos físicos, materiais e humanos, pode 

explicar o desinteresse pela APS. 

Quanto ao que poderia ser melhorado, as respostas se voltaram à 

questão da preocupação com a comunidade, no que diz respeito ao envolvimento com 

ela. A ideia que se pressupõe, a partir da leitura e análise das respostas dadas pelos 

entrevistados é a de que o vínculo com a população local atendida deve ser mantido 

e reforçado, conforme demonstrado: 

 

E1: Evitar mudanças de locais dos que já fazem atendimento clínico, que 
dispõe de agendamento dos pacientes. Recentemente, fomos informados 
que uma turma não voltaria para atendimento e (havia) muitos pacientes já 
agendados, criando um certo transtorno para desmarcar/ remarcar. Que as 
mudanças sejam avisadas antecipadamente. 
 
E2: Poderiam, de fato, serem mais participativos, acompanhar e participar 
das consultas médicas, na triagem, como o paciente é abordado na sala de 
triagem, acompanharem os curativos de pacientes diabéticos, pacientes com 
úlceras venosas, amputados, mas na prática não é o que acontece. 
Dependendo do dia, das escalas de funções da Unidade, mais atrapalham a 
equipe do que ajudam, inclusive devido ao pouco espaço físico que temos e 
do pouco tempo que temos para ensiná-los protocolos de como aplicar uma 
vacina ou medicação. 
 
E4: A continuidade do atendimento, aliado com a demanda da região que 
atendem. 
 
E5: Criação de grupos voltados à orientação à comunidade (semanais ou 
quinzenais). 

 

Justificando as falas dos entrevistados, Vieira et al., 2018, identificou as 

dificuldades em relação a rotatividades dos médicos na APS, incluindo os alunos, por 

apresentarem planos pessoais incompatíveis com o cotidiano das UBSs. Ainda que 

as DCN 2014 preconizem a formação do médico, para atuação na APS, através da 

integração ensino-serviço, e consequente, criação de vínculo com a comunidade, nem 

sempre é possível que o aluno assim como o preceptor permaneça nessa mesma 

UBS durante toda a graduação. Vários são os motivos que o autor aponta para a 
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rotatividade, porém o que diretamente relaciona com esse trabalho está na fragilidade 

da infraestrutura (MASSENA, 2021). 

 

E6: Para melhorar para comunidade, eu acho que seria ampliar o espaço 
físico dentro de cada UBS, facilitando com que esses estudantes pudessem 
atender um número maior de pacientes e cada um atender o seu paciente e 
não ficar dois lá, atendendo 5,6 lá fora, sem fazer nada, né?  Ajudaria o 
cliente, ajudaria o menino que tá estudando, ajudaria a população toda no 
geral, não sairia feliz, mas a gente teria que ter mais espaço físico, teria que 
ter um lugar mais adequado para esse tipo de coisa. 
 
E9: Eu acho que toda a unidade, talvez não só unidade básica de saúde, mas 
cada um sabe como é que é o setor, talvez reuniões, né, entre esses. Tanto 
os estudantes de Medicina, tanto a equipe de Medicina que já tá formada, né, 
reuniões com a gente que acaba tendo tanto mais gente, tanto com a equipe 
da recepção com todos os profissionais que para que haja a troca de 
experiência, aquela troca de ideias. 
 
E6: Se tivesse mais salas, provavelmente com a presença do estudante de 
Medicina, se eles fizessem mais sala, seria um benefício para a UBS. Sem 
dúvida.  A estrutura física ajudaria muito, mas o estagiário em geral, acho que 
ele sempre ajuda, eu sou entusiasta. Eu sempre fui acostumada a trabalhar 
com eles. 
 
E11: Eu acho que é fazer um programa mesmo. Cronograma, seguir metas. 
Porque aí consegue fazer essa coleta de dados, para conseguir mensurar se 
aumentou se melhorou. Para ter seguimento, porque senão você se perde, 
perde até mesmo aquilo que já foi feito. Porque o que é saúde pública, é você 
bater na tecla mil vezes, o tempo todo, porque é cultura. É uma cultura, é um 
senso comum que aqui existe. 

 

Para os entrevistados, em concordância com uma revisão sistemática 

que relaciona integração entre ensino-serviço-comunidade, a inserção do aluno de 

maneira sistematizada, permite aos estudantes conhecer o perfil epidemiológico local, 

identificar problemas e direcionar intervenções. Nesse cenário, vivenciam o cuidado 

individual, coletivo e de gestão, desencadeando significativa aprendizagem e o 

desenvolvimento de pesquisas a partir da realidade, servindo para uma formação 

profissional mais humanizada e contextualizada com a prática profissional 

(KUABARA, et al., 2014). 

Entre os tópicos aqui ressaltados, compreendeu-se que as lacunas mais 

contundentes jazem e têm suas raízes na ausência de espaço e de um olhar 

governamental para as UBS, seja em qual esfera for. Esse olhar deveria ter como fim 

a possibilidade de as UBS recepcionarem adequadamente os estudantes de Medicina 

e esses, a partir dessa situação, terem condições tanto de aprender, quanto de 

atender a comunidade local e o entorno que dela subjaz. 
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Nesse contexto, espera-se que esses dados possam fornecer aos 

gestores uma avaliação que subsidie o planejamento de ações que retifiquem as 

inadequações encontradas nas UBSs e permita uma visão da operacionalidade da 

APS, das facilidades e dos nós críticos que afetam a boa qualidade da atenção. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ensino na área da saúde, em especial, o médico necessita de 

experiência in loco, sendo o cenário da APS um espaço de potência para a formação 

de competências clínicas, políticas e humanísticas. A imersão dos alunos e dos atores 

sociais no campo de ensino que constitui a APS, com suas potencialidades e 

fragilidades, é complexo. A transversalidade na formação-intervenção requer que o 

estudante vivencie simultaneamente os desafios da APS, ao mesmo tempo em que 

precisa exercer habilidades clínicas, de acolhimento, assim como a prática de 

modelos organizativos dos serviços de saúde. Simultaneamente, necessita que o 

profissional de saúde mantenha os afazeres inerentes a cada ocupação, os 

atendimentos à população e aos alunos, redistribuindo a atenção antes plena. 

Inicialmente, ao estruturar os passos da pesquisa, os benefícios 

potenciais do estudo eram: 

• para a comunidade local: as respostas em relação a presença do estudante de 

medicina na APS abrem a possibilidade de manter ou não a conformação atual.  

• para a instituição de ensino vinculada a pesquisadora: possibilidade de 

incrementar o conhecimento, a percepção e o entendimento em relação ao seu 

aluno e o ambiente que ele frequenta na formação médica.  

• para os entrevistados:  respondendo o questionário, encerram a probabilidade 

de contribuir com o pesquisador e participar de uma possível mudança no seu 

local de trabalho e nas relações com os estudantes de medicina e futuros 

colegas de profissão. 

Progressivamente, através deste estudo, e com os resultados aqui 

apresentados através da pesquisa feita acerca da presença dos estudantes 

universitários do curso de Medicina, nas Unidades Básicas de Saúde, espera-se criar 

subsídios para esclarecer e preparar a comunidade local para receber os alunos, uma 

vez que se trata de uma formação importante para a continuidade de uma boa 

assistência médica no município. Essa afirmação deriva do pressuposto de que, 

perante os resultados obtidos, a comunidade que frequenta as UBSs poderia ter mais 

atendimento humanizado, proximal, com a presença dos estudantes de Medicina e 

isso não é concretizado em função da ausência de fatores externos, tais como 
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ambientes de atendimento mais amplos e continuidade no atendimento por parte dos 

futuros médicos, fato que sinaliza a inação de instâncias superiores, o que independe 

da ação dos estudantes, dos profissionais de saúde e da comunidade atendida. 

Nesse contexto, para mitigar as lacunas encontradas nas falas dos 

entrevistados, pode haver ações de cunho colaborativo. As instituições de ensino 

podem contribuir, divulgando e instruindo a comunidade sobre a importância de ter os 

futuros profissionais integrados à realidade de saúde durante seu processo de 

formação. A proximidade entre instituições de ensino e serviços de saúde, assim como 

atividades de educação e capacitação e acesso a espaços de ambas as instituições, 

é um ponto importante para a fidelização dos profissionais de saúde em seus locais, 

criando uma horizontalidade do cuidado em saúde. Apesar das dificuldades 

apresentadas pelos depoentes, constatou-se a importância da APS humanizada como 

elemento de apoio tanto para o estudante de Medicina, em sua formação, como para 

aqueles que cotidianamente passam por atendimentos médicos em unidades de 

saúde de suas comunidades. 

Para que as ações aqui sugeridas e imaginadas se concretizem, é 

necessário que o conteúdo proposto pelas DCN de 2014, que preconizam uma 

formação crítica, humanística e reflexiva, se façam presentes na formação dos 

estudantes de Medicina. Os novos currículos médicos são baseados em 

competências, com metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com aluno sendo o 

construtor de seu aprendizado e com organização da matriz curricular focada na 

prática, com vistas a formar médicos generalistas. É necessário, portanto, que o 

ensinamento acerca da aquisição de competências e habilidades e conhecimento das 

DCN tragam ao discente a possibilidade de conhecimento da prática profissional, sem 

deixar de lado as questões teóricas e as discussões com os preceptores e docentes. 

Nesse contexto, uma APS estruturada e apta a receber os alunos é o cenário ideal 

para o ensino médico. 

A articulação em instituição de ensino e serviços da APS pode causar 

impacto no desenvolvimento regional, uma vez que se presume melhora nos 

indicadores de saúde. No entanto, há de se ressaltar que é necessário que o professor 

conheça a UBS antecipadamente, a fim de que perceba as possibilidades de 

aprendizado de seus alunos, bem como a possibilidade de melhoria de atendimento 

ao público em geral, por parte do estudante. Ademais, o plano de aula deve ser 

apresentado aos profissionais das Unidades, com o fito de que eles compreendam a 
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finalidade da presença dos estudantes de Medicina em espaços com pouca 

probabilidade de serem ampliados e, por conseguinte, compartilhados com mais 

pessoas do que aquelas que já neles circulam. Imagina-se que, com essas ações, a 

integração da equipe para com os estudantes de Medicina seja mais eficiente e os 

resultados nos atendimentos aos pacientes sejam ampliados e, assim, obtenham-se 

resultados de cunho positivo, que reverberarão em menos gastos com a saúde. 

Entende-se, atualmente, saúde como estratégia para o desenvolvimento 

econômico, catalisadora de mudanças estruturais na sociedade, na economia e na 

política. Assim, aprofundar o entendimento sobre a maneira como os indicadores 

sociais, em especial o da saúde, pode contribuir de forma decisiva para o 

planejamento do desenvolvimento social. 

Espera-se, portanto, que os resultados demonstrados, neste percurso 

de estudo, possam auxiliar na reflexão sobre como uma atuação mais significativa por 

parte dos estudantes de Medicina na APS traria resultados potencializadores à 

comunidade e aos próprios estudantes. Além disso, é mister ressaltar que em 

havendo as melhorias que surgiriam em decorrência do levantamento dos hiatos nas 

UBSs, os gestores aproveitariam com mais eficácia o trabalho dos estudantes de 

Medicina em seus postos de atendimento, o que, certamente, colaboraria para uma 

sociedade mais saudável e, por consequência, desenvolvida.  

Os resultados apresentados por esta pesquisa e pelas referências 

bibliográficas utilizadas demonstram que, apesar do esforço em realizar as reformas 

no SUS, é necessário integrar ensino-serviço-comunidade através de cenários 

conjuntos de aprendizagem, com profissionais dos serviços que estejam capacitados 

para atuar como preceptores, articulados com a academia, proporcionando que o 

graduando de medicina seja capaz de compreender os objetivos de aprendizagem e 

seu papel no serviço de APS. Não é suficiente, para fortalecimento do SUS e para 

melhorias do ensino médico, apenas a utilização dos serviços da APS para o ensino. 

A sociedade está em constante transformação e refletir sobre o modelo de ensino 

sempre será necessário. A transição do modelo hospitalocêntrico de ensino para um 

formato centrado no paciente e na APS precisa ocorrer, não apenas nos currículos 

das escolas médicas, mas também na mudança de pensamento de todos os 

envolvidos: docentes, discentes, coordenadores e gestores do SUS.  

Conclui-se, nesse contexto, que a investigação ora desenvolvida 

apresentou as peculiaridades dos atendimentos das UBS e as dificuldades 
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apresentadas na interação dos estudantes de Medicina com os pacientes dos 

entornos pesquisados. Sob esse viés, constatou-se que o acesso aos futuros médicos 

por parte da população seria certamente facilitado, caso o espaço físico 

proporcionasse essa possibilidade. O desgaste causado pelo excesso de 

atendimentos, retratado pelos entrevistados poderia ser minimizado por meio de 

estratégias que aprimorassem o acesso ao auxílio por parte dos estudantes de 

Medicina que, para além do aprendizado buscado nas UBSs, se transformariam em 

agentes auxiliadores de transformação do corpo social. 

Outras equipes que também queiram refletir sobre a possibilidade de 

melhoria de atenção à saúde por parte de auxílio externo, advindo de estudantes da 

área, podem fazer uso dessa pesquisa, a fim de que se obtenha um melhor 

planejamento dessa agenda. Essas ações de melhoria à população devem ser 

encorajadas, com o objetivo de que as políticas públicas voltem o olhar aos usuários 

do sistema público de saúde. 
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APÊNDICE A – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
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APÊNDICE B ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

Parte I 

Nome: 

Profissão: 

Ocupação: 

Idade: 

Tempo de trabalho na unidade: 

Unidade que trabalha: 

 

Parte II 

1 - Como é a sua rotina de trabalho? 

2 - Você notou diferença nesta rotina com a presença de estudantes de 

Medicina? Quais são estas diferenças? 

3 - Você recebeu alguma orientação antes da chegada dos estudantes de 

Medicina em seu local de trabalho? 

4 – Na sua opinião, a estrutura física da Unidade de Saúde é adequada para 

receber os alunos de medicina? E em relação aos recursos humanos? 

5 - Você acha que os profissionais de saúde se comportam de maneira diferente 

nos locais onde há estudantes? Como? Quais são essas diferenças? 

6 – Em relação aos serviços prestados pela UBS, você acha que houve 

modificação na qualidade após a chegada dos estudantes na UBS? 

7 – O que você acha que poderia ser melhorado, aproveitando a presença dos 

estudantes de Medicina, para favorecer os serviços prestados à comunidade? 

8 - O que você acha que poderia ser modificado para que a presença do 

estudante de Medicina seja um benefício constante para a UBS? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Título do projeto: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE À 

PRESENÇA DO ESTUDANTE DE MEDICINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA 

CIDADE DE FRANCA-SP. 

 

Pesquisadora: Núbia de Souza Cintra 

Tel. (16) 991085054 nubiamed@gmail.com 

Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca - Comitê de Ética em Pesquisa 

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 

Bairro São José, Franca/SP, CEP 14403-430. Telefone: 3713-4630 – Das 8h às 17h 

E-mail: comep@facef.br 

 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa que possui como 

objetivo avaliar a percepção do profissional de saúde atuante na Atenção Primária 

frente a presença do estudante de medicina na Unidade Básica de Saúde, ou seja, 

em seu local de trabalho. 

Para participar do estudo, o(a) senhor(a) deverá responder a um questionário 

que contêm questões sobre como é sua rotina de trabalho; se essa rotina alterou após 

a chegada dos estudantes de medicina no local e se alterou, quais foram as 

alterações; se a qualidade do serviço prestado apresentou modificações após a 

introdução do ensino médico na UBS. 

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 Atenção Primária como 

local privilegiado de ensino e consequente possibilidade de mais investimentos 

locais, tanto em infraestrutura quanto em pessoal. Quantos aos riscos, a pesquisa 

prevê riscos mínimos, como por exemplo de constrangimento durante a entrevista.  

mailto:nubiamed@gmail.com
mailto:comep@facef.br
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Ressaltamos ainda a manutenção do sigilo e da privacidade durante todas as fases 

da pesquisa, mesmo após o seu término. 

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 o seu trabalho nesse local. 

Sobre a guarda dos dados e material coletados no questionário, 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. 

Uma vez concordando em participar da pesquisa, o(a) senhor(a) deverá assinar 

no espaço de aceite desse termo. 

 

Franca,___de ______20 ___ 

 

 

____________________________________________________ 

Fui convidado(a) e aceito livremente participar da pesquisa 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Núbia de Souza Cintra - pesquisadora 
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ANEXO A – PARECER  
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