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RESUMO 

 

A partir do entendimento da ambiência na saúde como o tratamento dado ao espaço 
físico, entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais, que 
deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana aos usuários, destaca-se 
a importância de reconhecer como e de que forma os funcionários percebem essa 
estrutura e suas características, podendo interferir nos processos de trabalho. O 
objetivo deste estudo é analisar a perceção de ambiência dos funcionários de unidades 
básicas de saúde (UBS) e unidades básicas com Estratégia Saúde da Família (USF) 
e sua relação com o desenvolvimento social. O referencial teórico utilizado nesta 
pesquisa está dividido em três sessões: a primeira sessão trata da Saúde como 
Desenvolvimento, a segunda sessão aborda as Políticas Públicas de Saúde, e a 
terceira, e, última sessão, aborda a Ambiência e Arquitetura. Trata-se de um estudo 
descritivo com abordagem quantitativa, de natureza aplicada com procedimentos 
metodológicos realizados em três etapas: pesquisa bibliográfica, de observação e de 
campo, através de estudo de observação das características da edificação e aplicação 
de questionário estruturado junto aos funcionários das UBS/USF, entre abril e junho 
de 2023. Considera-se que devido à restrição da percepção dos funcionários acerca 
da ambiência na UBS em que trabalham, como a ausência de espaços exclusivos 
para encontros e espaços exclusivos para descanso, dificulta possibilidades de 
melhorias nas unidades de saúde, visto que os funcionários devem ser porta-voz de 
suas necessidades. Os objetivos do estudo foram cumpridos e serviram para 
confirmar que a ambiência influencia nas relações de trabalho e no bem-estar dos 
funcionários de UBS, porém nem sempre estes mesmos funcionários percebem 
conscientemente as características da unidade em que trabalham. Ainda que esse 
estudo seja relevante, a literatura sobre esse tema encontra-se desatualizada e pouco 
discutida, sendo necessário incentivar as iniciativas de estudos voltados a essa 
temática, de forma mais abrangente e qualitativa. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento social. Humanização. Ambiência. Unidade 
básica de saúde. 

 

 

 

 

 

 



 

  



  

ABSTRACT 

 

From the understanding of ambiance in healthcare as the treatment given to physical 
space, understood as a social, professional and interpersonal relationship space, 
which must provide welcoming, resolute and humane attention to users, the 
importance of recognizing how and what This way employees perceive this structure 
and its characteristics, which can interfere with work processes. The objective of this 
study is to analyze the perception of ambience of employees of basic health units 
(UBS) and basic units with Family Health Strategy (USF) and its relationship with social 
development. The theoretical framework used in this research is divided into three 
sessions: the first session deals with Health as Development, the second session 
addresses Public Health Policies, and the third, and final session, addresses Ambience 
and Architecture. This is a descriptive study with a quantitative approach, of an applied 
nature with methodological procedures carried out in three stages: bibliographical, 
observation and field research, through an observation study of the building's 
characteristics and application of a structured questionnaire with UBS employees. 
/USF, between April and June 2023. It is considered that due to the restriction of 
employees' perception of the ambience at the UBS in which they work, such as the 
absence of exclusive spaces for meetings and exclusive spaces for rest, hinders 
possibilities for improvements in the units health, as employees must be 
spokespersons for their needs. The objectives of the study were met and served to 
confirm that the environment influences work relationships and the well-being of UBS 
employees, but these same employees do not always consciously perceive the 
characteristics of the unit in which they work. Even though this study is relevant, the 
literature on this topic is outdated and little discussed, making it necessary to 
encourage study initiatives focused on this topic, in a more comprehensive and 
qualitative way. 
 
Keywords: Social development. Humanization. Ambience. Basic health Unit. 
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LISTA DE TERMOS 

 

AMBIÊNCIA - O termo ambiência tem origem do francês “ambiance” e 

pode ser também traduzido como meio ambiente, não sendo composto somente pelo 

meio material onde se vive, mas pelo efeito moral que esse meio físico induz no 

comportamento dos indivíduos (BESTETTI, 2014). 

 

BEM-ESTAR - A definição apresentada pelo dicionário de língua 

portuguesa para o termo bem-estar refere ao “estado de perfeita satisfação física ou 

moral; conforto” (AURÉLIO, 2010). Podendo ser considerado como busca de prazer e 

afastamento do sofrimento ou autorrealização e o grau em que uma pessoa consegue 

funcionar de forma completa (VEIGA e GONÇALVES NETO, 2023). 

 

DESENVOLVIMENTO - O termo desenvolvimento é originário de um 

conjunto de conceitos largamente utilizados na biologia, sendo desenvolvimento, 

crescimento e evolução partes integrantes de uma família de conceitos em que cada 

um deles explicita processos de mudança distintos entre si. Tomando por base a 

definição mais genérica daquilo que se entende por desenvolvimento, excluindo de 

antemão os processos de mudança com conotação negativa, o desenvolvimento 

ocorre quando passa a ter uma capacidade qualitativamente diferenciada em relação 

à sua condição anterior (SIEDENBERG, 2006).  

 

FUNCIONÁRIOS - Segundo o dicionário de língua portuguesa, é 

definido como “aquele que exerce uma função, especialmente pública” (FERREIRA, 

2010). Portanto foi adotado esse termo para citar os trabalhadores da UBS, 

abrangendo profissionais da saúde, recepção e limpeza. 

 

PERCEPÇÃO - A definição apresentada pelo dicionário de língua 

portuguesa para o termo percepção refere ao ato, efeito ou faculdade de perceber, 

sendo este último definido como adquirir conhecimento de, pelos sentidos. 

(FERREIRA, 2010). Relacionando com a percepção ambiental também pode ser 

definida como o ato de perceber o ambiente em que se está inserido (MELO; 

VASCONCELOS; LIMA, 2023). 



 

  



  

 

POPULAÇÃO ADSCRITA – Definida como a “população que está 

presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de 

vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo 

de ser referência para o seu cuidado” (BRASIL, 2017). 

 

QUALIDADE DE VIDA - Definida como a “percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (The 

WHOQOL Group, 2000). 

 

SAÚDE - A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1946, definiu 

saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas 

como a ausência de doença ou enfermidade. 

 

USUÁRIOS/CLIENTES/PACIENTES - Cliente é a palavra usada para 

designar qualquer comprador de um bem ou serviço, incluindo quem confia sua saúde 

a um trabalhador da saúde, incorporando a ideia de um poder contratual. Sendo o 

paciente é aquele que sofre, aquele que se submete, passivamente, sem criticar o 

tratamento recomendado. Usuário, isto é, aquele que usa, indica significado mais 

abrangente, capaz de envolver tanto o cliente como o acompanhante do cliente, o 

familiar do cliente, o trabalhador da instituição, o gerente da instituição e o gestor do 

sistema (BRASIL, 2010b). 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

Considerando a prerrogativa de cuidar de quem cuida, se não houver 

ambiência aos funcionários dos equipamentos de saúde, futuramente, eles serão os 

pacientes à espera do atendimento, ocasionando um ciclo vicioso. Demandas desse 

tipo acabam acarretando complicações, principalmente para os equipamentos 

públicos de saúde e para o desenvolvimento socioeconômico do município. 

A partir das mudanças epidemiológicas, nos modelos do processo de 

saúde, nos desenvolvimentos tecnológicos e surgimento de novas tipologias de 

edificações, que se pode falar da mudança no conceito tradicional de arquitetura 

hospitalar para o de arquitetura para estabelecimentos assistenciais à saúde, não 

como um campo disciplinar novo dentro da arquitetura, mas sim a extensão do que já 

é existente e estudado. A ampliação dessa definição permite uma melhor 

compreensão de um assunto que está se tornando cada vez mais complexo (MONZA, 

2022). 

Entender a ambiência na saúde como o tratamento dado ao espaço 

físico, entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais, que 

deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana aos usuários, fica claro 

que os usuários devem participar ativamente no processo de melhoria da ambiência, 

destacando a importância de reconhecer como e de que forma os funcionários 

percebem essa estrutura e suas características, no que se refere ao reconhecimento 

ou não das limitações e adequações da estrutura física que podem influenciar no 

trabalho (OLIVEIRA, et al., 2014). 

Diante disso, o presente estudo busca analisar a percepção da 

ambiência por funcionários de unidades básicas de saúde e unidades básicas com 

Estratégia Saúde da Família e sua relação com desenvolvimento social. Para isso, 

compreender como a infraestrutura interfere nas relações interpessoais de forma 

acolhedora, resolutiva e humana influenciando o desenvolvimento social; descrever 

as características da ambiência nos espaços de encontro entre os sujeitos como 

ferramenta facilitadora do processo de trabalho; e, identificar como a ambiência, a 

partir dos elementos arquitetônicos, é percebida pelos funcionários das UBS/USF. 
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Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, de 

natureza aplicada com procedimentos metodológicos sendo realizados em duas 

etapas: pesquisa bibliográfica e de campo. 

O referencial teórico utilizado nesta pesquisa está dividido em três 

sessões: a primeira sessão trata da Saúde como Desenvolvimento, abordando o 

conceito de desenvolvimento, permeando pelo desenvolvimento humano e social e 

finalizando no conceito de saúde como desenvolvimento por Amartya Sen; 

A segunda sessão aborda as Políticas Públicas de Saúde, trazendo para 

discussão o conceito de políticas públicas e como se construiu as políticas públicas 

de saúde no Brasil até a implantação do Sistema Único de Saúde, a conceituação da 

Atenção Primária à Saúde e sua aplicação no Brasil através da Atenção Básica e o 

HumanizaSUS através da Política Nacional de Humanização; 

A terceira, e, última sessão, aborda a Ambiência e Arquitetura, 

embasado na Cartilha da Ambiência do Ministério da Saúde e abordagens de 

arquitetos e estudiosos acerca da ambiência e a aplicação da arquitetura em 

estabelecimentos assistenciais à saúde. 
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2 SAÚDE COMO DESENVOLVIMENTO 
 

 

O conceito de desenvolvimento já sofreu diversas mudanças e tudo 

indica que a capacidade de adaptação aos diferentes enfoques seja uma de suas 

principais características, responsável pela sua constância como um conceito-chave, 

ao lado do qual já esboçaram os mais diferentes adjetivos como “humano”, “social”, 

“eco” e “sustentável”, reconfigurando o conceito e estabelecendo relações até então 

ignoradas, como por exemplo a relação entre desenvolvimento e meio ambiente e a 

governança global. Por isso, o termo voltou a ocupar um lugar de destaque em 

projetos de diferentes grupos e organizações (SIEDENBERG, 2006). 

Há um certo consenso entre os pesquisadores em fixar a década de 

1950 como o período em que o conceito de desenvolvimento se consolidou, 

fomentando as discussões acadêmicas. Foi a partir dessa década que a aplicação do 

conceito em políticas e estratégias de desenvolvimento contribuiu para a integração 

de áreas do conhecimento, sobretudo a interdisciplinaridade. Portando, não há como 

negar que a partir desse período, a implementação de políticas, bem como as 

discussões teóricas, assumiu um lugar de destaque na academia, nos meios políticos 

e na mídia (SIEDENBERG, 2006). 

Para a projeção de qualquer política ou estratégia de desenvolvimento 

social e econômico precisa-se definir de antemão três aspectos fundamentais: as 

características, a dimensão e o prazo em que essas mudanças pretendidas deverão 

se concretizar, devendo a avaliação de políticas e de desempenho dos responsáveis 

por sua implementação passar pela observação desses parâmetros. Portanto, aponta-

se a necessidade de avançar na concepção de desenvolvimento não só como 

modernização, mas também como políticas que embasem um verdadeiro projeto 

nacional de enfrentamento das desigualdades sociais e de construção de uma 

cidadania plena (SIEDENBERG, 2006; VIANA e ELIAS, 2007). 

A partir dessa compreensão, entende-se o desenvolvimento humano 

como um processo de construção contínuo que se estende ao longo da vida dos 

indivíduos, sendo fruto de uma organização complexa e hierarquizada que envolve 

desde os componentes mais íntimos até as relações sociais. Significa que cada 

indivíduo tem seu desenvolvimento delineado por inúmeras possibilidades vinculadas 

ao tempo, contexto e processo, exercendo a função primordial de agente de mudança 
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e de transformação da sua própria história. Por se tratarem de processos construídos 

pelo homem, não são vistos como universais, podendo, vivenciá-los e significá-los de 

inúmeras formas, gerando novas significações para as diferentes esferas do 

desenvolvimento humano (SIFUENTES; DESSEN; OLIVEIRA, 2007). 

A participação do indivíduo na construção do mundo social diferentes 

significações, que podem transformar o curso de seu desenvolvimento e a dinâmica 

da comunidade em que se encontra inserido. As assimetrias de acesso ao 

conhecimento e ao aprendizado podem funcionar como poderosas barreiras ao 

desenvolvimento e, por isso mesmo, a existência de uma base de conhecimento 

prévia e o desenvolvimento de um sistema de inovação em alguma área são pré-

condições importantes para o deslanchar de um novo ciclo de desenvolvimento. 

Sendo assim, todos os membros de uma determinada cultura participam ativamente 

da sua construção, influenciando e sendo influenciados, em uma dinâmica mútua 

(SIFUENTES; DESSEN; OLIVEIRA, 2007; VIANA e ELIAS, 2007).  

O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 
limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 
ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de privações de 
liberdades substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva do 
desenvolvimento (SEN, 2010, p. 10). 

As experiências regulam e direcionam o desenvolvimento humano para 

certas trajetórias, em um processo de construção e negociação contínuo entre 

indivíduo e ambiente. Nesse sentido, a trajetória do indivíduo é um enfoque 

importante, que diz respeito à sequência de eventos que acontecem no decorrer do 

desenvolvimento, bem como à forma como as experiências se organizam, desde o 

nascimento até a morte (SIFUENTES; DESSEN; OLIVEIRA, 2007). 

Diante das experiências e a trajetória do indivíduo, nota-se seu papel 

ativo como agente de seu próprio processo de desenvolvimento, rompendo com as 

premissas que concebiam o indivíduo neutro, que apenas recebia influências do 

ambiente, sem nele poder intervir. Aqui, aspectos genéticos e ambientais não são 

vistos como em oposição, mas como complementares, sem os quais não ocorreria o 

desenvolvimento. O desenvolvimento humano é considerado de forma contínua e 

recíproca, na interface entre aspectos biopsicossociais, em que as forças de coação, 

responsáveis pelas mudanças e continuidades da pessoa, são notadas à luz dos 

processos evolutivos e das variações ocorridas na pessoa e no ambiente do qual faz 
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parte ao longo do curso da vida e das gerações (SIFUENTES; DESSEN; OLIVEIRA, 

2007). 

O desenvolvimento depende, principalmente, do equilíbrio entre o 

indivíduo e seus contextos ambientais como facilitadores ou limitadores das 

mudanças. Apresentado de forma incontestável nos avanços sociais, econômicos, 

políticos e técnicos, que estes elementos, juntos, compõem a complexidade do 

desenvolvimento humano, diferenciando as sociedades primitivas das sociedades 

pós-modernas e apontando para a necessidade de considerarmos sua plasticidade 

(SIFUENTES; DESSEN; OLIVEIRA, 2007; SIEDENBERG, 2006). 

Deve-se entender o desenvolvimento como potencialidade, algo que 

abranja uma visão interdisciplinar, em um território múltiplo, que satisfaça os 

multiatores envolvidos no processo. Falar em desenvolvimento desconsiderando as 

questões ambientais, sociais, éticas, culturais, econômicas e de território, seria olhar 

para o conceito de forma rasa, passiva e complacente, dialogando com os interesses 

do convencional (FISCHBORN, 2015). 

O conceito elaborado por Amartya Sen (2010) para desenvolvimento, 

menciona que o foco na condição humana é essencial, sendo a liberdade o meio e o 

fim para se atingir o desenvolvimento. Defende que o indivíduo deve ser agente ativo 

nos processos, ter a liberdade de fazer escolhas pessoais e coletivas, o que é 

impossível aos indivíduos que tem as suas capacidades básicas privadas. 

Há necessidade de articulação entre o setor produtivo e a sociedade, 

investindo na sua formação, saúde, cultura, lazer e informação, pois um sistema que 

sabe produzir, mas não sabe distribuir, é insuficiente. Assim, a atividade econômica 

tem que ser o meio para se atingir o bem-estar e para isso, é importante ter a visão 

de que a organização e a participação da sociedade civil não tiram a responsabilidade 

do Estado, visto que a melhoria das condições de saúde da população não depende 

só 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. Nesse sentido, investir no ser humano é 

compreender a qualidade de vida como parte de um bem individual e coletivo, 

dependente da capacidade das pessoas de controlarem necessidades de 

subsistência, sociais de realização e níveis de participação nas decisões da sociedade 

civil (CARRARA e VENTURA, 2012; VIANA e ELIAS, 2007). 
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Sen (2010) defende que o conceito de funcionamentos seria um conjunto 

de ações e estados valiosos para o viver humano, os quais vão desde as questões 

elementares, como estar adequadamente nutrido e livre de doenças evitáveis, até as 

mais complexas, como ter respeito próprio e participar da vida comunitária. E aponta 

que uma pessoa saudável, no sentido do conceito ampliado de saúde é uma pessoa 

mais disposta para o trabalho, a participação da educação de seus filhos, a promoção 

do autocuidado, realizar o controle social do serviço, é uma pessoa que se sente 

valorizada e estimulada a buscar conhecimento e desenvolver o seu local de moradia, 

enfim, um cidadão livre. Partindo desse princípio, de não atrelar o desenvolvimento 

unicamente ao crescimento econômico, mas perpassando áreas fundamentais do 

indivíduo e da sociedade, tais como questões sociais, econômicas, políticas e 

ambientais, aproxima-se do conceito ampliado de saúde (FISCHBORN, 2015). 

A perspectiva baseada na liberdade apresenta uma semelhança com a 

caracterização de “qualidade de vida”, a qual também se concentra no modo como as 

pessoas vivem e não apenas nos recursos ou na renda de que elas dispõem. O 

enfoque na qualidade de vida e nas liberdades substantivas, não apenas na riqueza 

e na renda, pode parecer um afastamento das tradições estabelecidas na economia 

quando na verdade, essas abordagens mais amplas, estão mais em sintonia com as 

linhas de análise da economia profissional desde o princípio (SEN, 2010). 

Para conceituar melhor o estado de saúde, percebe-se a necessidade 

de analisar o corpo, a mente e até mesmo o contexto social no qual o indivíduo está 

inserido. Ficando saúde e desenvolvimento intimamente ligados, uma vez que o 

processo de desenvolvimento envolve a consolidação do direito à saúde. (CARRARA 

e VENTURA, 2012). 
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3  POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
 

 

Os direitos de um povo são determinados pela conjuntura social, política 

e econômica, materializada em políticas públicas. Esses envolvem questões técnicas 

com o fim de organizar e executar recursos e ações em busca de resolução da 

pobreza e de necessidades básicas para a qualidade de vida da população, que é 

influenciada pelo contexto em que vive. Nesse campo, são utilizadas diversas técnicas 

importantes para lidar com diferentes necessidades entre os distintos grupos sociais, 

implicando a articulação de políticas, programas e projetos, exigindo ação intersetorial 

e gestão compartilhada e pactuada (CARRARA e VENTURA, 2012; PAIM, 2010). 

As políticas públicas podem ser definidas como: 

conjuntos de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a 
orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais 
relacionadas às tarefas de interesse público. Variam de acordo com o grau 
de diversificação da economia e da sociedade, com a natureza do regime 
político e com o nível de atuação e participação dos diferentes atores sociais 
(LUCCHESE e AGUIAR, 2002, p. 03). 

O processo de formação de uma política pública envolve sujeitos, 

instituições e recursos, demandando negociação, com a explanação de objetivos de 

todas as partes envolvidas e dos recursos humanos, físicos e financeiros a serem 

distribuídos em sua construção, denominando esse espaço de arena política. Um 

processo de negociação bem delineado será fator decisivo na formulação e no 

encaminhamento de implantação e operacionalização da política proposta. Podendo 

este processo, envolver um número maior ou menor de agentes, o que variará 

conforme o regime de governo e a proposta. Um regime de governo democrático 

contará com uma participação mais ampla de atores sociais, podendo ter a 

manifestação de qualquer indivíduo. Já um regime autoritário, implementa seus 

próprios projetos e as decisões são tomadas preferencialmente pelo conhecimento 

técnico, em consulta com poucos interlocutores privilegiados e a expressão da opinião 

pública é estritamente controlada (WARGAS, 2002). 

O desenvolvimento de uma política não é simples ou rápido, ao contrário, 

explicita conflitos e interesses, sofrendo reformulações constantes em cada etapa, 

exigindo novas negociações. As primeiras fases da proposta, são de intensa 

politização e são expostos os mais diversos interesses para fazer avançar ou bloquear 
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uma proposta. Quando a política começa a ser implementada, uma outra ordem de 

interesses pode surgir e novas negociações entram em curso, provocando, na maior 

parte das vezes, reformulações na proposta original. Ainda há muito o que avançar 

nesse processo, devido à complexidade dos problemas em todo o país demandar 

políticas igualmente complexas, capazes de atender as necessidades e 

especificidades regionais, municipais e estaduais, encontrando obstáculos no 

processo de descentralização do governo federal (WARGAS, 2002). 

As políticas públicas em saúde integram o campo de ação social do 

Estado orientado para a melhoria das condições de saúde da população e dos 

ambientes natural, social e do trabalho. Sua tarefa específica em relação às outras 

políticas públicas da área social consiste em organizar as funções públicas 

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

da coletividade. Posto isso, quando citado o processo de formulação da política de 

saúde deve-se considerar ao menos esse processo, sabendo que ainda existe um 

conjunto de arenas e grupos não discriminados mas que também atuam no processo 

decisório da saúde, além dos diversos grupos de interesse que estão agregados ao 

setor saúde, como o setor privado, as associações profissionais, as associações de 

prestadores de serviços, os partidos políticos, as organizações não-governamentais, 

as associações de moradores e tantos outros (LUCCHESE e AGUIAR, 2002; 

WARGAS, 2002). 

Partindo do pressuposto de que as políticas de saúde integram as 

políticas sociais, do mesmo modo que o sistema de saúde é um dos componentes dos 

sistemas de proteção social, consequentemente as desigualdades em saúde refletem 

as desigualdades sociais, devendo o acesso e uso de serviços de saúde buscar 

reduzir as desigualdades de assistência social. As políticas sociais podem ser 

analisadas a partir da emergência do capitalismo, quando a questão da pobreza 

ultrapassa as intervenções resultantes da caridade das famílias e das paróquias e 

invade as cidades com hordas de famintos, miseráveis, desocupados e delinquentes, 

durante a transição do feudalismo para o capitalismo, no início do Século XVI. Assim, 

as primeiras intervenções do Estado aparecem nesse contexto tomando como objeto 

as carências, sob a forma de assistência social. (PAIM, 2013; CARRARA e VENTURA, 

2012). 
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3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

 

O conhecimento sobre a história das políticas públicas de saúde, assim 

como das instituições de saúde no Brasil, permite compreender como e para que 

foram construídos os hospitais e unidades de saúde no país. Cabe então destacar a 

importância de saber diferentes aspectos sobre políticas, princípios da regulação do 

sistema, assim como questões relacionadas à situação de saúde da população ao 

longo da história. Os projetos relacionados aos ambientes assistenciais de saúde 

devem ser contextualizados nos cenários políticos institucionais dos territórios onde 

se localizam, tendo como princípio norteador as necessidades de saúde e vida das 

pessoas. Para compreender melhor os aspectos relacionados à legislação de saúde, 

torna-se necessário relatar brevemente a evolução das políticas públicas de saúde no 

país (COSTA, M., 2014) 

A história das políticas de saúde no Brasil está inserida em um contexto 

maior que a própria história do país como Estado-Nação. Até a chegada da família 

real, a assistência à saúde era uma prática sem qualquer regulamentação e realizada 

de acordo com os costumes e conhecimentos de cada grupo. A população recorria, 

em situações de doença, ao que fosse viável financeiramente ou fisicamente. Existia 

o barbeiro ou prático, que atendia à população capaz de remunerá-lo, por ser um 

conhecedor de algumas técnicas utilizadas pelos médicos europeus, tais como as 

sangrias. Existiam os curandeiros e pajés, pertencentes à cultura negra e indígena, 

mais acessíveis à maioria da população, que se utilizavam das plantas, ervas e rezas 

para tratar os doentes. Havia também os jesuítas, que traziam algum conhecimento 

da prática médica europeia utilizando-se principalmente da disciplina e do isolamento 

como técnica para cuidar dos doentes. Muitas doenças acometiam a população do 

país, doenças tropicais e desconhecidas dos médicos europeus, como a febre 

amarela e a malária, além das doenças trazidas por eles, como a peste bubônica, a 

cólera e a varíola. O conhecimento acerca da forma de transmissão, controle ou 

tratamento dessas doenças ainda era frágil, possibilitando diferentes intervenções ou 

visões sobre as moléstias (BAPTISTA, 2007). 

A vinda da família real para o Brasil possibilitou também a chegada de 

médicos e uma certa preocupação com as condições de vida nas cidades, 

possibilitando o início de um projeto de institucionalização do setor saúde no Brasil e 
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a regulação da prática médica profissional em conformidade aos moldes europeus. 

Foi assim que, em 1808, no mesmo ano da chegada da família ao Brasil, foi 

inaugurada a primeira faculdade de medicina, a Escola médico-cirúrgica, localizada 

em Salvador, Bahia (BAPTISTA, 2007). 

O interesse pela saúde e pela regulamentação da prática profissional 

esteve estritamente relacionado ao interesse político e econômico do Estado de 

garantir sua sustentabilidade e a produção da riqueza, com o interesse na manutenção 

de uma mão-de-obra saudável e capaz de manter os negócios promovidos pela 

realeza. Essas ações resultaram em um maior controle das práticas populares e na 

substituição gradativa dos religiosos das direções dos hospitais gerais. Outro 

resultado da política de normatização médica foi a constituição de hospitais públicos 

para atender algumas doenças consideradas nocivas à população e de necessário 

controle pelo Estado, como as doenças mentais, tuberculose e hanseníase. Assim, 

em 1852 é inaugurado o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro no Rio de Janeiro, 

Hospital D. Pedro II, com o objetivo de tratar medicamente os denominados doentes 

mentais (BAPTISTA, 2007).  

A preocupação maior era a saúde da cidade e do produto e a assistência 

ao trabalhador era uma consequência dessa política. Nesse sentido, algumas 

campanhas voltadas para os trabalhadores começavam a ser implementadas, como 

a quarentena, principal estratégia utilizada para evitar a propagação de doenças entre 

os trabalhadores, sem uma preocupação mais efetiva com o tratamento do doente, 

sendo pouco resolutiva (BAPTISTA, 2007). 

A Proclamação da República em 1889 inicia um novo ciclo na política de 

Estado com o fortalecimento e a consolidação econômica da burguesia cafeeira. As 

políticas de saúde ganham ainda mais espaço nesse contexto, assumindo um papel 

importante na construção da autoridade estatal sobre o território e na conformação de 

uma ideologia de nacionalidade, configurando um esforço civilizatório. A lavoura do 

café e toda a base para armazenamento e exportação do produto, dependentes do 

trabalho assalariado, necessitava cada vez mais de mão-de-obra, e as epidemias que 

se alastravam entre os trabalhadores, devido às péssimas condições de saneamento, 

prejudicavam o crescimento da economia (BAPTISTA, 2007). 

A partir de 1897, começava a busca por conhecimento e ações na área 

da saúde pública, com o incentivo às pesquisas nas faculdades de medicina e a 

criação de institutos específicos de pesquisa, como o Instituto Soroterápico Federal, 
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criado em 1900, renomeado Instituto Oswaldo Cruz, posteriormente. E, a partir de 

1902, ocorreu um conjunto de mudanças significativas na condução das políticas de 

saúde pública. A começar pela primeira ação mais concreta que levou à concepção 

de um programa de obras públicas, na primeira tentativa mais sistematizada de 

organização e saneamento da cidade capital. As ações de saneamento e urbanização 

foram seguidas de ações específicas na saúde, especialmente no combate a algumas 

doenças epidêmicas, como a febre amarela, peste bubônica e varíola (BAPTISTA, 

2007). 

Durante a Primeira República, o movimento sanitarista trouxe a situação 

de saúde como uma questão social e política, o grande obstáculo à sociedade. Um 

dos efeitos políticos do movimento, nesse período, foi a expansão da autoridade 

estatal sobre o território, ao mesmo tempo em que se criavam as bases para a 

formação da burocracia em saúde pública. Em 1920, é criada a Diretoria Nacional de 

Saúde Pública (DNSP), reforçando o papel do governo central e a verticalização das 

ações. Contudo, o fato de as ações de saúde pública estarem voltadas especialmente 

para ações coletivas e preventivas deixava ainda desamparada grande parcela da 

população que não possuía recursos próprios para custear uma assistência à saúde, 

visto que não havia interesse na definição de uma política ampla de proteção social e 

o direito à saúde integral não era uma preocupação dos governantes (BAPTISTA, 

2007). 

Novas ações foram implementadas no controle das doenças, tanto na 

área da saúde pública quanto na da assistência médica individual. Em 1923, cria-se 

uma lei que regulamentava a formação de Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAPS), organizadas por empresas e administradas e financiadas por empresas e 

trabalhadores, em uma espécie de seguro social, para algumas organizações 

trabalhistas mais atuantes política e financeiramente, ligados à produção exportadora, 

como os ferroviários e os marítimos. Com esse benefício, uma pequena parcela dos 

trabalhadores do país passava a contar com uma aposentadoria, pensão e assistência 

à saúde estando restrito, à condição do segurado (BAPTISTA, 2007). 

Essa forma de organização do sistema assistencial brasileiro reforçou 

um padrão de regulação do Estado que valoriza o trabalhador que exerce funções de 

interesse do Estado, atribuindo apenas a estes um status de cidadão, sendo uma 

cidadania regulada e excludente, pois não garante a todos os mesmos direitos. Cada 

Instituto de Aposentadoria e Pensão (IAP) organizava e oferecia a seus contribuintes 
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um rol de benefícios compatível com a capacidade de contribuição e organização de 

cada categoria, o que fez com que algumas categorias profissionais tivessem mais 

privilégios que outras. No que diz respeito à saúde, significava um padrão melhor de 

assistência médica e hospitalar, diferenciado por categoria e tornava-se mantenedor 

da desigualdade social mesmo entre os trabalhadores contribuintes (BAPTISTA, 

2007). 

Quem não se inseria na medicina previdenciária estava também excluído 

do direito à assistência à saúde prestada pelos institutos e contava com alguns 

serviços ofertados pelo Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) em áreas 

estratégicas como a saúde mental, tuberculose e hanseníase, como também ações 

de saúde pública e o controle e prevenção das doenças transmissíveis, além da 

caridade e do assistencialismo dos hospitais e de profissionais de saúde (BAPTISTA, 

2007). 

A partir da década de 1950, o modelo de saúde que passa a se definir 

baseado no hospital e na assistência cada vez mais especializada também seguia 

uma tendência mundial, fruto do conhecimento obtido pela ciência médica no pós-

guerra. O conhecimento mais detalhado da fisiologia e da fisiopatologia permitiu o 

desenvolvimento de drogas modernas que possibilitou uma revolução na prática 

médica, bem como o início de um processo de mudança nos níveis de saúde das 

populações, aumentando a expectativa de vida e sofrendo de doenças mais 

complexas ou típicas da modernidade, como os acidentes de carro e violências 

(BAPTISTA, 2007). 

Constituem-se no pós-guerra, nos principais países desenvolvidos da 

Europa, os Estados de Bem-Estar Social, também conhecidos como Welfare State, 

com o objetivo de reerguer as economias afetadas pela guerra e configurar Estados 

fortes e compromissados com a democracia e a justiça social, uma forma de combater 

o comunismo e manter as economias europeias no padrão competitivo mundial. Os 

Estados de Bem-Estar consistiam em uma política pactuada entre a área econômica 

e a área social com o objetivo de garantir o bem-estar da população e manter a 

produção econômica. Os pilares dessa política visavam o pleno emprego, a provisão 

pública de serviços sociais universais, como saúde, educação, saneamento, 

habitação, lazer, transporte etc., e a assistência social para aqueles não incluídos no 

sistema produtivo (BAPTISTA, 2007). 
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No Brasil dos anos 50, o Welfare State não se configurou, mas ganhou 

espaço para a ideologia desenvolvimentista, que gerou riqueza e mobilizou recursos, 

resultando em mudanças concretas nas cidades e novas demandas para o sistema 

previdenciário e para a saúde pública. A partir de então, as políticas de saúde 

configuram-se em um importante instrumento do Estado, principalmente pelo 

quantitativo de recursos que passou a mobilizar postos de trabalho, indústrias de 

medicamentos e equipamentos, ensino profissional, hospitais, ambulatórios e tantos 

outros, indicando a necessidade de políticas que resultassem em melhora do nível de 

saúde da população como condição para se obter desenvolvimento, sendo o primeiro 

passo para uma discussão mais aprofundada sobre o direito à saúde e à proteção 

social como política pública (BAPTISTA, 2007). 

Em meados da década de 1970, inicia-se um processo de reforma 

sanitária o qual seus idealizadores buscavam a universalização do direito à saúde, a 

unificação dos serviços prestados pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social, o Inamps, e Ministério da Saúde em um mesmo sistema e a 

integralidade das ações com a garantia do acesso a ações de prevenção e assistência 

médica. A partir desse momento, ampliava-se o debate sobre o direito à saúde no 

Brasil, a começar pela própria concepção de saúde (BAPTISTA, 2007). 

A saúde passava a assumir um sentido mais abrangente, sendo resultante 
das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso a serviços de saúde, 
dentre outros fatores. Portanto, o direito à saúde significava a garantia, pelo 
Estado, de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para promoção, proteção e recuperação, em todos os níveis, 
de todos os habitantes do território nacional. (BAPTISTA, 2007, p.45) 

Ao final da década de 1970 e começo de 1980, no âmbito da saúde, o 

movimento da Reforma Sanitária indicava propostas de expansão da área de 

assistência médica da previdência, intensificando os conflitos de interesse com a 

previdência social e envolvendo poder institucional e pressões do setor privado. No 

ano de 1986, o Ministério da Saúde convocou técnicos, gestores de saúde e usuários 

para uma discussão aberta sobre a reforma do sistema de saúde, realizando, assim, 

a VIII Conferência Nacional de Saúde que foi um marco histórico da política de saúde 

brasileira, pois, pela primeira vez, contava-se com a participação da comunidade e 

dos técnicos na discussão de uma política setorial. Esse movimento resultou no 
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processo de construção da proposta do Sistema Único de Saúde (SUS) (BAPTISTA, 

2007). 

O Brasil foi o único país capitalista da América Latina que instituiu em 

um sistema de saúde universal, inserido em uma concepção ampla de Seguridade 

Social, de base universalista, reunindo as áreas da Previdência, Saúde e Assistência 

Social, que deveria ser financiada por impostos gerais e contribuições sociais. A 

garantia do direito à saúde e a configuração dessa política deu-se com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 e a instituição do SUS, que propiciaram avanços nas 

décadas subsequentes em termos de descentralização político-administrativa, 

participação social, mudanças no modelo de atenção, expansão do acesso a serviços 

públicos e melhoria de indicadores de saúde (MACHADO, LIMA e BAPTISTA, 2017; 

BAPTISTA, 2007). 

 

3.2 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

A definição do modelo de seguridade social no Brasil significou a 

formulação, pela primeira vez na história do país, de uma estrutura de proteção social 

abrangente, justa, equânime e democrática, na qual cabe ao Estado a provisão e o 

dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde da população. Com esse modelo, rompe-se 

definitivamente com o padrão político excludente, baseado no mérito, afirmando seu 

compromisso com a democracia. Com vistas ao contexto mais amplo da política 

pública, a seguridade social, que abrange, além das políticas de saúde, as políticas 

de previdência e assistência social, insere-se o SUS (BAPTISTA, 2007; WARGAS, 

2002). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se a 

Lei Orgânica da Saúde (LOS 8.080), também conhecida como a lei regulamentadora 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que define com maior nível de detalhamento seus 

objetivos e atribuições, aprofundando a questão do financiamento, da regulação do 

setor privado, da descentralização, regionalização e hierarquização do sistema, da 

participação popular, dentre outras. Permitiu debates e as negociações em torno da 

definição do SUS, como uma rede de ações e serviços, regionalizada e hierarquizada 

no território nacional, com direção única em cada esfera de governo, e que tem como 
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princípios a universalidade, a integralidade do atendimento, a descentralização da 

gestão e a participação popular, na organização de um sistema universal de saúde 

(BAPTISTA, 2007; LUCCHESE e AGUIAR, 2002; WARGAS, 2002). 

PRINCÍPIO 1 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS 
DE SAÚDE - consiste na garantia de que todos os cidadãos, sem privilégios 
ou barreiras, devem ter acesso aos serviços de saúde públicos e privados 
conveniados, em todos os níveis do sistema. O acesso aos serviços será 
garantido por uma rede de serviços hierarquizada (do menor nível de 
complexidade para o maior) e com tecnologia apropriada para cada nível. 
Todo o cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas 
necessidades até o limite que o sistema pode oferecer para todos. É o 
princípio fundamental da reforma (BAPTISTA, 2007, p.52). 

Universal é aquilo que é comum a todos. Essa ideia está presente no 

lema da Revolução Francesa e nas propostas do Estado de Bem-Estar Social - 

Welfare State - e da Conferência de Alma-Ata, defendendo o direito à saúde, 

reforçando o princípio da universalidade. No SUS, a universalidade ganha noção de 

equidade que admite a possibilidade de atender desigualmente os que são desiguais, 

priorizando aqueles que mais necessitam para poder alcançar a igualdade. Contudo, 

sendo este termo associado à ideia de justiça desde a Revolução Francesa, 

possibilitaria a justiça na esfera pública, levando em conta a identificação de grupos 

ou categorias essenciais, adotando uma perspectiva de responsabilidade simétrica, 

comunicação e cooperação (PAIM, 2010). 

PRINCÍPIO 2 - INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO - diz respeito à garantia do 
acesso a um 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, devendo o sistema de saúde 
proporcionar ao indivíduo ou à coletividade, as condições de atendimento, de 
acordo com as suas necessidades. O princípio da integralidade se 
apresentou no contexto da reforma como um contraponto ao contexto 
institucional da saúde que se dividia nas ações promovidas pela saúde 
pública e pela medicina previdenciária. Surgiu, portanto, como uma proposta 
para a integração dessas ações com o argumento de que tanto as ações 
individuais quanto as coletivas eram necessárias e imprescindíveis para a 
garantia da saúde da população (BAPTISTA, 2007, p.52). 

A ideia de integralidade surge com a proposta da Medicina Integral, que 

seria capaz de articular as ações de promoção, proteção, diagnóstico precoce, 

limitação do dano e reabilitação. O sistema integral permite o entrosamento de 

políticas, programas, práticas e cuidados, podendo, o caráter sistêmico e integral do 

conjunto das intervenções contribuir para assegurar maior efetividade, pois poderia 
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atuar sobre as manifestações dos fenômenos, assim como sobre as regras básica 

(PAIM, 2010). 

PRINCÍPIO 3 - DESCENTRALIZAÇÃO, COM DIREÇÃO ÚNICA DO 
SISTEMA – apresenta-se no contexto da Reforma Sanitária brasileira com o 
propósito de promover uma maior democratização do processo decisório na 
saúde, já que até então se estabeleciam práticas centralizadoras de poder no 
âmbito federal de governo. A descentralização é vista como uma estratégia 
para o enfrentamento das desigualdades regionais e sociais e prevê a 
transferência de poder decisório do governo federal para as instâncias 
subnacionais de governo, considerando uma redistribuição das 
responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis 
de governo (União, estados, municípios). (BAPTISTA, 2007, p.53) 

Avistando a lógica de organização do sistema de saúde que tem como 

pressuposto que quanto mais perto o gestor está dos problemas de uma comunidade, 

mais chance tem de acertar na resolução deles, para a construção desse sistema, faz-

se necessária a identificação das unidades de prestação de serviços de saúde por 

área, por nível de complexidade, tipo de atendimento, especialização e natureza se é 

pública ou privada, além de um compromisso de cada unidade na execução dos 

serviços definidos, garantindo o acesso da população aos diferentes níveis de atenção 

que cada caso requer (BAPTISTA, 2007). 

PRINCÍPIO 4 - PARTICIPAÇÃO POPULAR - trata da garantia constitucional 
que a população, por meio de suas entidades representativas, poderá 
participar do processo de formulação das políticas e do controle de sua 
execução (BAPTISTA, 2007, p.54). 

A participação popular se apresentou como uma estratégia de 

democratização porque possibilitaria à população um maior controle e 

acompanhamento das ações públicas, de modo que a população possa interferir de 

forma mais efetiva no processo de formulação da política (BAPTISTA, 2007). 

O SUS constitui a política pública mais inclusiva realizada no Brasil 

porque instituiu a cidadania em saúde e acabou com a imagem marginalizada no não 

contribuinte antes de 1988. Contribuindo significativamente, ao longo dos anos, para 

a melhoria dos níveis de saúde da população brasileira, tendo impacto significativo no 

acesso aos serviços de saúde propiciado pelo SUS (MENDES, 2019). 

Os avanços do SUS analisados nas perspectivas das evidências sobre 

seus recursos, sobre sua produção e sobre as políticas e programas de excelência 

desenvolvidos mostram uma realidade bem favorável, sendo referência internacional 

(MENDES, 2019). Contudo, parece útil acatar a advertência de Martin (apud 
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MENDES, 2019): “devemos destinar menos tempo em discutir quão bom é o nosso 

sistema de saúde e canalizar nossas energias em descobrir caminhos para torná-lo 

melhor”.  

 

3.3  ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
 

 

A ideia de Atenção Primária à Saúde (APS) foi utilizada como forma de 

organização dos sistemas de saúde pela primeira vez no chamado Relatório Dawson, 

em 1920. A partir do conceito de rede territorial de serviços nucleada a partir de 

centros de saúde com autoridade regional, o referido relatório organizava 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, onde a maior parte 

dos problemas de saúde deveriam ser resolvidos por médicos com formação em 

clínica geral. Já os centros de atenção secundária se destinavam para os casos mais 

complexos, que o médico não tivesse condições de solucionar com os recursos 

disponíveis no âmbito da atenção primária, onde haviam especialistas das mais 

diversas áreas, ou então, hospitais, quando existia a indicação de internação ou 

cirurgia. Essa organização caracteriza-se pela hierarquização dos níveis de atenção 

à saúde e serviu como base para a criação do sistema de saúde inglês, dentre outros 

(MATTA e MOROSINI, 2009; SILVA et al, 2021)  

Em 1978 foi realizada a Conferência Internacional sobre Atenção 

Primária em Saúde, organizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em Alma-Ata, cidade do Cazaquistão, e 

foi um marco histórico mundial da Atenção Primária à Saúde. Dessa Conferência 

gerou-se a Declaração de Alma-Ata, resultado do consenso de que a promoção e 

proteção da saúde dos povos é essencial para o contínuo desenvolvimento econômico 

e social e, consequentemente, condição única para a melhoria da qualidade de vida 

dos homens e para a paz mundial (GIOVANELLA, 2009; VERDI; DA ROS; CUTOLO, 

2012; MENDES, 2004). 

A Declaração sistematizou os princípios da APS e produziu uma síntese 

de como as condições da realidade estavam operando, considerando a concepção 

mais abrangente, estabelecendo a APS como função central do sistema nacional de 
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saúde e como parte do processo mais geral de desenvolvimento social e econômico 

das comunidades, dito isso, subentende-se que nas comunidades há famílias e 

nessas famílias existem pessoas, vivas e pulsantes, que demandam a cooperação 

com outros setores de modo a promover o desenvolvimento social e enfrentar os 

determinantes de saúde mais amplos de caráter socioeconômico (GIOVANELLA, 

2009; VERDI; DA ROS; CUTOLO, 2012). 

Após a declaração de Alma-Ata, o que imperou nos países em 

desenvolvimento, que passaram a enfatizar a compreensão da saúde como direito 

humano, a necessidade de abordar os determinantes sociais e políticos mais amplos 

da saúde e também a necessidade de estabelecer políticas de desenvolvimento 

inclusivas, apoiadas por compromissos financeiros e de legislação, para reduzir 

desigualdades e alcançar equidade em saúde. Quanto mais recursos sociais de 

indivíduos e comunidades, maior a probabilidade de uma saúde melhor. Além disso, 

a privação social relativa, mais do que a absoluta, também está associada a uma 

saúde pior. Ou seja, quanto maiores as disparidades na riqueza em qualquer 

população, maior as disparidades na saúde. Quanto maior a desigualdade de renda 

dentro dos países, maior a desigualdade na saúde (GIOVANELLA, 2009; 

STARFIELD, 2002). 

No que diz respeito à organização da APS, a declaração de Alma-Ata 

propõe a instituição de serviços locais de saúde centrados nas necessidades de saúde 

da população e fundados numa perspectiva interdisciplinar envolvendo médicos, 

enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, bem como a participação 

social na gestão e controle de suas atividades. O documento descreve ações mínimas 

e necessárias para o desenvolvimento da APS nos diversos países, como a educação 

em saúde voltada para a prevenção e proteção, distribuição de alimentos e nutrição 

apropriada, tratamento da água e saneamento, saúde materno-infantil, planejamento 

familiar, imunização, prevenção e controle de doenças endêmicas, tratamento de 

doenças e lesões comuns, fornecimento de medicamentos essenciais, tornando-se 

uma referência fundamental para as reformas sanitárias ocorridas em diversos países 

nos anos 1980 e 1990 (MATTA e MOROSINI, 2009). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) caracteriza-se a partir da delimitação 

de um Distrito, com atenção baseada em necessidades locais, desenvolvida por um 

médico generalista que promove ações de prevenção de doenças e recuperação da 

saúde. A base territorial, a relação entre os níveis de atenção, a integração da 
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concepção curativista e preventivista fundamentaram as discussões na formação de 

vários sistemas de saúde (VERDI; DA ROS; CUTOLO, 2012). E foi melhor definida 

como: 

Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, 
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados 
universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios 
aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país 
possam arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um espírito de 
autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde do 
país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento 
social e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, 
levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas 
vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de 
atenção continuada à saúde (Organização Mundial de Saúde, 1978). 

Dessa definição emergiram, elementos essenciais da APS como a 

prestação de serviços de primeiro contato, a admissão 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, apontando para a saúde como expressão de direito 

humano (MENDES, 2015; GIOVANELLA, 2009).   

É reconhecida a importância assumida pela Atenção Primária à Saúde 

(APS) nos últimos anos e o protagonismo atribuído a esta para reformas de diversos 

sistemas de serviços de saúde ao redor do mundo, bem como para consequente 

tentativa de superação do modelo hospitalocêntrico e predominantemente centrado 

na doença. Países e regiões com maior número de pessoas assistidas por uma 

atenção primária consistente, apresentam condições de saúde potencialmente 

melhores, além do sucesso dos sistemas de serviços de saúde com uma “forte” 

atenção primária. Entretanto, a falta de uniformidade conceitual utilizada nas diversas 

definições de APS e a grande variabilidade metodológica desses e de outros estudos, 

não permite estabelecer uma visão homogênea do processo de reorganização dos 

serviços de APS (HARZHEIM et al, 2013; SUMAR e FAUSTO, 2014). 

A atenção primária aborda os problemas mais comuns na comunidade, 

oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o 

bem-estar. Ela integra a atenção quando há mais de um problema de saúde e lida 

com o contexto no qual a doença existe e influencia a resposta das pessoas a seus 
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problemas de saúde. A atenção médica eficaz não está limitada ao tratamento da 

enfermidade em si, deve-se considerar o contexto no qual a doença ocorre e no qual 

o paciente vive. Além disso, raramente as enfermidades existem de forma isolada, 

especialmente quando apresentadas ao longo do tempo. Assim, os especialistas em 

enfermidades podem oferecer a atenção mais apropriada para as enfermidades 

específicas dentro de sua área de competência especial, mas um profissional de 

atenção primária deve integrar a atenção para a variedade de problemas de saúde 

que os indivíduos apresentam com o tempo. Além do mais, a atenção especializada 

geralmente exige mais recursos do que a atenção básica porque são enfatizados o 

desenvolvimento e o uso de tecnologia cara para manter a vida da pessoa enferma 

em vez de dar ênfase aos programas de prevenção de enfermidades ou redução do 

desconforto causado pelas doenças mais comuns, que não ameaçam a vida 

(STARFIELD, 2002). 

Os serviços de saúde, na qualidade de um dos determinantes diretos, 

podem ter um papel na melhora da saúde, mesmo com as notáveis iniquidades na 

distribuição de riquezas. Como o nível global de gastos em serviços de saúde não 

está uniformemente associado a melhores níveis de saúde, qualquer efeito dos 

serviços de saúde deve ser uma consequência de características específicas destes 

serviços de saúde. Portanto, para que a atenção primária otimize a saúde, ela deve 

focar a saúde das pessoas na constelação dos outros determinantes de saúde, ou 

seja, no meio social e físico no qual as pessoas vivem e trabalham, em vez de focar 

apenas sua enfermidade individual. As unidades de atenção primária obtêm a 

equidade fornecendo atenção no nível mais apropriado; assim, isso libera recursos 

que podem ser usados para diminuir as disparidades na saúde entre os segmentos 

mais e menos necessitados da população (STARFIELD, 2002). 

No Brasil, a APS incorpora os princípios da Reforma Sanitária, no que 

se refere ao conjunto de práticas em saúde, individuais e coletivas, que durante o 

processo de implementação do SUS, passou a ser denominado de Atenção Básica à 

Saúde (ABS). Nos dias atuais, a atenção primária à saúde é considerada 

internacionalmente a base para um novo modelo assistencial de sistemas de saúde 

universal que tenha em seu centro o usuário-cidadão (MATTA e MOROSINI, 2009; 

GIOVANELLA, 2009) 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) desenvolvida com o mais 

alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser 
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o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 

comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS). A PNAB é responsável pela 

coordenação das ações integrais que envolvem estratégias horizontais como ações 

programáticas, vigilância, assistenciais, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, e 

também, estratégias verticais nos diferentes níveis da RAS, sendo a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) prioridade na reorganização dessa rede. Orienta-se pelos 

princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 

cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. A atenção básica considera o sujeito em sua 

singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral (BRASIL, 

2012; FERREIRA e LADEIA, 2018). 

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, 
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 
redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver 
uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 
É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade 
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 
essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que 
devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior 
frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, 
vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, 
necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos (BRASIL, 2012, p. 
19). 

A PNAB constitui um conjunto de diretrizes para reorganização da 

Atenção Primária e define a Atenção Básica como organizadora das Redes de 

Atenção à Saúde sendo aprovada pela Portaria 2.488/2011, em 30 de agosto de 2017. 

Seu resultado é de diversos programas e estratégias verticais e horizontais, adotadas 

pelo Ministério da Saúde, focadas na Estratégia Saúde da Família (ESF), pautadas 

nos princípios do SUS, formados por um conjunto de atores, como movimentos 

sociais, usuários, trabalhadores e o Estado (BRASIL, 2012; FERREIRA e LADEIA, 

2018). 

A PNAB situa a ESF como caminho prioritário para reorganização da 

Atenção Básica, aqui entendida como termo correlato à Atenção Primária à Saúde. 

Além disso, traz como fundamentos da APS brasileira: território adstrito, acesso 

universal e contínuo, vínculo e adscrição de clientela, coordenação da integralidade, 
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estímulo a participação dos usuários. A atenção básica, considera o sujeito em sua 

singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral (SUMAR 

e FAUSTO, 2014). 

A ESF substituiu conceitualmente o Programa de Saúde da Família 

(PSF), desenhado em 1993, concebido inicialmente como um Programa de Saúde 

Comunitária (PSC), cujas negociações políticas que incluíam o organismo financiador, 

levaram à mudança de nome para PSF e posteriormente para ESF. Pode ser 

considerada uma estratégia governamental para reorganizar o sistema e o modelo de 

atenção à saúde, no sentido de construção de um novo conceito de saúde, 

contemplando visitas domiciliares, atendimento diferenciado ao usuário com foco na 

prevenção e promoção à saúde. É a estratégia operacional da ABS, que é a 

personificação brasileira da APS Ampliada, ou seja, orientada para a comunidade 

(FISCHBORN, 2015; VERDI; DA ROS; CUTOLO, 2012). 

A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no 
País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo 
Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, representados 
respectivamente pelo Conass  e Conasems, como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma 
reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 
princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a 
resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, 
além de propiciar uma importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2012, 
p. 54). 

A ESF tem como objetivo fortalecer o vínculo entre a comunidade e a 

equipe através do atendimento periódico e sistemático das mesmas famílias, 

promover a saúde e prevenir doenças de maneira permanente, promover discussões 

dos casos de saúde das famílias com um olhar interdisciplinar dos vários integrantes 

da equipe de saúde, facilitar o acesso do usuário ao serviço de saúde, estimular a 

educação em saúde da população a fim de promover a autonomia individual e coletiva, 

incentivar ações de gestão local e controle social por parte da população, entre tantos 

outros objetivos que tem como fim a qualidade de vida do usuário. A reorganização 

do sistema de saúde brasileiro orientada por uma atenção primária à saúde 

abrangente, condutora do processo de atenção com boa integração da rede de 

serviços, é uma perspectiva para a redução das desigualdades sociais e regionais no 

acesso e na utilização de serviços de saúde que contribui para efetivar o direito à 

saúde em nosso país (FISCHBORN, 2015; GIOVANELLA, 2009). 



60 
 

Outras medidas expandiram o leque de serviços ofertados no primeiro 

nível, alargando o seu papel como prestador, incluindo novas ações curativas, 

serviços comunitários de saúde mental, cuidados domiciliares (home care) ou 

cuidados paliativos nos serviços de primeiro contato. Nesse sentido, ocorreu 

ampliação das funções clínicas, assim como das funções gerenciais de coordenação 

da atenção e financeiras dos profissionais médicos de atenção primária, com a 

diversificação da organização da atenção nesse nível. O exercício do papel de 

condutor da assistência pelo generalista requer maior profissionalização do trabalho 

gerencial do cuidado e qualificação para as novas funções (GIOVANELLA, 2009). 

O Ministério da Saúde passou a apoiar com novos recursos as Unidades 

de Saúde da Família (USF) que abrissem por 60h ou 75h semanais, e ofertassem um 

conjunto obrigatório de ações e procedimentos, além de pactuar um conjunto de dados 

eletrônicos, tanto administrativos, como clínicos dos pacientes acompanhados, com o 

objetivo de realizar monitoramento regular associado ao repasse financeiro. Desse 

modo, a proposta busca ampliar o acesso de modo mais oportuno e conveniente aos 

cidadãos, propiciando que seja atendido preferencialmente no mesmo ambiente que 

realiza o seu cuidado continuado, mesmo fora do horário comercial, ao passo que 

assegura o financiamento em dobro aos gestores que alcançarem resultados em 

saúde previstos, como a garantia da oferta de ações e serviços essenciais em período 

integral, alinhando o Brasil aos melhores sistemas de saúde do mundo (REIS et al, 

2019). 

Conhecer a natureza da demanda na ABS, estabelecer um conjunto de 

mudanças processuais para a consolidação da ESF, entender os mecanismos 

organizacionais a serem utilizados no processo de coordenação, preparar a ESF para 

coordenar as RAS e definir um novo modelo de regulação assistencial das RAS tendo 

a ESF como o centro de organização dos fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos 

e informações dessas redes, não deixa dúvidas quanto ao aprimoramento das 

estratégias e diretrizes da APS brasileira no sentido de torná-la abrangente. Ainda que 

não se possa garantir que isso se traduza em experiências abrangentes de 

implementação da política. O fato é que, reforçar o aparato normativo e legal e 

acompanhar esse processo com a produção acadêmica e tensionamento político, 

pode contribuir para viabilização de casos exequíveis de APS em termos de qualidade 

e abrangência. Não se espera que uma política de APS seja integralmente abrangente 

ou seletiva, mas as características que as diferem como propostas são pertinentes 
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para fins didáticos e de compreensão dos processos históricos que culminaram na 

concepção de APS hegemônica mundial, bem como seus reflexos para o caso 

brasileiro. A importância de perceber tais diferenças entre as propostas e a relação 

com os processos históricos recentes é fundamental para suscitar novas formulações 

e aprimoramentos (MENDES, 2015; SUMAR e FAUSTO, 2014). 

 

3.4 POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH), busca pôr em prática os 

princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, promovendo mudanças nos 

modos de gerir e cuidar. A partir de uma diretriz transversal, estimula a comunicação 

entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos onde 

todos os atores estão envolvidos no enfrentamento de relações de poder e trabalho e 

que se aposte que os sujeitos são capazes de produzirem deslocamentos de seus 

interesses mais importantes, construindo processos de debates, permitindo a criação 

de meios de comunicação eficientes e projetos comuns. Porém, não basta incluir, é 

importante que esse processo seja orientado por princípios e diretrizes. Estas 

orientações são clínicas, políticas e éticas afim de produzirem a autonomia, a 

corresponsabilidade e o vínculo interprofissional entre trabalhadores e usuários na 

produção da saúde (BRASIL, 2013a; MARTINS, 2004; GOMES, 2017). 

Vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, a 

PNH conta com equipes regionais de apoiadores que se articulam às secretarias 

estaduais e municipais de saúde. A partir desta articulação se constroem, de forma 

compartilhada, planos de ação para promover e disseminar inovações nos modos de 

fazer saúde (BRASIL, 2013a). 

A proposta da Política Nacional de Humanização é buscar uma compreensão 
mais ampliada do que chamamos de saúde e de sua relação com as 
situações de trabalho, de modo que se caminhe em uma direção menos 
desgastante para o trabalhador, nos guiando sempre pelas experiências que 
têm promovido saúde nesta perspectiva. Dessa forma, saúde aqui não tem o 
sentido de ausência de doença, mas é entendida como a possibilidade de 
criação de estratégias para lidar com as situações que produzem incômodo, 
dor, insatisfação, adoecimento. Uma pessoa doente imobilizasse diante do 
obstáculo que se coloca à sua frente, se torna impossibilitada de criar novas 
normas de funcionamento onde se pode experimentar uma vida mais 
saudável (BRASIL, 2013, p. 11). 
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A PNH trabalha sob o amparo dos princípios e diretrizes do SUS. Então, 

aquilo que é princípio e diretrizes do SUS é, também, orientação de referência ético-

políticas para a gestão da PNH, dando dispositivos para que ocorra de forma concreta. 

Estes dispositivos são “os direcionadores ou os próprios equivalentes de 

intervenções” (GOMES, 2017). 

A PNH define a humanização como uma maneira de fazer inclusão, 

como uma prática social ampliadora dos vínculos de solidariedade e mútua 

responsabilidade, uma prática que se estende seguindo o Método da Tríplice Inclusão. 

Dessa forma, o feito da humanização se faz pela inclusão, nos espaços da gestão, do 

cuidado e da formação, de sujeitos e coletivos. Ou seja, humanização é inclusão e a 

humanização da saúde está relacionada à cidadania e necessita estar referida ao 

modo de viver das pessoas e contextualizada na sociedade para estar comprometida 

com um processo de mudança (GOMES, 2017). 

Humanizar é resgatar a importância dos aspectos emocionais, indissociáveis 
dos aspectos físicos na intervenção em saúde. Humanizar é adotar uma 
prática em que profissionais e usuários consideram o conjunto dos aspectos 
físicos, subjetivos e sociais que compõem o atendimento à saúde. Humanizar 
refere-se à possibilidade de assumir uma postura ética de respeito ao outro, 
de acolhimento e de reconhecimento dos limites. Humanizar é fortalecer este 
comportamento ético de articular o cuidado técnico-científico, com o 
inconsolável, o diferente e singular. Humanizar é repensar as práticas das 
instituições de saúde, buscando opções de diferentes formas de atendimento 
e de trabalho, que preservem este posicionamento ético no contato pessoal. 
(MEZZOMO, 2002, p. 14-15) 

A humanização apresenta-se como um retorno a algo mais básico, 

evocando práticas que privilegiavam a escuta, o encontro, o contato e a consideração 

da complexidade dos sujeitos, tanto dos que adoecem como daqueles que promovem 

a assistência. Envolve traços considerados essenciais, como o modo como coloca-se 

diante do próximo, a capacidade de emocionar-se, a possibilidade de refletir e 

estabelecer uma relação mais crítica em relação ao mundo, à sociedade e ao 

semelhante. A humanização não pode mais ser ensinada sem que seja, de fato, 

vivenciada, assumida, cuidada (SCORSOLINI-COMIN, 2022). 

Em vista disso, a Política Nacional de Humanização da Atenção e 

Gestão em Saúde (HumanizaSUS), traz como princípios a indissociabilidade da 

atenção e gestão em saúde, o estímulo à autonomia e protagonismo de todos os 

atores envolvidos - gestores, trabalhadores e usuários - e a transversalidade em todas 

as ações em saúde. Reforçando o conceito da humanização, entendendo que cada 
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pessoa deve ser tratada em sua singularidade, respeitando sua cultura e suas 

experiências enquanto indivíduo, enaltecendo a dignidade do profissional e do usuário 

(GOMES, 2017). 

O HumanizaSUS é um portal colaborativo para produção e difusão de 
informações em humanização da saúde entre gestores e trabalhadores da 
saúde, pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas. Todos 
com um interesse comum: conhecer melhor, ampliar e colocar na roda de 
conversa virtual o tema da humanização. A Rede HumanizaSUS abre espaço 
para o protagonismo de seus participantes possibilitando o compartilhamento 
das vivências, desafios, atualidades e uma série de formas de conhecimento 
produzido em humanização por meio de textos, vídeos e fotos que constroem 
a história da PNH. (BRASIL, 2013, p. 12) 

Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída 

com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham 

responsabilidades. Incluir os trabalhadores na gestão é fundamental para que possam 

reinventar seus processos de trabalho e sejam agentes ativos das mudanças no 

serviço de saúde, para que juntos dos usuários busquem conhecer como funciona a 

gestão dos serviços e da rede de saúde, e participem ativamente do processo de 

tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Com 

vistas à transversalidade de reconhecer que as diferentes especialidades e práticas 

de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido para juntos 

produzirem saúde de forma mais corresponsável, a partir desses saberes. Os usuários 

não devem ser tratados somente como pacientes e os trabalhadores não só para 

cumprirem ordens, pois as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de 

cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de 

direitos e valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde (BRASIL, 2013a). 

Programas de formação em saúde e comunidade tornam possível o 

diálogo, intervenção e análise do que causa sofrimento e adoecimento, do que 

fortalece o grupo de trabalhadores e do que propicia os acordos de como agir no 

serviço de saúde. É importante também assegurar a participação dos trabalhadores 

nos espaços coletivos de gestão, dar visibilidade às experiências e incluí-los na 

tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os 

processos de trabalho (BRASIL, 2013a). 

Os estabelecimentos assistenciais de saúde, devem atender aos 

requisitos de expansibilidade, flexibilidade, segurança, eficiência e, sobretudo, 

humanização, além da viabilidade econômico-financeira, apresentando o conforto 
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ambiental como forte aliado nos processos de cura de pacientes. Nos 

estabelecimentos de saúde, o paciente luta para recuperar sua saúde e, ao mesmo 

tempo, é submetido a agressões do meio ambiente relacionadas a agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos e psicológicos. Além disso, cada usuário requer 

condições específicas de qualidade do ambiente para o seu bem-estar. (MARTINS, 

2004) 

Experiências estressantes podem atrasar ou impedir a resposta do 

sistema imunológico, já as experiências positivas, podem acelerar essa resposta e 

auxiliar no processo de cura. As interações humano-ambientais incluem-se entre as 

experiências passíveis de afetar as pessoas, assim como os ambientes restauradores, 

cujos elementos e atributos favorecem a restauração da atenção e a recuperação do 

estresse psicofisiológico. Por exemplo, ambientes com elementos naturais ou vistas 

para a natureza tendem a promover influência positiva e estados de relaxamento. Já 

ambientes com circulação confusa e desorientadora tendem a promover influência 

negativa e estados de ansiedade. (VILLELA e ELY, 2022). 

A capacidade multissensorial está associada ao lado direito do cérebro, 

e nos permite a apreensão de atmosferas, assim como a captação da essência de 

entidades vastas, como espaços, lugares, paisagens e cidades inteiras, de forma que 

percebemos o todo antes de identificar suas partes. Portanto, quanto mais conhecidas 

forem as necessidades dos usuários da edificação, incluindo as psicológicas e 

subjetivas, mais assertiva será a projeção e a humanização dos ambientes 

terapêuticos (VILLELA e ELY, 2022). 

Na agenda da Saúde Pública, a criação de ambientes favoráveis à saúde 

e bem-estar é pauta global desde a promulgação da Carta de Ottawa, em 1986. Há 

anos a busca pela compreensão dos fatores ambientais que influenciam o bem-estar, 

a interação humano-ambiental é estudada em diversas áreas do conhecimento – 

frequentemente de forma transdisciplinar, como a Psicologia Ambiental, a Arquitetura, 

a Ergonomia, a Neurociência, entre outras (VILLELA e ELY, 2022). 

A PNH também engloba em seu escopo o “compromisso com a 

ambiência, melhoria das condições de trabalho e atendimento” (VILLELA e ELY, 

2022). Assim como definido por Malard (apud VILLELA e ELY, 2022, p. 2012): 

Humanizar espaços significa torná-los adequados ao uso dos humanos; 
torná-los apropriados e apropriáveis. Apropriação envolve a interação 
recíproca usuário-espaço, na qual o usuário age no sentido de moldar os 
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lugares segundo suas necessidades e desejos. Os lugares, em contrapartida, 
tornam-se receptivos. Essa influência mútua entre usuário-espaço é a razão 
pela qual as pessoas e os grupos encontram — ou não — sua identidade nos 
diversos lugares em que vivem. Os lugares receptivos são aqueles com os 
quais as pessoas se sentem em perfeita harmonia e nos quais elas encontram 
sua identidade individual e coletiva. A ambiência do ambiente é o que 
possibilita esse processo comunicativo. 

A humanização possibilita o acolhimento e a produção de subjetividades 

e é mais efetiva com arranjos espaciais que estimulem encontro prazerosos e 

respeitem os limites territoriais aceitos socialmente. A conjugação desses temas 

possibilitou compreender onde há inter-relacionamento para os quais determinadas 

soluções arquitetônicas potencializam situações de conforto (BESTETTI, 2014). 
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4  AMBIÊNCIA E ARQUITETURA 
 

Em 2004, o Ministério da Saúde lançou uma cartilha de Ambiência 

(BRASIL, 2010a) com o objetivo de qualificar os ambientes de atenção à saúde da 

rede pública para o acolhimento e bem-estar dos usuários (VILLELA e ELY, 2022). A 

ambiência foi definida como: 

O tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, 
profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção 
acolhedora, resolutiva e humana. Ao adotar o conceito de Ambiência para a 
arquitetura nos espaços da Saúde, atinge-se um avanço qualitativo no debate 
da humanização dos territórios de encontros do SUS. Vai-se além da 
composição técnica, simples e formal dos ambientes, passando a considerar 
as situações que são construídas. Essas situações são construídas em 
determinados espaços e num determinado tempo, e vivenciadas por uma 
grupalidade, um grupo de pessoas com seus valores culturais e relações 
sociais (BRASIL, 2010a, p.5). 

Caracteriza o espaço como cenário onde se realizam relações sociais, 

políticas e econômicas de determinados grupos da sociedade, sendo uma situação 

construída coletivamente e incluindo as diferentes culturas e valores. O estudo da 

ambiência em qualquer escala, traz subsídios importantes para o entendimento das 

condições físicas e emocionais do bem-estar subjetivo, e nisso se consideram os 

estímulos ao comportamento dos sujeitos inseridos nesse contexto, aprimorando seu 

relacionamento (BESTETTI, 2014). 

"Ambiência" não é um termo comum para a arquitetura, tendo sido mais 
utilizado com diferentes fins e elaborações conceituais no campo da 
psicologia institucional e do urbanismo, sendo que para esse trabalho 
interessa destacar o modo como é tratado na Política de Humanização (PNH) 
(PESSATTI, 2008, p. 99). 

A ambiência concebida no HumanizaSUS segue três eixos, sendo: o espaço 
que visa à confortabilidade focada na privacidade e individualidade dos 
sujeitos envolvidos, valorizando elementos do ambiente que interagem com 
as pessoas, pela cor, cheiro, som, iluminação, morfologia, garantindo conforto 
aos trabalhadores e usuários; o espaço que possibilita a produção de 
subjetividades, como o encontro de sujeitos por meio da ação e reflexão sobre 
os processos de trabalho; e o espaço usado como ferramenta facilitadora do 
processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos, o atendimento 
humanizado, acolhedor e resolutivo. É importante ressaltar que esses três 
eixos devem estar sempre juntos (BRASIL, 2010a, p. 6). 

Para contemplar a confortabilidade é necessário valorizar o 

pertencimento aos territórios, pois ao entrar em um ambiente de trabalho em saúde 

os trabalhadores se arriscam a deixar do lado de fora tudo que é relativo ao seu 

mundo, podendo perder as referências do seu cotidiano e sua individualidade. Pensar 
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a confortabilidade dentro do conceito de ambiência é resgatar esse vínculo para, junto 

do processo de produção de saúde, construir um território onde 

usuários/trabalhadores identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de 

cuidado e atenção à saúde (BRASIL, 2017). 

Ao contrário do desconforto, a sensação de conforto humano não é uma 

percepção facilmente mensurável, resultando da articulação de várias condicionantes 

ambientais e fisiológicas, essa sensação deve propiciar a interação do usuário com 

seu meio, possibilitando a otimização de seu desempenho em suas atividades. Em 

ambientes que realizam serviços de assistência à saúde, é frequente a ocorrência de 

situações críticas e estressantes envolvendo relações interpessoais, os fatores 

ambientais que definem as condições de conforto assumem responsabilidades 

significativas durante a concepção arquitetônica, visto que quanto mais complexas as 

ações executadas pelo indivíduo, maior responsabilidade sobre os riscos envolvidos 

(BITENCOURT, 2014). 

Parecemos divididos entre a necessidade de atropelar nossos sentidos e nos 
adaptar anestesiados aos nossos ambientes e o impulso contraditório de 
reconhecer o quanto nossas identidades estão indelevelmente associadas ao 
lugar onde vivemos, e junto com ele se transformarão (BOTTON, 2007, p. 
12). 

A premissa para acreditarmos na importância da arquitetura está na 

noção de que somos pessoas diferentes em lugares diferentes, queiramos ou não e, 

com certa convicção, que cabe à arquitetura deixar claro o que poderíamos ser, mas 

essa sensibilidade também tem seus aspectos problemáticos. “Se um único aposento 

é capaz de alterar o que sentimos, se a nossa felicidade pode depender da cor das 

paredes ou do formato de uma porta, o que acontecerá conosco na maioria dos 

lugares?” (BOTTON, 2007, p. 13) Sendo assim, podemos ser levados a fechar nossos 

olhos para quase tudo que nos cerca, para impedir a possibilidade de sentirmos uma 

angústia permanente, pois nunca estamos longe de manchas de umidade e tetos 

fissurados (BOTTON, 2007). 

A arquitetura para Estabelecimentos Assistenciais à Saúde (EAS) 

demonstra seu respeito à interculturalidade, principalmente quando acolhe 

populações com suas vulnerabilidades e especificidades. A ambiência se materializa 

ao criar ambientes que ofereçam ao usuário espaços que acolham sua rede social, 

seus pertences, entre outros cuidados que permitam preservar sua identidade 

(BRASIL, 2017). 
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Um projeto arquitetônico deve ser elaborado ajustando-se todos os 

componentes como um sistema complexo e inter-relacionado. Além dos aspectos 

compositivos e programáticos, faz-se necessária uma análise das condições 

ambientais percebidas pelo usuário, já que é capaz de interagir com o ambiente 

imediato por meio dos sentidos. Assim, a percepção espacial estabelece parâmetros 

de orientação, conforto e qualidade ambiental, com os quais esses atores 

estabelecem encontros com protagonismo e participação ativa (BESTETTI, 2014). 

O meio ambiente é construído utilizando-se valores objetivos como 

forma, função, cor, textura, ventilação, temperatura, iluminação, sonoridade e 

simbologia. Cada um desses valores objetivos compõe o espaço dimensionado e 

funcional, resultando no espaço da arquitetura e determinando o nível de bem-estar 

de seus ocupantes (BESTETTI, 2014).  

Em uma instituição de saúde, existem alguns princípios básicos que devem 
nortear quaisquer dos projetos civis, e que participam da própria missão do 
cuidado com o ser humano. Esses não podem ser esquecidos em nenhum 
momento, estando sempre garantidos pela Coordenação de Projetos 
(CARVALHO, 2014a, p. 39). 

O princípio de qualquer solução técnica deve ter como objetivo principal 

o bem-estar e segurança dos usuários, seja trabalhador, visitante ou paciente. Todos 

os projetos devem acompanhar esse princípio que apesar de parecer lógico nem 

sempre é seguido (CARVALHO, 2014a). 

A morfologia das edificações é o conjunto de estímulos representados 

pelos elementos visuais como formas, dimensões e volumes que configuram e criam 

espaços.  Espaços que possuem legibilidade espacial, ou seja, que as pessoas 

compreendem e locomovem-se pelo edifício quase que somente por um “mapa 

mental”, oferecem segurança, pois reduz o estresse e a ansiedade do deslocamento 

dos usuários da edificação. A edificação deve possuir uma hierarquia dos espaços, 

como áreas de uso comum ou privativas, e que elas estejam claramente definidas, de 

forma que as entradas e saídas sejam óbvias. Além disso, garante bom planejamento 

para manutenção predial e rotas de fuga em situações emergenciais de assistência e 

de evacuação de edifícios (BRASIL, 2017; GUELLI, 2014).  

Os EAS são projetados para o resgate da saúde e o prolongamento da 

vida e requerem iluminação correta para identificar os objetos e reproduzir cores, pois 

“sem luz não há cor e sem luz não há vida” (CARDOSO, 2014, p. 203). A iluminação, 

seja natural ou artificial, contribui para a composição de um ambiente mais 
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aconchegante quando explorados os desenhos e as sombras que proporcionam. 

Cada tipo de trabalho exige certo grau de iluminação e, portanto, para realizar 

trabalhos minuciosos necessita-se de mais luz. A insolação adequada, considerando 

o efeito germicida do sol, também possibilita o melhor aproveitamento da luz natural, 

seja pela melhor posição de janelas ou pelo aproveitamento das superfícies refletoras 

no teto e paredes (BRASIL, 2017; BESTETTI, 2014). 

As cores estimulam os sentidos e podem encorajar ao relaxamento, ao 

trabalho, ao divertimento ou ao movimento. Podem fazer sentir mais calor ou frio, 

alegria ou tristeza. Utilizando cores que ajudam a refletir ou absorver luz, pode-se 

compensar sua falta ou minimizar seu excesso. A tinta de cor agradável custa o 

mesmo preço de uma cor apática, todavia seu efeito pode estabelecer uma ambiência 

auxiliadora para as atividades que o espaço com a função de assistência à saúde 

deve ter por princípio (BRASIL, 2017; BITENCOURT, 2014). 

As cores possuem valor psicológico, tem efeitos psicodinâmicos, afetam o 
comportamento, o conforto e o bem-estar. Existem cores ativas e passivas, 
alegres e tristes, repousantes e agressivas, e todas representam na 
produtividade e nas relações humanas, na redução de acidentes e fadigas, 
na aceleração da aprendizagem, na elevação do moral, na diminuição do 
absentismo e do rodízio do pessoal e na melhoria das relações públicas 
(KARMAN, 1972, p. 18)  

A temperatura do edifício é determinada pela disposição das aberturas 

através das janelas e portas, do material que constitui as paredes e dos aparelhos que 

produzem calor presentes no ambiente. Sendo que temperaturas altas produzem 

sensações de preguiça e letargia, diminuindo a produtividade (BESTETTI, 2014). 

Quanto à ventilação nos ambientes, é preciso considerar que o corpo 

humano necessita de certa quantidade de oxigênio e quando essa taxa de oxigênio 

cai, o organismo força a respiração, tornando-a ofegante. Em cada local, por fatores 

climáticos e topográficos, os ventos tendem a soprar mais em determinada direção, a 

que chamamos de direção predominante (BESTETTI, 2014). 

A percepção dos odores permite que o indivíduo compreenda e se 

relacione com o meio ambiente, precisando considerar os odores que podem compor 

o ambiente, interferindo ou não no bem-estar das pessoas. Considerando que odores 

ruins podem interferir na qualidade da interação e do trabalho (BITENCOURT, 2014; 

BRASIL, 2017). 
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“Somos mais vulneráveis aos sons, porque não podemos fechar os 

ouvidos como podemos fazer com os olhos” (D’ALESSANDRO, 2022, p. 46). O som 

ao mesmo tempo em que pode ser propiciado com o objetivo de criar uma atmosfera 

mais agradável, pode-se criar um ambiente ruidoso demais, causando inquietação e 

nervosismo, assim como ruídos repetitivos, mesmo que não muito altos. Os materiais 

utilizados nos revestimentos servem como grandes aliados no controle de ruídos pois 

são responsáveis pela quantidade de absorção dessas ondas sonoras, refletindo 

parcialmente as ondas sonoras que incidem sobre eles (BRASIL, 2017; BESTETTI, 

2014). 

A arte pode ser utilizada para distração, podendo ser uma pintura na 

parede, uma escultura ou mesmo elementos naturais, criando novas ocupações para 

os espaços, como forma de inter-relação e expressão das sensações humanas. É 

importante observar sua utilização nas mais diversas formas de expressão, inclusive 

com propósitos terapêuticos (GUELLI, 2014; BRASIL, 2017). 

A privacidade diz respeito à proteção da intimidade dos cidadãos. 

Espaços que proporcionem privacidade, dignidade e companhia, permitem que os 

usuários possam escolher estarem sozinhos ou na companhia de outras pessoas. 

Pode ser garantida com uso de divisórias ou até mesmo com cortinas e elementos 

móveis que permitam, ao mesmo tempo, integração e privacidade, facilitando o 

processo de trabalho (BRASIL, 2017; GUELLI, 2014). 

Algumas soluções, no sentido da ecogestão, como a captação e o 

reaproveitamento de água, a utilização de áreas verdes e brises que contribuem para 

o conforto térmico, sistemas de resfriamento que não necessitem de energia elétrica 

e a utilização de painéis fotovoltaicos ou outros meios de captação de energia solar, 

contribuem para a sustentabilidade ambiental. Esses edifícios de saúde são grandes 

consumidores de água, energia e outros insumos, devendo possuir projetos que 

preservem a racionalidade e economia desses insumos (BRASIL, 2017; CARVALHO, 

2014a). 

A escolha dos materiais das edificações, adequados às suas funções e 

às zonas bioclimáticas em que estão situadas, também contribuem para a 

sustentabilidade ambiental. Devendo possuir componentes de qualidade e duráveis, 

com destaque para as esquadrias, pisos e forros que devem ser resistentes à limpeza 

constante, que se utiliza produtos químicos corrosivos para sua desinfecção e sua 
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troca ou manutenção pode ocasionar grandes prejuízos financeiros (BRASIL, 2017; 

CARVALHO, 2014a). 

Todo projeto de EAS deve possuir fácil acessibilidade e mobilidade 

interne e externa para portadores de limitações físicas em geral, baseados no desenho 

universal, prevendo a instalação de corrimãos, pisos antiderrapantes e sinalização 

adequada em todos os ambientes, trazendo legibilidade especial, devendo ter 

linguagem clara e representativa, identificando os espaços e suas funções 

(CARVALHO, 2014a; BRASIL, 2017). 

O tratamento das áreas externas, que além de ser a porta de entrada, 

constitui-se muitas vezes em lugar de espera ou descanso. O cuidado constante com 

a manutenção paisagística, dos jardins e áreas com bancos, torna-os lugares de estar 

e relaxamento, sendo importantes espaços de encontro e de integração, que podem 

se configurar como espaços e momentos de trocas, contribuindo para a produção de 

saúde. Podem ser criadas ambiências externas multifuncionais, tanto para espera 

confortável, quanto para diferentes práticas de convívio e de interação, incluindo 

atividades físicas. A vegetação bem ordenada e os jardins planejados tranquilizam o 

ser humano, colocando-o em estado psicológico mais suscetível à saúde e bem-estar 

(BRASIL, 2017; CARVALHO, 2014b). 

As condições topográficas de implantação do edifício também devem 

favorecer o vínculo do edifício com seu entorno. Declividades altas podem tornar a 

implantação onerosa, devendo utilizar o parâmetro máximo de 10% de declividade 

para soluções horizontais mais econômicas (BRASIL, 2017; CARVALHO, 2014b). 

Aspectos ambientais do terreno também devem favorecer o vínculo do 

edifício com seu entorno, utilizando-se do paisagismo para contribuir para a qualidade 

climática da edificação e da ambiência em geral. Deve-se ressaltar a possibilidade de 

gerenciar a trajetória dos ventos a partir de determinadas espécies de árvores, além 

do sombreamento que podem proporcionar, aliando o tratamento paisagístico para 

facilitar a ventilação natural que permeia a edificação (BRASIL, 2017; BITENCOURT, 

2014). 

As áreas de apoio para o trabalhador, como espaço de descanso, copa 

e banheiros, devem estar bem alocadas, em número suficiente e para todos os 

profissionais. As áreas de apoio como farmácia, almoxarifado, central de esterilização 

de materiais e outros, devem sempre estar adequadas funcionalmente (BRASIL, 

2017). 
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Não podendo esquecer do impacto urbano que a implantação de um 

equipamento de saúde pode ocasionar. O mais notável é o impacto no trânsito, pelo 

acréscimo de veículos de diversos tipos, como aumento do fluxo de automóveis, 

caminhões, ônibus e ambulâncias. Um bom projeto de um equipamento de saúde 

deverá prever modificações viárias que considerem necessárias, de modo que o 

sistema viário ofereça apoio à unidade e a mobilidade seja garantida (CARVALHO, 

2014a; BRASIL, 2017). 

Não se deve localizar um equipamento de saúde próximo de aeroportos, 

corpo de bombeiros, clubes recreativos, cemitérios, aterros sanitários, depósitos de 

combustíveis, indústrias poluentes e autódromos, por exemplo, para que os usuários 

estejam protegidos de ruídos, odores e paisagem negativa (CARVALHO, 2014a). 

O acolhimento, nas unidades básicas, além de entendido como processo 

que permeia toda a abordagem do usuário/comunidade, também é o espaço onde se 

realiza o atendimento para identificação das necessidades dos pacientes. O 

profissional de saúde orientará o paciente e o direcionará ao local mais adequado para 

resolução do seu problema, sendo na própria unidade ou externamente. Esse espaço 

deve ser adequado considerando tanto as dimensões de fluxos quanto de privacidade 

(BRASIL, 2017). 

A atenção às necessidades dos pacientes ocorre através de arranjos de 

atividades e procedimentos de apoio, onde o espaço físico tem grande influência no 

desempenho, produtividade e custos operacionais, devendo atender aos requisitos no 

cuidado de saúde integral, segundo o modelo de atenção e gestão. De forma 

abrangente, o planejamento físico da edificação, ancorando os compartimentos com 

suas atividades próprias dispostos segundo os fluxos dos processos, com seus 

setores, acessos e circulações, relacionam-se de acordo com os eventos sequenciais, 

configurando as áreas-meio que servem de apoio (GUELLI, 2014). 

A criação de espaços de encontros entre os sujeitos e espaços de escuta 

e de recepção, que sejam acolhedores e que proporcionem a interação entre os 

usuários, usuários e trabalhadores e entre trabalhadores e trabalhadores, produzido 

pela introdução de vegetação, iluminação e ventilação naturais, cores, artes e demais 

questões já mencionadas, devem ser pensados de maneira a integrar as equipes de 

trabalho que atuam numa mesma unidade, criando áreas que possam ser 

compartilhadas pelas equipes, como, por exemplo, os espaços de acolhimento da 

entrada e as áreas de encontros entre trabalhadores e usuários. Sendo cada vez mais 
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reafirmado a importância de se criar/adaptar espaços coletivos destinados a reuniões, 

orientações, palestras, oficinas e outros equivalentes (BRASIL, 2010). 

Nosso grande mestre Bross1 ensina que as relações entre atenção e os 
espaços físicos devem ser reconhecidas e sistematizadas para fluidez da 
produção dos serviços, correlacionando as atividades e procedimentos de 
atenção com os serviços de apoio que suportam essa operação, tais como: 
logística de suprimentos, facilidades de pessoal e administração, para que a 
operação ocorra sem ociosidade ou congestionamento, de forma confortável 
e eficiente (GUELLI, 2014, p. 171). 

A estrutura da unidade é importante, pois interfere na qualidade da 

atuação da equipe. Soluções de infraestrutura que permitem maior flexibilidade em 

termos de mudanças internas e expansões, abrangendo a velocidade com que os 

paradigmas médicos se modificam, bem como os avanços tecnológicos (OLIVEIRA et 

al, 2014; CARVALHO, 2014a). 

A expansibilidade e flexibilidade das instalações hospitalares devem ser 
garantidas para que consigam se adaptar às mudanças normais desse tipo 
de edificação. Instalações previstas com dimensionamento muito ajustado ao 
uso de projeto estão fadadas a representar problema de difícil solução no 
futuro, chegando-se ao ponto de inviabilizar reformas, gerando prejuízos ou 
aumento do risco de acidentes (CARVALHO, 2014b, p. 58). 

A partir do entendimento do conceito de ambiência na saúde, fica claro 

que a equipe de saúde deve participar ativamente no processo de melhoria do espaço, 

destacando a importância de reconhecer como e de que forma os profissionais da 

equipe percebem essa estrutura e suas características, no que se refere ao 

reconhecimento ou não das limitações e adequações da estrutura física que podem 

influenciar na aceitabilidade do usuário (OLIVEIRA et al, 2014). 

Ao adotar o conceito de ambiência para a arquitetura nos 

estabelecimentos de saúde, atinge-se um avanço qualitativo no debate da 

humanização dos territórios de encontros do SUS, para além da composição técnica, 

simples e formal dos ambientes, passando a considerar as situações que são 

vivenciadas por um grupo de pessoas com seus valores culturais e relações sociais 

(GARCIA et al, 2015). 

O arquiteto, além de conhecer toda a complexidade do funcionamento 

de um equipamento de saúde, deve propor soluções que atendam às necessidades 

técnicas e de humanização. Nesse contexto, o conforto ambiental tem primazia, 

 
1 João Carlos Bross é arquiteto e possui extenso currículo e publicações voltadas à gestão e 

planejamento em saúde. 
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devido a sua grande influência nos processos de saúde dos ocupantes (MARTINS, 

2004). 

Os movimentos de qualidade no Brasil e no mundo exigem que os 
estabelecimentos de saúde sejam modelos na prestação de uma assistência 
segura, mas também atendam aspectos da qualidade percebida, dando 
condições de conforto aos pacientes. As mudanças sociais, ambientais, 
políticas, econômicas e de valores de uma sociedade em transformação, 
exige que a arquitetura de saúde seja flexível, bonita, limpa, sustentável e 
que proporcione flexibilidade e expansibilidade, uma vez que, ao longo dos 
anos, os estabelecimentos de saúde provaram jamais serem estruturas 
estáticas, mas sim em constante movimento, a exemplo da caminhada da 
humanidade. O planejamento, então, passa a ser a ferramenta comum que 
arquitetos e administradores hospitalares dividem para construir ambientes 
saudáveis de saúde (COSTA, J., 2014, p. 362). 

Priorizando os investimentos em medicina preventiva, como a 

construção de centros e postos de saúde com maior resolubilidade, certamente os 

custos com a assistência à saúde seriam reduzidos, exigindo do arquiteto o mesmo 

nível de cuidado que o edifício hospitalar para os programas e arquitetura dos postos 

de saúde (TOLEDO, 2020). 

 Para a criação de uma Unidade Básica de Saúde, se faz necessário 

conhecer o contexto sociocultural e os determinantes de saúde da comunidade, visto 

que a implantação se dá, prioritariamente, em regiões que apresentam maior 

vulnerabilidade social. A facilidade do acesso das pessoas aos serviços de saúde 

deve ser a primeira prioridade durante a implantação de uma UBS, reforçando os 

princípios do SUS - equidade, integralidade e universalidade - defendendo o direito à 

saúde do cidadão (OLIVEIRA et al., 2014). 

A unidade deve ser compatível tanto com a atividade da equipe quanto 

as demandas de atendimento, dando respostas às necessidades de saúde da 

população de sua área de abrangência e garantindo a continuidade dos cuidados na 

comunidade e nos domicílios, quando necessário. Os espaços devem ser adequados 

à realidade local, ao quantitativo da população e sua especificidade, ao número de 

usuários esperados e também para viabilizar o acesso da equipe de trabalho 

(OLIVEIRA et al., 2014). 
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5 OBJETIVOS 
 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar a percepção de ambiência dos funcionários de unidades 

básicas de saúde e unidades básicas com Estratégia Saúde da Família e sua relação 

com desenvolvimento social. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1) Descrever as características da ambiência nos espaços de encontro 

entre os funcionários como ferramenta facilitadora do processo de trabalho;  

2) Identificar como a ambiência, a partir dos elementos arquitetônicos, é 

percebida pelos funcionários das UBS/USF. 

3) Compreender se a infraestrutura interfere nas relações interpessoais de 

forma acolhedora, resolutiva e humana influenciando o desenvolvimento social. 
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6  MATERIAL E MÉTODO 
 

 

6.1 TIPO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, pois 

centra-se na objetividade, recorrendo à linguagem estatística para descrever 

características dos funcionários das UBS/USF e sua relação com o espaço 

arquitetônico. 

A pesquisa tem natureza aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos 

para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos” (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009, p.35). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva. De 

acordo com GIL (2002, p.42), “a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis.” 

A pesquisa foi realizada em três etapas: bibliográfica, observação e 

pesquisa de campo. “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, 

p.44). A pesquisa de campo foi realizada para a coleta de dados, sendo precedida por 

observação das unidades pesquisadas, com o “objetivo de obter informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles” (MARCONI, 2003, p. 186). No quadro 1 está descrito o tipo de 

estudo: 

 

Quadro 1 – Tipo de estudo 

 TIPO DE ESTUDO 

Quanto à natureza Aplicada 

Quanto ao objetivo Descritiva 

Quanto à abordagem Quantitativa 

Quanto aos procedimentos metodológicos 
Pesquisa Bibliográfica 
Observação 
Pesquisa Campo 

Fonte: elaborado pela autora, 2023. 



77 
 

6.2 CENÁRIO DO ESTUDO 
 

O presente estudo foi realizado no município de Franca que está situado 

no interior do Estado de São Paulo e, de acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, Censo 2022) sua população é de 352.537 habitantes, com uma 

densidade de 582,05 hab./km² (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2022). 

 

Figura 1 – Localização do Estado de São Paulo no Brasil, com destaque para a 
microrregião de Franca e o município de Franca. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

O Município de Franca pertence à RRAS (Redes Regionais de Atenção 

à Saúde) 13, que se localiza na Macrorregião Nordeste do Estado de São Paulo e é 

composta pelos Departamentos Regionais de Saúde de Araraquara, Barretos, Franca 

e Ribeirão Preto, com 90 municípios agregados em 12 Regiões de Saúde, abrangendo 

uma população de cerca de 3.512.254 habitantes (2017), sendo que a DRS 

(Departamentos Regionais de Saúde) 8 (Franca) possuía uma população estimada 

em 2017 de 683.157 (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2022). 
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Figura 2 – Mapa do Estado de São Paulo com a distribuição das 17 RRAS e a região 
da RRAS 13. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Figura 3 – Mapa da região da RRAS Três Colinas. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

O Ministério da Saúde apontou o aumento da cobertura populacional 

pelas equipes de atenção básica passando de 28,34% em 2008, para 29,91% em 

2012. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades Básicas com Estratégia 

de Saúde da Família (USF) compõem os principais serviços da esfera da Atenção 

Básica (AB). O município possui, atualmente: 

 

• 14 Unidades Básicas de Saúde 

• 14 Equipes de Atenção Primária 

• 01 Equipe de Consultório na Rua  

 

 

Atualmente, o Município de Franca conta com dois cursos graduação em 

Medicina, os quais vêm atuando em parceria com a rede pública municipal em todos 

os níveis de atenção à saúde. Contribuindo não somente para a formação de novos 
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profissionais, como também poderá na ampliação do atendimento das demandas de 

saúde (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2017).  

Para eleger as UBS participantes da pesquisa, foram listadas as UBS de 

Franca consideradas no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), 

sendo UBS tradicional, mista e USF. Posteriormente, essas unidades foram 

mapeadas e distribuídas por setorização da cidade: norte, leste, sul, oeste e central. 

As UBS foram elegidas da seguinte forma: todas as USF, sendo a USF Esmeralda, 

USF Palma, USF Paineiras e USF City Petrópolis; UBS/USF Luíza; UBS Estação (por 

atender Consultório na Rua) e, mediante a quantidade de funcionários contabilizados 

no sistema do CNES, a partir das unidades que possuíam maior número de 

funcionários e que correspondiam a cada setor da cidade, foram elegidas: UBS 

Leporace - setor norte, UBS Brasilândia - setor leste, UBS Aeroporto I - setor sul, UBS 

São Sebastião – setor oeste e UBS Ângela Rosa – setor central, conforme as figuras 

04, 05 e 06, respectivamente: 

 
Figura 4 – Mapa de Unidades Básicas de Saúde da cidade de Franca, de interesse 
para o estudo. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Figura 5 – Mapa de Unidades Básicas de Saúde da cidade de Franca, distribuídas 
pela setorização da cidade. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 
Figura 6 – Mapa das Unidades Básicas de Saúde da cidade de Franca consideradas 
para a pesquisa, distribuídas pela setorização da cidade. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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6.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 
 

A população deste estudo foi a equipe de profissionais de saúde – 

qualquer formação, recepcionistas, funcionários de limpeza e administradores. 

 

6.4 CRITÉRIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
 

Foram incluídos na pesquisa os funcionários que estavam em atividade, 

maiores de 18, que aceitaram participar do estudo e assinaram o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido). 

6.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS [QUESTIONÁRIO] 
 

A coleta de dados foi realizada utilizando um questionário 

estruturado no Google Forms, conforme apresentado no apêndice B, que foi 

elaborado com base no Instrumento de Avaliação da Humanização de Ambientes 

Hospitalares (SABINO, 2019). Este questionário foi aplicado aos funcionários que 

trabalham nas UBS e USF e estavam em atividade entre abril e junho de 2023. 

O questionário estruturado foi composto por 35 itens, sendo 34 

obrigatórios, sinalizados com um “* “(asterisco) e está dividido nas seguintes 

dimensões: I – CARACTERIZAÇÃO RESPONDENTE e II – CARACTERIZAÇÃO 

DA UNIDADE DE SAÚDE, com perguntas segundo escalas variadas de 

respostas, de múltipla escolha ou com resposta única; e, III – 

CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, com respostas em escala Likert 

possuindo cinco pontos, sendo 1 – discordo totalmente e 5 - concordo totalmente. 

 

6.6 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 

“A coleta de dados é a busca por informações para a elucidação do 

fenômeno ou fato que o pesquisador quer desvendar” (GERHARDT e SILVEIRA, 

2009, p.68). Para isso, os participantes foram convidados a participar do estudo 

durante o horário de trabalho ou enquanto estivessem nas dependências das UBS. A 
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abordagem aos sujeitos foi realizada mediante convite prévio, com orientações sobre 

a natureza e os objetivos do estudo e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (apêndice A) em duas vias, sendo uma de posse do participante. Os 

questionários foram respondidos em locais que resguardassem a privacidade 

dos funcionários. 

Primeiramente foi realizada uma visita à unidade, para conversa com a 

gestora, apresentação da pesquisa e visita guiada para conhecer a unidade, 

posteriormente foram agendadas as entrevistas conforme disponibilidade dos 

funcionários. A coleta foi realizada em duas etapas e de duas formas: primeira etapa 

todas as USF e segunda etapa as UBS; em entrevista autorrespondente no Google 

Forms com utilização de dispositivo eletrônico e questionário autorrespondente 

impresso. 

As USF possuíam menor quantidade de funcionários quando 

comparadas às UBS e consideradas de mais fácil acesso para a primeira etapa da 

pesquisa. A primeira USF foi a do Palma. A entrevista foi realizada em ambiente 

reservado e autorrespondido diretamente no Google Forms pelo celular. Depois, foi a 

USF City Petrópolis, que não foi possível realizar as entrevistas por meio de dispositivo 

eletrônico devido à falta de área e então os questionários foram respondidos 

manualmente e depois preenchidos no Google Forms. Com o questionário impresso, 

os respondentes iam para seus postos de trabalho e ficavam mais à vontade para 

responder. Desse modo, optou-se em manter a coleta de dados de forma impressa. 

Seguindo dessa forma na USF Paineiras e USF Esmeralda. 

A segunda etapa da pesquisa que foi nas UBS, seguiu o roteiro de visita 

à unidade, conversa com a gestora e percurso guiado para conhecer a unidade. Devido 

à quantidade de funcionários da UBS, os questionários impressos eram entregues às 

gestoras, juntamente com o TCLE, para que eles pudessem entregar ao maior número 

de funcionários. E então os TCLE eram destacados e entregues separadamente, 

para que não houvesse identificação do respondente. Depois de recolher os 

questionários, as respostas foram passadas para o Forms. 
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6.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram digitados, armazenados no Google Forms, 

baixados em formato .xlsx (compatível com Excel) e analisados através do programa 

Estattista, versão 9.0 da Statsoft, por meio de técnicas descritivas e medida de 

tendência central. 

 

6.8 ASPECTOS ÉTICOS 
 

“O aspecto ético fundamental é a garantia de que não haverá 

discriminação na seleção dos indivíduos nem exposição destes a riscos 

desnecessários”  (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p.86). Buscando a privacidade dos 

participantes, a coleta foi realizada individualmente, sem qualquer identificação no 

questionário e com a entrega do TCLE destacado do questionário.   

A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa do Uni-FACEF, 

sob o parecer 5.809.730. O procedimento da pesquisa foi realizado após a leitura e 

assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), pelo entrevistado, 

tendo garantida sua privacidade. 

 

6.8.1 Benefícios e riscos 

 

Os benefícios são indiretos, pois ao realizar esta pesquisa, haverá 

produção do conhecimento científico acerca do assunto tratado e a contribuição para 

o fortalecimento de políticas públicas voltadas à humanização de espaços de saúde, 

bem-estar e qualidade de vida dos funcionários que trabalham nas UBS. 

O projeto envolve riscos mínimos, como um possível desconforto e 

timidez dos participantes, mesmo com a garantia da preservação da privacidade. 
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7  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

7.1 ANÁLISE DOS DADOS 
 

7.1.1 Caracterização respondente 

 

Nessa primeira dimensão, o questionário possuía resposta de padrão 

dicotômico ou aberto, sendo padronizadas posteriormente. 

 

Foram entrevistados 143 funcionários, sendo que 87,4% foi do sexo 

feminino e 12,6% do sexo masculino. Nota-se que o maior percentual de funcionários 

entrevistados se encontra na faixa etária entre 31 e 50 anos. A idade média foi de 43,3 

anos (DP=10,9 anos), sendo o mais jovem com 19 anos e o com maior idade com 70 

anos, conforme apresentado nos gráficos 1 e 2: 

 

Gráfico 1 – Distribuição da população de estudo segundo o sexo (em %), Franca, 
2023. 

   
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 
Gráfico 2 – Distribuição da população de estudo segundo a idade (em %), Franca, 
2023.

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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De acordo com o gráfico 3, das Unidades de Saúde participantes, a 

Unidade que obteve maior índice de respostas foi a UBS São Sebastião, com 17%, 

seguida da UBS/ESF Luiza, com 13% e a UBS Ângela Rosa com 11% dos 

respondentes. 

 

Gráfico 3 – Distribuição da população de estudo segundo a unidade de trabalho (em 
%), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

No gráfico 4, em relação ao tempo de trabalho, 37% trabalha de 1 a 5 

anos no mesmo local, 14% de 6 a 10 anos e 25% trabalha a mais de 10 anos no 

mesmo local. 
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Gráfico 4 – Distribuição da população de estudo segundo o tempo de trabalho no local 
(em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

Nos gráficos 5 e 5.1, o setor que corresponde maior número de 

funcionários é o da saúde, observamos também que 9% dos funcionários, são 

profissionais de saúde que atuam também na recepção e 6%, são profissionais de 

saúde que também atuam como administradores. 

 
Gráfico 5 – Distribuição da população de estudo segundo o setor de trabalho (em %), 
Franca,2023.

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Gráfico 5.1 – Distribuição da população de estudo segundo a atuação de profissionais 
de saúde em outras áreas (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

Conforme o gráfico 6, a respeito da “ambiência”, 65% dos funcionários 

sabem o que é, 19% alegou não saber e 14% que talvez saiba seu significado. 

 

Gráfico 6 – Distribuição da população de estudo segundo a ciência do que é 
“ambiência” (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

 

7.1.2 Caracterização da unidade de saúde 

 

 

Nessa dimensão, todas as perguntas possuíam respostas fechadas e os 

respondentes deveriam escolher apenas uma única questão. 

 

Segundo o gráfico 7, em relação ao tipo de UBS, 46% alegou trabalhar 

em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tradicional com equipe Saúde da Família 

(eSF), seguido de 20% que alegou trabalhar em uma Unidade de Saúde da Família 
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(USF) e 16% que trabalha em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tradicional 

(Atenção à criança, à mulher e ao adulto). 

 

Gráfico 7 – Distribuição da população de estudo segundo o tipo de UBS em que 
trabalha (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

No gráfico 8, 56% dos respondentes afirmaram que a unidade em que 

trabalham foi construída para ser uma UBS, contra 43% que alegou ter sido adaptada 

para funcionar como uma Unidade de Saúde. 

 

Gráfico 8 – Distribuição da população de estudo segundo a construção do edifício no 
qual a unidade de saúde funciona (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

Conforme os gráficos 9, 10 e 11, referente às Equipes de Saúde da 

Família, 61% alegaram que sua Unidade não possui equipe de Saúde da Família COM 

Equipe de Saúde Bucal e 29% que possui 01 equipe. Já em relação a equipe de Saúde 

da Família SEM Equipe de Saúde Bucal, 62% alegou que sua Unidade possui 01 
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equipe, 28% responderam que não possui nenhuma equipe e 9% não souberam 

responder. E, referente as equipes de Consultório na Rua, 81% dos respondentes, 

afirmou que sua Unidade não possui equipe de CR. 

 

Gráfico 9 – Distribuição da população de estudo segundo a quantidade de Equipes de 
Saúde da Família COM Equipe de Saúde Bucal que trabalham na unidade (em %), 
Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

Gráfico 10 – Distribuição da população de estudo segundo a quantidade de Equipes 
de Saúde da Família SEM Equipe de Saúde Bucal que trabalham na unidade (em %), 
Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

Gráfico 11 – Distribuição da população de estudo segundo a quantidade de Equipes 
de Consultório na Rua trabalham em sua unidade de saúde (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

Segundo os gráficos 12, 13 e 13.1, dos 83% dos respondentes que 

afirmaram faltar funcionários, sendo a maior falta de recepcionista com 50%, seguido 
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de 46% de falta de agente comunitário de saúde e 33% de médico ginecologista. 

Também alegaram falta de assistente social, psicólogo, dentista e fonoaudiólogo. 

 

Gráfico 12 – Distribuição da população de estudo segundo a falta de funcionários (em 
%), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

Gráfico 13 – Distribuição da população de estudo segundo a especialidade de 
funcionários que falta (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Gráfico 13.1 – Distribuição da população de estudo segundo a especialidade de 
funcionários que falta, preenchido no campo “outros” (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

Conforme os gráficos 14 e 15, 93% dos respondentes consideraram que 

sua UBS funciona durante 40 horas semanais e 7% considerou funcionar a mais ou a 

menos de 40 horas. 57% considerou que não possui horários alternativos pactuados 

com a comunidade e 42% considerou o horário como alternativo. 

 

Gráfico 14 – Distribuição da população de estudo segundo o funcionamento de 40 
horas semanais (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Gráfico 15 – Distribuição da população de estudo segundo a possibilidade de horários 
alternativos pactuados com a comunidade (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

No gráfico 16, em relação ao monitoramento de satisfação dos usuários, 

87% considerou que ocorre o monitoramento e 12% que não ocorre. 

 

Gráfico 16 – Distribuição da população de estudo segundo a ocorrência do 
monitoramento de satisfação de usuários (oferecendo elogios, críticas ou 
reclamações) em sua unidade de saúde (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

Segundo o gráfico 17, sobre os informes afixados e visíveis próximos à 

entrada da unidade de saúde, 58% dos funcionários informaram que possuem alguns 

informes e 38% informaram que possuem todos os avisos. 
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Gráfico 17 – Distribuição da população de estudo segundo a existência dos seguintes 
informes afixados próximos à entrada da unidade de saúde: 
- Identificação e horário de atendimento; 

- Mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe; 

- Identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos componentes de cada 

equipe da UBS; 

- Relação de serviços disponíveis; 

- Detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

 

7.1.3 Caracterização da edificação 

 
Nessa dimensão, as respostas foram em escala Likert, cabendo ao 

respondente escolher apenas uma alternativa. 

 

No gráfico 18, sobre a delimitação dos ambientes e sua exclusividade 

para uma única função, 45% dos respondentes foram neutros e 19% discordaram 

totalmente. 
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Gráfico 18 – Distribuição da população de estudo segundo a delimitação dos 
ambientes da edificação e a exclusividade para uma única função (em %), Franca, 
2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

No gráfico 19, se possui sala exclusiva para a administração, 47% 

concordou totalmente e 30% discordou totalmente. 

 

Gráfico 19 – Distribuição da população de estudo segundo a existência de sala 
exclusiva para administração (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

Nos gráficos 20, 21, 22 e 23, sobre espaço destinado exclusivamente 

para encontros e reuniões de todos os funcionários, 33% concordou totalmente e 28% 

discordou totalmente. Já sobre espaço destinado exclusivamente para encontros dos 

usuários com funcionários para educação comunitária, houve um empate, sendo que 

28% concordou totalmente e, igualmente, que discordou totalmente. E, 34% discordou 

totalmente sobre a existência de espaço destinado exclusivamente para encontros 

dos funcionários com estudantes e estagiários. Como também, 35% que discordou 
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totalmente sobre espaço destinado exclusivamente para encontros dos funcionários 

para educação continuada. 

 

Gráfico 20 – Distribuição da população de estudo segundo a existência de espaço 
destinado exclusivamente para encontros e reuniões de todos os funcionários (em %), 
Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

Gráfico 21 – Distribuição da população de estudo segundo a existência de espaço 
destinado exclusivamente para encontros dos usuários com funcionários para 
educação comunitária (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Gráfico 22 – Distribuição da população de estudo segundo a existência de espaço 
destinado exclusivamente para encontros dos funcionários com estudantes e 
estagiários (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 
 
Gráfico 23 – Distribuição da população de estudo segundo a existência de espaço 
destinado exclusivamente para encontros dos funcionários para educação continuada 
(em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

Nos gráficos 24 e 25, acerca da iluminação, 32% concordou totalmente 

que consegue controlar a iluminação sem a ajuda de outras pessoas, porém 22% 

discordou totalmente. Já em relação a ventilação, 24% concordou totalmente que 

consegue controlar a ventilação sem a ajuda de outras pessoas, porém, 23% 

discordou totalmente ou considerou neutro, igualmente. 
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Gráfico 24 – Distribuição da população de estudo segundo o controle da iluminação 
desses ambientes sem ajuda de outras pessoas (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

Gráfico 25 – Distribuição da população de estudo segundo o controle da ventilação 
desses ambientes sem ajuda de outras pessoas (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

Conforme os gráficos 26 e 27, sobre as cores da unidade causarem 

conforto e aconchego, 28% considerou neutro, enquanto 23% discordou totalmente 

ou concordou totalmente, igualmente e sobre a pintura e os acabamentos contribuírem 

com a sensação de limpeza, 29% considerou neutro e 27% discordou totalmente. 
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Gráfico 26 – Distribuição da população de estudo segundo a sensação de conforto e 
aconchego causadas pelas cores da unidade de saúde (em %), Franca, 2023.   

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 
Gráfico 27 – Distribuição da população de estudo segundo a sensação de limpeza 
causada pela pintura e os acabamentos da unidade de saúde (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

Segundo o gráfico 28, em relação a existência de espaço destinado 

exclusivamente para o descanso dos funcionários quando não estão sob demanda, 

71% discordou totalmente, seguido de 9% discordar parcialmente. 

 
 

 

 

 

 

 



100 
 

Gráfico 28 – Distribuição da população de estudo segundo a existência de espaço 
destinado exclusivamente para descanso dos funcionários quando não estão sob 
demanda (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

De acordo com o gráfico 29, em relação a espaço destinado 

exclusivamente para as refeições dos funcionários, 43% concordou totalmente e 23% 

concordou parcialmente. 

 
Gráfico 29 – Distribuição da população de estudo segundo a existência de espaço 
destinado exclusivamente para as refeições dos funcionários. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

No gráfico 30, 28% alegou possuir local destinado para bens exclusivos 

dos funcionários, seguido de 23% neutro e 21% que concorda parcialmente. 

 

 

 

 



101 
 

Gráfico 30 – Distribuição da população de estudo segundo a existência de local 
destinado para armazenamento de bens exclusivos dos funcionários (em %), Franca, 
2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

Conforme o gráfico 31, quanto a possuir jardim bem arborizado para uso 

exclusivo dos funcionários, 53% discordou totalmente da existência. 

 
 
Gráfico 31 – Distribuição da população de estudo segundo a existência de jardim bem 
arborizado para uso exclusivo dos funcionários. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

De acordo com o gráfico 32, sobre se sentir confortável no ambiente de 

trabalho, 28% concordou parcialmente, 27% considerou neutro e 25% concordou 

totalmente. 
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Gráfico 32 – Distribuição da população de estudo segundo a sensação de conforto no 
ambiente de trabalho (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

No gráfico 33, em relação à acessibilidade arquitetônica para usuários e 

funcionários, 32% concordou totalmente, seguido de 23% que concordou 

parcialmente e que discordou totalmente, igualmente. 

 
 
Gráfico 33 – Distribuição da população de estudo segundo a acessibilidade 
arquitetônica (rampa de acesso, corrimão, barras de acessibilidade nos banheiros) 
para usurários e funcionários (em %), Franca, 2023. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

De acordo com o gráfico 34, sobre o edifício ser adaptável às mudanças 

e permitir expansões, 37% discordou totalmente. 
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Gráfico 34 – Distribuição da população de estudo segundo a adaptabilidade e 
expansibilidade do edifício (em %), Franca, 2023 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
 

Segundo o gráfico 35, se o respondente acredita que o edifício pode 

influenciar positivamente projetos futuros, 30% discorda totalmente ou concorda 

totalmente, igualmente. 

 

Gráfico 35 – Distribuição da população de estudo segundo a possibilidade de o edifício 
influenciar positivamente projetos futuros. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2023. 

 

 

7.2 CENÁRIO DAS UBS 
 

 

Após visita às UBS/USF com percurso guiado pela gestora, foram 

observados alguns pontos entre as Unidades: 
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Quadro 2 – Identificação das Unidades por número correspondente. 

UBS 
Nº 

CORRESPONDENTE 

Aeroporto I 01 

Ângela Rosa 02 

Brasilândia 03 

Estação 04 

Leporace 05 

São Sebastião 06 

Luíza 07 

USF  

City Petrópolis 08 

Esmeralda 09 

Paineiras 10 

Palma 11 

FONTE: Elaborado pela autora, 2023. 

Quadro 3 – Pontos observados na UBS. 

PONTOS OBSERVADOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Construído para ser uma UBS x x x x x x x     

Possui Equipe de Saúde da Família x x x x  x x x x x x 

Sala exclusiva para administração  x  x  x      

Espaço exclusivo para encontros e 
reuniões de todos os funcionários 

   x   x     

Espaço exclusivo para encontros dos 
usuários com funcionários para 
educação comunitária 

           

Espaço exclusivo para encontros dos 
funcionários com estudantes e 
estagiários 

           

Espaço exclusivo para encontros dos 
funcionários para educação 
continuada 

           

Controla a iluminação desses 
ambientes sem ajuda de outras 
pessoas 

x x x x x x x  x x x 

Controla a ventilação desses 
ambientes sem ajuda de outras 
pessoas 

x x x x x x x x x x x 

As cores causam conforto e 
aconchego 

x      x     

A pintura e os acabamentos 
contribuem com a sensação de 
limpeza 

x      x     

Espaço destinado exclusivamente para 
descanso dos funcionários 

  x x        
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Espaço destinado exclusivamente para 
as refeições dos funcionários 

x x x x x x x x x x x 

Local destinado para armazenamento 
de bens exclusivos de todos os 
funcionários 

x   x        

Jardim bem arborizado para uso 
exclusivo dos funcionários 

  x x        

Acessibilidade arquitetônica x   x x x x   x  

Adaptável e permite expansões x      x     

Pode influenciar positivamente 
projetos futuros 

x      x     

FONTE: Elaborado pela autora, 2023. 

 

7.2.1 Caracterização das UBS/USF 

 

Figura 7 – UBS Aeroporto I. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A UBS do Jardim Aeroporto I foi construída em 2015 para funcionar 

como unidade de saúde, possuindo planta e materialidade de Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), e atendendo a Norma de Acessibilidade. Não possui sala exclusiva 

para administração e almoxarifado, sendo a sala da gestora da Unidade no consultório 

de fonoaudiologia, para que a gestora que é fonoaudióloga possa partilhar sua carga 

horária com atendimentos aos pacientes e às demandas da UBS. A Unidade foi 

projetada como um anexo/extensão da UPA Aeroporto. A edificação possui consultórios 

delimitados, corredor amplo, pediatria separada da “ala” de adultos; sala dos agentes 

comunitários de saúde (ACS) adaptada e transformada para o programa de distribuição 
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de leite, levando a sala dos ACS ser na sala de reuniões da edificação. Espaço para 

os funcionários foi adaptado, para implantar uma cozinha porque no projeto primário 

a cozinha é compartilhada com a UPA.  

 

 
Figura 8 – UBS Ângela Rosa. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A UBS do Jardim Ângela Rosa foi construída para funcionar como 

NUBES (Núcleo de Bem-Estar Social), planejada com foco na setorização e a 

materialidade de fácil manutenção. A considerar o ano em que foi projetada, a Unidade 

não atende a Norma de Acessibilidade, passando por adaptações arquitetônicas de 

acessibilidade. Possui sala exclusiva para administração da Unidade e almoxarifado. 

A edificação possui consultórios pequenos e compartilhados, para atender todas as 

demandas; consultório de ginecologia sem banheiro; salão grande externo para 

reuniões foi adaptado para funcionar como sala dos ACS. A cozinha é pequena para 

a quantidade de trabalhadores que a unidade possui. 
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Figura 9 – UBS Brasilândia. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A UBS do Jardim Brasilândia foi construída em 1985 para funcionar 

como NUBES (Núcleo de Bem-Estar Social), planejada com foco na setorização e a 

materialidade de fácil manutenção. A considerar o ano em que foi projetada, a Unidade 

não atende a Norma de Acessibilidade, passando por adaptações arquitetônicas de 

acessibilidade. Não possui sala exclusiva para administração e almoxarifado, sendo a 

sala da gestora da Unidade no consultório de enfermagem/teste do pezinho, para que 

a gestora possa partilhar sua carga horária com atendimentos aos pacientes e às 

demandas da UBS. A edificação possui consultórios pequenos e compartilhados, para 

atender todas as demandas e o consultório de ginecologia não possui banheiro. Salão 

grande para reuniões foi adaptado para funcionar como sala dos ACS. A cozinha é 

pequena para a quantidade de trabalhadores que a unidade possui. Um diferencial 

dessa UBS é que possui área externa, com um pergolado com vegetação, para 

espaço de encontro e descanso dos funcionários. 
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Figura 10 – UBS Estação. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

Figura 11 – USF Estação. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A UBS da Estação foi construída para funcionar como NUBES (Núcleo 

de Bem-Estar Social), planejada com foco na setorização e a materialidade de fácil 

manutenção. A considerar o ano em que foi projetada, a Unidade não atende a Norma 

de Acessibilidade, passando por adaptações arquitetônicas de acessibilidade. Possui 

sala exclusiva para administração e almoxarifado, que fica na Unidade de Saúde da 

Família, sendo a gestora exclusiva para esta função, porém administrando duas unidades. 

A edificação possui consultórios pequenos e compartilhados para atender todas as 

demandas e o consultório de ginecologia não possui banheiro. Possui sala para os 
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ACS e de Consultório na Rua. A cozinha é pequena para a quantidade de 

trabalhadores que a unidade possui.  

 

Figura 12 – UBS Leporace. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 
 

A UBS do Jardim Leporace foi construída em 1985 para funcionar como 

NUBES (Núcleo de Bem-Estar Social), planejada com foco na setorização e a 

materialidade de fácil manutenção. Já passou por várias reformas e ampliação. A 

considerar o ano em que foi projetada, a Unidade atende a Norma de Acessibilidade, 

passando por adaptações arquitetônicas de acessibilidade. Não possui sala exclusiva 

para administração e almoxarifado, sendo a sala da gestora da Unidade no consultório 

de enfermagem, para que a gestora possa partilhar sua carga horária com 

atendimentos aos pacientes e às demandas da UBS. A edificação possui consultórios 

pequenos e compartilhados para atender todas as demandas e o consultório de 

ginecologia não possui banheiro. A cozinha é pequena para a quantidade de 

trabalhadores que a unidade possui. Dois diferenciais que essa unidade possui são 

que: não possui equipe de Saúde da Família, sendo uma unidade tradicional e as 

“alas” de adultos e pediatria são em edificação separadas. 
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Figura 13 – UBS São Sebastião. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A UBS do Jardim São Sebastião foi construída em 1968 para funcionar 

como NUBES (Núcleo de Bem-Estar Social), planejada com foco na setorização e a 

materialidade de fácil manutenção. Já passou por várias reformas e ampliação. A 

considerar o ano em que foi projetada, a Unidade atende a Norma de Acessibilidade, 

passando por adaptações arquitetônicas de acessibilidade. Possui sala exclusiva para 

administração e almoxarifado, porém a sala da gestora da Unidade é no consultório 

de enfermagem, para que a gestora possa partilhar sua carga horária com 

atendimentos aos pacientes e às demandas da UBS. A edificação possui consultórios 

pequenos e compartilhados para atender todas as demandas; possui “ala” da pediatria 

separada dos adultos e o consultório de ginecologia não possui banheiro. A cozinha 

é pequena para a quantidade de trabalhadores que a unidade possui. Essa unidade 

não possui nenhuma possibilidade de expansão. 
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Figura 14 – UBS/USF Luiza. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A UBS do Jardim Luiza foi construída em 2015 para funcionar como 

unidade de saúde, possuindo planta e materialidade de Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), e atendendo a Norma de Acessibilidade. Não possui sala 

exclusiva para administração e almoxarifado, sendo a sala da gestora da Unidade no 

consultório de enfermagem, para que a gestora que é enfermeira possa partilhar sua 

carga horária com atendimentos aos pacientes e às demandas da UBS. A edificação 

possui consultórios delimitados, corredor amplo, sala dos agentes comunitários de 

saúde (ACS). O ponto preocupante em relação à unidade, é que o local onde a 

farmácia foi implementada há grande incidência do sol da tarde, aquecendo a sala e 

podendo acarretar prejuízos com os medicamentos. Essa unidade foi construída para 

ser Unidade Mista, sendo UBS/USF. 
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Figura 15 – USF City Petrópolis. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A USF do City Petrópolis foi adaptada para funcionar como Unidade de 

Saúde, anteriormente situava-se uma casa com um bar em um cômodo na fachada 

da casa. A considerar que foi adaptada, a Unidade não atende a Norma de 

Acessibilidade, passando por adaptações arquitetônicas de acessibilidade. Não 

possui sala exclusiva para administração e almoxarifado, sendo a sala da gestora da 

Unidade no consultório de enfermagem/exame de Papanicolau, para que a gestora 

possa partilhar sua carga horária com atendimentos aos pacientes e às demandas da 

USF. A edificação possui consultórios pequenos e compartilhados para atender todas 

as demandas e nenhuma das salas possui banheiro integrado. A cozinha é pequena 

para a quantidade de trabalhadores que a unidade possui, com acesso somente por 

um corredor externo, junto com a sala dos ACS. Um diferencial dessa Unidade é que 

possui uma horta e um ponto alarmante é que possui muitas infiltrações 

principalmente no teto. 
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Figura 16 – USF Esmeralda. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A USF do Esmeralda foi adaptada para funcionar como Unidade de 

Saúde, anteriormente situava-se uma casa. A considerar que foi adaptada, a Unidade 

atende a Norma de Acessibilidade. Não possui sala exclusiva para administração e 

almoxarifado, sendo a sala da gestora da Unidade no consultório de enfermagem, para 

que a gestora possa partilhar sua carga horária com atendimentos aos pacientes e às 

demandas da USF. A edificação possui consultórios pequenos e compartilhados para 

atender todas as demandas e a sala do médico possui banheiro integrado, porém esse 

banheiro é utilizado como depósito/almoxarifado. A cozinha é atende a quantidade de 

trabalhadores que a unidade possui, porém, a sala dos ACS é muito pequena para 

atender a quantidade de agentes. Possui muitas infiltrações e problema estrutural em 

uma parede da “sala de espera”. 
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Figura 17 – USF Palma. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A USF do Palma foi adaptada para funcionar como Unidade de Saúde, 

anteriormente situava-se uma casa. A considerar que foi adaptada, a Unidade não 

atende a Norma de Acessibilidade, passando por adaptações arquitetônicas de 

acessibilidade. Não possui sala exclusiva para administração e almoxarifado, sendo a 

sala da gestora da Unidade no consultório de enfermagem/exame de Papanicolau, 

para que a gestora possa partilhar sua carga horária com atendimentos aos pacientes 

e às demandas da USF- essa mesma sala é a única sala que possui banheiro 

integrado. A edificação possui consultórios pequenos e compartilhados para atender 

todas as demandas. A cozinha é pequena para a quantidade de trabalhadores que a 

unidade possui, com acesso somente por um corredor externo, junto com a sala dos 

ACS. A Unidade possui muitas infiltrações nas paredes. 
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Figura 18 – USF Paineiras. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2023. 

 

A USF do Paineiras foi adaptada em 2018 para funcionar como Unidade 

de Saúde, anteriormente situava uma escola de ensino básico. A considerar que foi 

adaptada, a Unidade atende a Norma de Acessibilidade, não necessitando passar por 

adaptações arquitetônicas de acessibilidade. Não possui sala exclusiva para 

administração, sendo a sala da gestora da Unidade no consultório de 

enfermagem/exame de Papanicolau, para que a gestora possa partilhar sua carga 

horária com atendimentos aos pacientes e às demandas da USF. A edificação possui 

vários consultórios, não necessitando compartilhá-los para atender todas as 

demandas. Possui sala de ACS e sala de reuniões. A cozinha atende a quantidade de 

trabalhadores que a unidade possui e possui almoxarifado e depósito de material de 

limpeza. Possui seu entorno bem arborizado, porém sem um projeto de paisagismo. 

 

 

7.2.2 Setorização e fluxos das UBS/USF 

 

 

Devido a inexistência da planta baixa de todas as unidades cedidas pela 

Prefeitura Municipal de Franca, apresenta-se a discussão de três tipologias, sendo de 

uma USF adaptada de uma residência; uma UBS que foi construída para funcionar 

como NUBES (Núcleo de Bem-Estar Social), sendo um projeto antigo e que já passou 
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por várias reformas e expansões; e, uma UBS com projeto mais recente que se 

aproxima do projeto e materialidade de UPA (Unidade de Pronto Atendimento). 

Conforme apresentado por GUELLI (2014), observa-se nas plantas 

apresentadas abaixo a legibilidade espacial, seus setores, suas áreas comuns e 

privativas e a definição dos ambientes e dos acessos. Posteriormente, observa-se nas 

plantas apresentadas os acessos e circulações, mistas e de serviços internos, e as 

áreas-meio.  

Na Figura 19 pode-se observar que por se tratar de uma residência 

adaptada para funcionar como uma unidade de saúde, os setores são muito próximos 

e há ausência de paredes e vedações, interferindo na privacidade dos pacientes e 

funcionários. Não possui espaço adequado para reuniões e encontros entre 

funcionários, alunos e comunidade. Percebe-se que há um pequeno espaço livre que 

possibilitaria em um espaço de descanso para os funcionários, como um jardim 

pequeno ou um pergolado. Nota-se que a impossibilidade de expansão acarreta na 

mudança de edificação para acomodar a demanda necessária.   

 

Figura 19 – Planta baixa USF Esmeralda com setorização. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Na Figura 20, observa-se que há espaço para expansão e adaptação da 

edificação no todo. É uma edificação com bastante área livre e possibilidade de 

espaço exclusivo para os funcionários. Mesmo possuindo bastante área livre eu seu 

entorno, possui pouco arborização que, inclusive, poderia ajudar a reduzir a incidência 

solar que a edificação recebe em sua fachada, onde se localiza a farmácia e a sala 

de vacinas. 

 

Figura 20 – Planta baixa UBS/USF Luíza com setorização. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Na Figura 21, nota-se que apesar de ser uma unidade construída para 

funcionar como UBS, com o passar dos anos, houveram tantas reformas e expansões 

que atualmente está impossibilitada de expandir mais. Todavia, possui pequenos 

espaços que possibilitam a implantação de área de descanso para os funcionários.  

 

Figura 21 – Planta baixa UBS São Sebastião com setorização. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Na Figura 22, observa-se que por se tratar de uma residência adaptada, 

o acesso à edificação se dá pelo fluxo misto, não havendo um acesso exclusivo para 

os serviços internos e até mesmo para a circulação de lixo. Esse tipo de circulação 

pode ocasionar interferências no atendimento, principalmente em caso de 

emergências, por um fluxo congestionado.  

 

Figura 22 – Planta baixa USF Esmeralda com fluxos. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Na Figura 23, observa-se que por se tratar de uma edificação projetada 

para tal finalidade, o acesso à edificação se dá pelo fluxo misto e possui acessos 

exclusivos de uso interno, principalmente para a circulação de lixo. Esse tipo de 

circulação mantém hierarquias de fluxos, sem interferências nos atendimentos e 

impossibilidade de congestionamento em caso de emergências. É uma tipologia com 

fluxo mais linear e totalmente legível. 

 
Figura 23 – Planta baixa UBS/USF Luíza com fluxos. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2023. 
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Já na Figura 24, observa-se que por se tratar de uma edificação 

projetada para tal finalidade, mas que passou por várias reformas e expansões, o 

acesso à edificação se dá pelo fluxo misto e possui acessos exclusivo de uso interno, 

principalmente para a circulação de lixo, assim como ocorre com a tipologia anterior. 

Esse tipo de circulação mantém hierarquias de fluxos, sem interferências nos 

atendimentos e baixa possibilidade de congestionamento, porém não impossível, em 

caso de emergências. É uma tipologia com fluxo adaptado e, portanto, não é 

totalmente legível, necessitando, por vezes, do auxílio de outras pessoas para circular 

pela edificação. 

 
Figura 24 – Planta baixa UBS São Sebastião com fluxos. 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2023.
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7.3 DISCUSSÃO 
 

Responderam ao questionário 143 pessoas, sendo a maioria do sexo 

feminino, com idade média de 43,3 anos de idade (DP=10,3 anos), assemelhando-se 

ao perfil demográfico de outros estudos, como Sturmer (2020), Martins et al (2020) e 

Maia e Silva (2020). A prevalência da presença feminina dentro da UBS se dá pela 

quantidade de enfermeiras, fato ligado a construções culturais que associam o 

cuidado a atribuições femininas. Maia e Silva (2020) também citam que profissionais 

dessa faixa etária possuem “maturidade profissional”, em pleno desenvolvimento 

técnico, cognitivo e prático da função. 

A UBS que obteve maior número de respondentes da pesquisa foi a UBS 

São Sebastião, que fica na zona oeste da cidade. O tempo de frequência de trabalho 

na unidade de saúde é de 1 a 5 anos, seguido por funcionários que trabalham há mais 

de 10 anos, assemelhando-se com Sturmer (2020). Observa-se aqui, que esse fator 

é válido para o objetivo da pesquisa, visto que a maioria dos funcionários tem maior 

contato com a unidade, há mais tempo e de forma contínua. 

Claramente, o setor que possui mais funcionários na UBS é o da saúde, 

seguido da recepção. Todavia, os funcionários que possuem maior acúmulo de função 

são justamente os da saúde, que em sua maioria atuam na área da saúde e da gestão 

ou saúde e recepção. De acordo com Maia e Silva (2020), o gestor de uma UBS que 

exerce acúmulo de função, assume grandes responsabilidades tanto na administração 

de serviços quanto na assistência do cuidado, o que gera grande probabilidade de 

esgotamento físico e mental do profissional no ambiente de trabalho. 

Percebe-se que o termo ambiência é comum em ambientes de saúde, 

porém, por se tratar de funcionários de UBS, a porcentagem dos que não sabem ou 

que não tem certeza, é de aproximadamente 34%, sendo uma porcentagem 

considerável. 

A maioria dos respondentes trabalham em uma UBS tradicional com 

equipe de Estratégia Saúde da Família – sendo equipe mínima, médico de saúde da 

família e agentes comunitário de saúde da família – e, que foi construída para 

funcionar como unidade de saúde. 
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Devido a não implantação do Programa de Saúde Bucal, na Equipe de 

Saúde da Família com Equipe de Saúde Bucal (ESB), nenhuma Unidade atende esse 

serviço ainda. Contudo, o número de respondentes que se confundiram acerca desse 

atendimento, foi razoável, quando deveria ser uma porcentagem unânime ou o mais 

próximo disso. Conforme Oliveira, Farias, Vasconcelos e Brandão (2022), a integração 

da ESB com a ESF é compreendida como uma ferramenta que fortalece a 

integralidade do atendimento, o vínculo, a autonomia e a corresponsabilização do 

usuário pela sua saúde. Inserir o modelo de atenção à saúde bucal nas UBS envolve 

a vontade política de mudança e reformulação, vinculada à saúde geral. 

O mesmo ocorreu com a pergunta sobre atendimento da equipe de 

Consultório na Rua (eCR), que é um serviço disponível somente na UBS Estação e 

alguns não souberam responder adequadamente. As eCR desempenham atividades 

in loco, de forma itinerante, realizando ações na rua, na unidade móvel e nas 

instalações da UBS do território que atuam, atendendo a população em situação de 

rua e atuando de acordo com as necessidades desses usuários (MACEDO; 

SPEÇATO; SANTOS, 2021). 

Sobre a carência de funcionários, a maioria respondeu que sim e de fato, 

a considerar o acúmulo de funções dos funcionários, isso se confirma. Porém, alguns 

consideraram a falta de funcionários em funções que não condizem com o tipo da 

unidade, como médicos de especialidades que não atendem na Unidade de Saúde da 

Família, entre outros profissionais da saúde, assemelhando aos estudos de Fonseca 

(2023). 

Em relação ao tempo de funcionamento da UBS, todas funcionam 

durante 40 horas semanais e nenhuma das unidades consideradas na pesquisa, 

tinham horários pactuados com a comunidade, somente horários estipulados pela 

Secretaria de Saúde que por vezes altera algum horário por algum período para 

atender campanhas. Embora a ampliação do horário de funcionamento da UBS 

favoreça a ampliação do acesso aos cuidados em saúde à população, em especial os 

trabalhadores, e produza efeitos positivos na satisfação dos usuários e na redução de 

encaminhamentos (ALMEIDA e PEREIRA, 2020). 

Todas as unidades possuem caixinha de monitoramento de satisfação, 

porém seu monitoramento é realizado por uma pessoa da Secretaria da Saúde, sem 

vínculo com a unidade, que posterior análise das informações, passa para a 

administradora ou gestora da unidade. O intuito da “caixinha de monitoramento” é 
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deixar a administração da rede de saúde ciente da situação em que aquela unidade 

se encontra diante da comunidade (PENHA e NAZÁRIO, 2020). 

Na maioria das unidades, nota-se a ausência ou desatualização de 

informes afixados de forma visível e acessível aos visitantes, próximo à entrada da 

unidade de saúde - principalmente o mapa de abrangência de cobertura de cada 

equipe da ESF. Entretanto, em todas as unidades, as gestoras tem ciência dessa 

ausência e se propuseram a atualizar e fixar esses informes próximos à entrada. 

Conforme citado por Rodrigues e Teixeira (2022), a falta de informações pode ser um 

impeditivo, ainda mais se tratando de uma unidade de saúde. As informações 

precisam ser objetivas e sem excessos, de forma que o usuário do serviço o utilize da 

melhor forma. 

Em relação à caraterização da edificação, que é o principal objetivo da 

pesquisa, nota-se que os funcionários possuem baixa percepção da ambiência, sendo 

notado devido a discrepância das respostas com o que ocorre nas UBS, sendo elas 

tradicionais, USF, construídas ou adaptadas. 

Em relação à exclusividade dos ambientes e se cada ambiente da 

edificação é de uso exclusivo para uma única função, a maioria respondeu ser neutra. 

Sendo que em todas as UBS, a maioria dos ambientes são compartilhados para mais 

de uma função, portanto, não possuindo exclusividade. A intenção dessa pergunta é 

fazer o funcionário começar a observar a unidade em que trabalha e como a 

produtividade pode ser interrompida ou sofrer disfunções por ter que compartilhar 

ambientes para funções distintas. Conforme citado por Oliveira et al (2014), perante a 

ambiência, o espaço deve ser utilizado como um instrumento facilitador do processo 

de trabalho, sendo a privacidade do usuário estabelecida como um direito a não 

interferência na vida privada pessoal, dando-lhe a liberdade de não ser observado 

sem autorização. 

Quanto à existência de sala exclusiva para administração, 

predominantemente, os funcionários concordaram totalmente. Sendo que, com 

exceção a duas unidades, todas as outras salas da administração são compartilhadas 

com outras funções, atendendo as demais funções de suas gestoras, como sala da 

enfermagem. Acontece que, em caso de atendimentos a visitantes, funcionários, 

fornecedores e demais demandas da administração, por vezes esse atendimento 

torna-se inviável ou inadequado, devido a gestora estar em atendimento de pacientes 

ou não possuir exclusividade para uma conversa mais privativa. 
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É inexistente um espaço destinado exclusivamente a encontros e 

reuniões de todos os funcionários, seja para avisos, estudos ou até mesmo para 

convivência e proximidade de todos os funcionários da unidade. Resultando no 

desconhecimento dos funcionários sobre os demais ou até mesmo sobre a tipologia 

da UBS em que opera. Ao se conceber uma nova ambiência, gera-se um processo de 

reflexão das práticas e dos modos de operar naquele espaço, transformando os 

paradigmas dos sujeitos envolvidos nessa reflexão, e a ambiência passa a ser um 

dispositivo de processos de mudança, resultando em áreas de trabalho que além, de 

mais adequadas funcionalmente, proporcionam espaços vivenciais prazerosos. 

Conforme Brasil (2010a), ao falarmos de produção de sujeitos dado aos espaços de 

encontro, refere-se à incorporação dos que atuam na ponta do serviço, visto que estes 

podem dar mais detalhes do que funciona ou atrapalha as atividades nas unidades. 

Lembrando, também, que muitas vezes são eles que trazem para discussão a opinião 

dos pacientes. 

A inexistência de espaço destinado exclusivamente para encontros dos 

usuários/pacientes com funcionários para educação continuada, torna desestimulante 

essa relação. Por vezes, os encontros ocorrem na recepção, com outros pacientes na 

espera para serem atendidos, ou na sala ou espaço de trabalho dos agentes, 

interferindo em suas tarefas e comunicação entre os próprios agentes. O mesmo 

ocorre com os estudantes e estagiários, que, principalmente nas USF que o espaço é 

mais limitado, ocasionam em um volume para o espaço, dificultado o trabalho, diálogo 

e até mesmo locomoção dos funcionários. Em concordância com Oliveira et al: 

É necessário abrir espaços de diálogo com a população, gerando espaços de 
reflexão e problematização, que possibilitem a construção de uma relação de 
corresponsabilidade, favorecendo formas mais humanas e efetivas no 
processo de trabalho em saúde, tanto para os usuários como para os 
profissionais. Por meio dos diálogos, detectamos problemas, avaliamos, 
interagimos, desmistificamos determinados tabus, promovemos saúde e, 
consequentemente, é possível ver e entender o usuário na sua totalidade. 
Nesse contexto, os usuários da unidade encontram-se prejudicados (2014, p. 
427). 

Apesar do Ministério da Saúde incentivar a educação continuada, em 

nenhuma das unidades pesquisadas há essa programação, visto que esses encontros 

ocorrem somente na Secretaria de Saúde. O Ministério da Saúde oferece suporte de 

consultores para articular com as instâncias do SUS e fomenta a criação desses 

espaços. Sendo necessário que algumas horas de trabalho da equipe sejam 
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destinadas a oficinas, pesquisas, reuniões e outras atividades para análises e 

propostas de intervenção nos processos, relações e ambientes de trabalho (BRASIL, 

2013). 

À inexistência dos espaços coletivos de compartilhamento somam-se outros 
problemas, como o trabalho desgastante, a precarização das relações e 
condições de trabalho, o valor atribuído ao trabalhador por parte da 
população e do governo, a gestão centralizada, etc., que produzem 
adoecimento (BRASIL, 2013). 

A iluminação, sendo artificial – por luminárias - ou, natural – por janelas 

- normalmente é controlada sem a ajuda de outras pessoas. Cabe ressaltar aqui, que 

não está avaliando a qualidade da iluminação e sua incidência. Conforme citado por 

D’Alessandro (2022), a iluminação natural é importante tanto para os pacientes como 

para os funcionários, pois ela sincroniza o relógio biológico com o ritmo circadiano e 

a partir daí regula o sistema metabólico do organismo. E a iluminação natural deve 

seguir parâmetros normativos, atendendo o tipo de ambiente e atividade desenvolvida 

nele. Além disso, deve ter dimerização para controlar a intensidade de luz.  

A ventilação, natural ou artificial, gerou opiniões divergentes, sendo os 

resultados quase empatados para quem concorda totalmente e quem discorda 

totalmente, mostrando que os funcionários consideraram também a qualidade e 

acesso. É de ciência dos farmacêuticos e gestores a necessidade de climatização 

controlada na farmácia, sendo mais correto a ventilação artificial por meio de 

equipamento de ar condicionado, porém nenhuma UBS possui tal equipamento. 

Concomitantemente, nos ambientes mais quentes, se possível, há a presença de 

ventiladores, porém a qualidade da ventilação não é suficiente para o conforto e bem-

estar de seus ocupantes. Conforme citado por Fugazza: 

O caminho dos ventos dentro de uma edificação para saúde é de vital 
importância, pois sua falta ou seu excesso podem causar mais danos do que 
benefícios aos usuários. Correntes de ar não são bem vindas e é necessário 
que as temperaturas e a umidade do ambiente também propiciem conforto 
aos usuários. Para tal, uma boa arquitetura é de vital importância (2021, 
p.146). 

A possibilidade da operação da janela torna-se um elo entre o ambiente 

interno e externo da edificação, proporcionando a escolha de conexão ou de barreira 

de fatores ambientais. Propiciar essa escolha do usuário deve ser fator predominante 

no desenvolvimento de projetos, especialmente por se tratar de ambientes de saúde 

(FUGAZZA, 2021). 
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Com exceção das USF, as UBS estavam passando por período de 

manutenções e pinturas, portanto só de estar com a pintura nova, a sensação de 

limpeza causando uma ilusão de conforto é notória. No entanto, as cores são apáticas 

e voltadas para o contraste do existente anteriormente, dando a sensação de conforto 

e limpeza, principalmente pela resolução das manchas de infiltrações presentes em 

todas as unidades de saúde visitadas. 

É notória a ausência de espaço de descanso para os funcionários e que 

em sua maioria entende que a cozinha é espaço para refeições e não destinado 

exclusivamente para o descanso. Até mesmo porque na cozinha, devido as 

demandas, os horários são alternados entre os funcionários e é certo de que o horário 

de descanso de uns coincide com o horário da refeição de outros. Conforme citado 

por Guelli (2014), deve-se prever áreas para o bem-estar dos funcionários, para que 

possam descansar e relaxar em locais restritos, e buscar arranjos que minimizem a 

fadiga que induz a erros. 

Em algumas unidades, a cozinha está integrada com ambientes 

destinados a outras finalidades, mas a maioria possui cozinha, despensa, tudo limpo 

e organizado para as refeições dos funcionários. Como já afirmado por Brasil (2010a), 

é importante que as áreas de apoio aos trabalhadores, como área de estar, copa e 

banheiros, sejam bem alocadas e em número suficiente para todos. 

A maioria das unidades possui local destinado para armazenamento de 

bens exclusivos dos funcionários, mas não para todos os funcionários. Os que 

possuem salas próprias mantém seus bens em suas salas, por vezes improvisando 

esses locais. 

A necessidade de jardim bem arborizado, sendo denominado jardim 

terapêutico, para uso exclusivo dos funcionários, para que possam descansar e 

desligar das tensões de suas demandas sem a interferência de pacientes, já é 

conhecida e considerada pela ciência. Conforme descrito por D’Alessandro (2022), 

muitos estudos foram feitos relacionando o contato direito e indireto com a natureza 

auxiliando a recuperação de pacientes. Essa relação do homem com a natureza ficou 

denominada de biofilia, que significa a tendência do ser humano a desenvolver 

relações emocionais com a vida e os processos vivos. Sendo que essa relação entre 

ser humano e a natureza fomenta alterações significativas na percepção de elementos 

naturais ao longo do percurso evolutivo.  
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Corroborando com Moya e Bello (2021), ao afirmarem que é possível 

que também seja implantando um jardim terapêutico, que é um jardim projetado por 

uma equipe multidisciplinar especializada com o objetivo de oferecer a seus usuários 

(pacientes, acompanhantes, visitantes, residentes, funcionários) um lugar que 

contribua para melhorar suas necessidades, sendo físicas, psicológicas, sociais e 

espirituais, ajudando-os a manter contato com a realidade e proporcionar bem-estar. 

A maioria dos funcionários responderam se sentirem confortáveis em 

seu ambiente de trabalho, mas não disseram se consideraram o espaço arquitetônico. 

Alguns, em conversa posterior à entrevista, citaram se sentirem confortáveis mediante 

a presença da equipe e por gostarem de exercer suas funções, mas quando analisado 

o espaço em si, ficaram em dúvida. Justificado por D’Alessandro (2022), dizendo que 

muitas vezes não se percebe os estímulos de forma consciente e cita Levitin (2015, 

p. 37) que descreve como o cérebro humano evoluiu para esconder certas coisas nas 

quais não se presta atenção naquilo que não representa prioridade naquele momento, 

existindo um ponto cego cognitivo que o cérebro ignora completamente, mesmo que 

esteja em sua frente. 

Sobre a existência de acessibilidade arquitetônica, a maioria das 

unidades, mesmo as que foram construídas, foram notoriamente adaptadas. Por 

vezes não possuindo a acessibilidade em sua totalidade, como a ergonomia. A 

ausência da acessibilidade acarreta na disfunção da produtividade dos funcionários 

que tem que deixar suas tarefas para auxiliarem os pacientes/usuários. Corroborando 

com França, Silva e Aquino (2020), as UBS são locais que prestam serviços a pessoas 

com diferentes necessidades e, portanto, devem estar devidamente adequadas para 

o atendimento do público em geral, utilizando do princípio da equidade previsto no 

SUS. A acessibilidade implica na locomoção dos usuários aos serviços e suas 

peculiaridades que facilitam ou dificultam seu acesso. Observa-se que na maioria dos 

serviços de saúde, os padrões estabelecidos em normas técnicas não são seguidos, 

apresentando circunstâncias desafiadoras relacionadas às portas de entrada, áreas 

de circulação, rampas ausentes ou inadequadas, tipo de piso, ausência de 

sinalizações, interrupção da circulação, entre outros. 

Com exceção das UBS inauguradas mais recentemente, com projetos 

que permitem adaptações e expansões, como a UBS Aeroporto I e UBS Luiza, as 

outras unidades não permitem expansões, mas em todas elas, ocorrem adaptações. 

As adaptações não ocorrem como nas USF que são resultantes de adaptações e que 
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“sobrevivem” delas. Dialogando com Costeira (2021), recordando que a pandemia de 

Covid-19, vivenciada por todos, sobrecarregou os sistemas de saúde e exigiu leitos 

intensivos em maior número do que os parâmetros usuais de proporção com o 

percentual de adoecimento da população. “A concepção dos projetos hospitalares 

deverá, mais do que nunca, aplicar conceitos de coordenação modular para tornar 

seus edifícios flexíveis e adaptáveis a quaisquer eventos adversos” (COSTEIRA, 

2021, p. 400). Relacionado à influência positiva em projetos futuros, muitos 

respondentes consideraram que essa influência pode ser “do que não fazer”. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A análise da percepção dos funcionários de unidades básicas de saúde 

confirma sua relação com desenvolvimento social, sendo que, falar de saúde é falar 

de desenvolvimento. Inclusive, ao abordar a temática de desenvolvimento social e 

políticas públicas de saúde no Brasil, é inegável o empenho do SUS, principalmente 

na Atenção Primária à Saúde para atingir esse objetivo. Através do HumanizaSUS, é 

possível compreender como a infraestrutura interfere nas relações interpessoais de 

forma acolhedora, resolutiva e humana influenciando o desenvolvimento social. 

Para descrever as características da ambiência nos espaços de encontro 

entre os sujeitos como ferramenta facilitadora do processo de trabalho, utilizou-se do 

método de observação e do percurso guiado pela instituição. 

E para identificar como a ambiência, a partir dos elementos 

arquitetônicos, é percebida pelos funcionários das UBS/USF, com foco nos espaços 

de encontro, fez-se análise das respostas do questionário aplicado nas UBS. 

Considera-se que devido à restrição dos funcionários acerca da 

ambiência na Unidade em que trabalham, como a percepção da ausência de espaços 

exclusivos para encontros e espaços exclusivos para descanso, dificulta 

possibilidades de melhorias nas unidades de saúde, visto que os funcionários devem 

ser porta-voz de suas necessidades. 

Os objetivos do estudo foram cumpridos e serviram para confirmar que 

a ambiência influencia nas relações de trabalho e no bem-estar dos funcionários de 

UBS/USF, porém nem sempre estes mesmos funcionários percebem 

conscientemente as características arquitetônicas da unidade em que trabalham. 

Ainda que esse estudo seja relevante, a literatura sobre esse tema 

encontra-se desatualizada e pouco discutida, sendo necessário incentivar as 

iniciativas de estudos voltados a essa temática, de forma mais abrangente e 

qualitativa. 
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