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APRESENTAÇÃO

Ciências Humanas: características práticas, teóricas e subjetivas – Vol. II, 
coletânea de vinte e oito capítulos que une pesquisadores de diversas instituições, 
corresponde a obra que discute temáticas que circundam a grande área das 
Humanidades.

Os capítulos aqui organizados pautam distintos conteúdos que são ou que 
dialogam com as Humanidades. Isso, por si só, já demonstra o caráter plural e 
transdisciplinar dessa vertente do saber. Passando já para os capítulos, temos 
discussões sobre: migrações transnacionais, cultura política, gênero, identidade 
e representação presidencial, machismo e feminismo, colonização, plano diretor, 
espaço urbano, avaliação de cursos, assistência estudantil, agir comunicativo, 
saúde mental, aprisionamento, suicídio, maternidade, a realidade da Catalunha, 
estado, FUNAI, publicidade, adaptação e tradução, arte, literatura, religião, filosofia 
da religião e empresas. Todos estes que, de igual modo, merecem singular atenção.

Tenham excelentes diálogos!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos
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RESUMO: Este trabalho aborda a inserção 
dos serviços substitutivos de saúde mental 
na política de assistência à saúde, incluindo a 
criação dos CAPS, com uma abordagem mais 
específica ao Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS III) em Boa Vista/ RR e sua atuação 
dentro do Projeto da Reforma Psiquiátrica. 
Este estudo resulta de pesquisa bibliográfica e 
de campo, que deram embasamento científico 
e direcionamento à pesquisa, enquanto a 
investigação in loco propiciou o conhecimento 
empírico da realidade. Apesar das dificuldades 
enfrentadas, houve avanços, como a sanção 
da Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas 

com transtornos mentais e consolida a política 
de saúde mental no país e os CAPS. Dentre 
eles, está o CAPS III em Boa Vista/ RR, que 
apresenta o caráter público inerente ao SUS. 
Realizando, não somente o acompanhamento 
clínico, psicológico, mas também, atividades 
voltadas à defesa de direitos e ao fortalecimento 
da autonomia dos usuários, apesar dos entraves 
existentes, devido à fragilidade nas políticas 
públicas e ao preconceito e exclusão social.
PALAVRAS-CHAVE: Autonomia, CAPS, saúde 
mental.

THE ROLE OF CAPS III IN REPLACEMENT 
GOOD VISIT MENTAL HEALTH SERVICES 

GOOD VIEW – RORAIMA

ABSTRACT: This paper addresses the insertion 
of substitutive mental health services in health 
care policy, including the creation of CAPS, with 
a more specific approach to the Psychosocial 
Care Center (CAPS III) in Boa Vista / RR 
and its role within the Project of Psychiatric 
Reform. This study results from bibliographic 
and field research, which gave scientific basis 
and direction to the research, while in loco 
investigation provided the empirical knowledge 
of reality. Despite the difficulties faced, there 
were advances, such as the sanction of Federal 
Law No. 10.216 / 2001, which provides for the 
protection and rights of people with mental 
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disorders and consolidates the mental health policy in the country and the CAPS. Among 
them is the CAPS III in Boa Vista / RR, which presents the public character inherent 
to the SUS. Carrying out, not only clinical, psychological follow-up, but also activities 
aimed at defending rights and strengthening users’ autonomy, despite the existing 
obstacles, due to the fragility of public policies and prejudice and social exclusion.
KEYWORDS: Autonomy, CAPS, mental health.

1 |  INTRODUÇÃO

A saúde mental, por décadas, não foi reconhecida pela ciência e foi rejeitada 
pela sociedade, pois, enxergavam o transtorno mental como “loucura” ou espíritos 
ruins e o “louco” como possuído por demônios, além de considerá-los preguiçosos 
incapazes de produzir e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico.

Com o passar dos anos e com as conquistas sociais e políticas, esse quadro foi 
se modificando e a saúde mental ganhou o interesse dos estudiosos e das políticas 
públicas, orientadas por normas e recomendações da Organização Mundial de 
Saúde – OMS e do Estado. Assim, o “doente mental” passou a ser reconhecido como 
pessoa com transtorno metal que necessita de cuidados e tratamento específicos, 
com atendimento humanizado, voltado à valorização da autonomia.

Desse modo, este trabalho faz um apanhado sobre a inserção dos serviços 
substitutivos de saúde mental na política de assistência à saúde, incluindo a 
instituição dos CAPS, com uma abordagem mais específica ao Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS III) “Edna Macellaro Marques de Souza”, em Boa Vista – RR e a 
sua atuação dentro do projeto da Reforma Psiquiátrica, como dispositivo estratégico 
e substitutivo ao hospital psiquiátrico no processo de desinstitucionalização da 
pessoa com transtorno mental grave e crônico. 

Assim, o objetivo deste trabalho é ratificar a importância do CAPS III dentro 
dos serviços substitutivos de saúde mental, a partir da apresentação da composição 
funcional da unidade, das principais políticas utilizadas, das atividades desenvolvidas 
e dos resultados alcançados.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo é resultado de pesquisa bibliográfica e de campo, cujas 
abordagens teóricas possibilitaram o seu embasamento científico, bem como, 
deram um direcionamento à pesquisa, enquanto a investigação in loco permitiu o 
conhecimento empírico da realidade pesquisada.

Realizou-se a pesquisa de campo de caráter exploratório e com enfoque 
qualitativo, com visita ao local pesquisado para a coleta de dados e informações 
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relevantes ao fechamento do trabalho. Para tanto, aplicou-se a técnica da observação 
e entrevista realizada a partir da elaboração de um roteiro prévio, com o intuito de 
melhor conhecer a realidade e a dinâmica do CAPS III em Boa Vista/ RR.

Por fim, este estudo contribuiu com a formação do pensamento crítico acerca 
da lacuna existente entre a estrutura teórica (abstrata) e a prática (concreta) 
da assistência à saúde mental, que, apesar dos avanços registrados, como a 
implementação da rede de atendimento público em seus diversos níveis, ainda 
esbarra no estigma e preconceito da sociedade em geral. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Historicamente, as sociedades passadas enxergavam a “loucura” de várias 
formas: como atributo de não humanos ou como posse do sujeito pelos deuses ou 
demônios (AMARANTE 1996 apud ROBAINA, 2010).

De acordo com Robaina (2010), o “louco” não era visto como um homem livre, 
capaz de fazer escolhas e, portanto, de vender sua força de trabalho no mercado, 
sendo considerado um ser alienado e excluído dos direitos de cidadania e do convívio 
social.

Tal realidade, ainda existe nos dias atuais, pois as pessoas com transtornos 
mentais são excluídas pelo mercado de trabalho e pela própria família, sendo postas 
à margem da sociedade, em um campo invisível, conforme o constatado durante o 
levantamento empírico no CAPS III. 

Apesar disso, houve avanços, como a sanção da Lei Federal nº 10.216/2001, 
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e consolida a política de saúde mental no país e os CAPS. 

Segundo o Ministério da Saúde (2005) e de acordo com as diretrizes da Lei 
Federal n.º 10.216/2001, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Núcleo de 
Atenção Psicossocial é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único 
de Saúde (SUS), referência em tratamento para pessoas com transtornos mentais, 
psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência 
justifiquem a sua permanência em um dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, 
personalizado e promotor de vida.

 O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de 
abrangência por meio de acompanhamento clínico e da reinserção social dos usuários 
pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários. Ou seja, trata-se de um serviço de atendimento de saúde 
mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. 

De acordo com o projeto publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima 
(DOERR) de 13.04.2012, p. 38, a exemplo dos demais estados, Roraima não possuía, 
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até 2012, uma rede estruturada, regionalizada e hierarquizada em saúde mental que 
atendesse a demanda de acordo com as necessidades dos usuários. No entanto, 
possuía um numero crescente de usuários com transtornos mentais, chegando a 
ser preocupante a situação vivenciada naquele momento, no qual o único serviço de 
referência no atendimento aos usuários era a Unidade Integrada de Saúde Mental - 
UISAM.   Assim, havia uma grande demanda não suprida, no que se refere ao acesso 
universal e de qualidade, pois a UISAM não tinha condições de atender a todos de 
forma completa e satisfatória. 

Vale ressaltar, com base na mencionada publicação, que até pouco tempo, 
não havia nenhum serviço de atenção psicossocial nos municípios do estado de 
Roraima, mas havia um movimento e vontade política de alguns gestores municipais 
para implantar e estruturar os CAPS, no entanto, isso ainda não era o suficiente. 

Salienta-se que é indispensável ao Estado cumprir o seu papel enquanto 
gestor do SUS e estruturar a rede de atenção integral em saúde mental, fato que 
há bastante tempo deveria ter ocorrido no estado de Roraima, pois, o número de 
pessoas acometidas com transtornos mentais foi crescendo, chegando inclusive, a 
ter pacientes vivendo nas ruas, o que não se via até início de 2000.

Dessa forma, no ano de 2012:

“Justifica-se a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III) no 
estado de Roraima, regulamentado através da portaria 336/02, para atender de 
forma resolutiva e com qualidade a população com transtorno mental severo ou 
moderado do estado. Enfim, Roraima teve, a partir da implantação do CAPS III, 
garantia de acesso dos pacientes com transtornos mentais, melhor acolhimento e 
assistência, vínculo com a equipe e cuidado continuado, além de resolutividade e 
autonomia no que se refere à política de Saúde Mental.” (RESOLUÇÃO CIB/RR nº 
13/2012, p.33). 

Sobre isso, a Organização Mundial de Saúde, por meio do Relatório sobre a 
Saúde Mental (2001), proporciona uma nova forma de compreender as perturbações 
mentais e define a reabilitação psicossocial como um processo que compreende todas 
as medidas destinadas a reduzir os efeitos das afecções que geram incapacidades 
e a permitir ao desabilitado a realização da sua integração, bem como, disponibiliza 
um conjunto de recomendações de longo alcance que cada país pode adaptar de 
acordo com suas necessidades e recursos (MS, 2002).

Com relação aos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS III, estes são 
unidades que oferecem serviços de atenção à saúde mental em municípios com 
população acima de 200 mil habitantes (MS, 2002). 

No caso do CAPS III Edna Macellaro Marques de Souza, segundo informações 
coletadas nas visitas de campo e na vivência em estágio supervisionado, foi 
inaugurado em 13 de fevereiro de 2015, mas anteriormente, desde o ano de 2012, 
dividia o mesmo espaço físico com a Unidade Integrada da Saúde Mental - UISAM, que 
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funcionava ao lado do Hospital Coronel Mota e era insuficiente para o funcionamento 
dos dois serviços, estando em desacordo com as recomendações ministeriais.  

O CAPS III, localiza-se na Av. Cap. Ene Garcês, nº 497, Centro, Boa Vista/ RR, 
funcionando 7 dias por semana, das 7h30min. as 19h, porém, dispõe de serviços 24h 
por dia, para a permanência dos pacientes internados, estando aberto ao atendimento 
e tratamento das pessoas de sua área de abrangência que sofrem com transtornos 
mentais graves/crônicos e seus familiares, realizando além do acompanhamento 
clínico, atividades voltadas ao desenvolvimento da autonomia.

O centro é composto por uma equipe técnica multidisciplinar que reúne 
assistente social, psicólogo, pedagogo, enfermeiros, médicos (clínico geral e 
psiquiatra) e técnicos em enfermagem. Além de outros profissionais como artesãos, 
farmacêuticos, pessoal do administrativo e da limpeza. 

Por meio do acompanhamento da rotina e dinâmica do CAPS III, verificou-se 
que este apresenta o caráter público inerente ao SUS, estando, a todo o momento, 
aberto ao público alvo, realizando na medida de suas possibilidades, o atendimento 
e tratamento das pessoas de sua área de abrangência. Disponibilizando, não 
somente o acompanhamento clínico, psicológico, mas também, atividades voltadas 
ao desenvolvimento da autonomia dos usuários como, por exemplo, as Oficinas de 
Serviço Social, com palestras sobre os direitos da pessoa humana e de cidadania, 
bem como, as atividades lúdicas, as Oficinas de Terapia Ocupacional e as de 
Educação Física.

É importante ressaltar, porém, apesar desses pontos positivos, a fatídica 
realidade da dificuldade ou impossibilidade de promover a inserção desses usuários 
no mercado de trabalho, isso devido ao estigma historicamente construído e presente 
na sociedade, que fomenta o preconceito e a discriminação que gira em torno dos 
transtornos inerentes à saúde mental. 

Sobre as atividades desenvolvidas na unidade estas são: consultas médicas; 
elaboração do Projeto Terapêutico Singular – PTS; entrevistas, acolhimento, 
atendimento individual e grupal ou oficinas do serviço social, divididas entre palestras 
sobre o exercício de cidadania e atividades lúdicas; Oficinas Terapêuticas; Estudo 
de Caso; visita domiciliar realizada uma vez por semana; visitas institucionais para 
fins de articulação da rede e acompanhamento de usuários a instituições; reunião da 
equipe multiprofissional e coordenação do grupo de família.

As principais políticas trabalhadas e acionadas no CAPS III são: saúde, 
educação, assistência social, previdência social e política habitacional. 

Como resultados positivos das ações planejadas, desenvolvidas, aplicadas 
e disponibilizadas no centro, tem-se a melhora significativa do quadro clínico 
dos usuários, a inclusão deles em programas da assistência social e benefícios 
previdenciários como, por exemplo, sete casos registrados de usuários que, após 
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a articulação da rede, foram contemplados com habitação de interesse social e 
outros, que por meio da intervenção e ações da instituição, foram reinseridos no 
grupo familiar e comunitário.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram muitos os avanços nas ações voltadas à saúde mental, que vão desde 
a criação dos dispositivos de garantia de direitos à real mudança na forma de 
tratamento, que passou do hospitalocêntrico aos serviços substitutivos de saúde 
mental. 

Nessa direção, o CAPS III desempenha um importante papel, pois, visa alcançar, 
dentre outros resultados, a efetiva emancipação dos usuários no sentido de fazer 
com que estes se reconheçam como sujeitos autônomos e plenos de direitos.

Ressalta-se que, pesquisas assim, possibilitam a quebra de paradigmas acerca 
da temática relacionada ao atendimento de pessoas com transtornos mentais e sobre 
a errônea ideia de que elas são incapazes e improdutivas.

Verificou-se, no entanto, que as dificuldades e fragilidades encontradas por 
toda a rede de assistência à saúde mental, resultante da precariedade das políticas 
públicas voltadas a esta demanda, é um fato que, por diversas vezes, dificulta os 
resultados positivos quanto à inserção efetiva dos usuários dos serviços de saúde 
mental na sociedade.

Constatou-se, todavia, a fundamental importância do trabalho da equipe 
multiprofissional para o alcance de resultados mais amplos e qualificados, sempre 
na perspectiva de totalidade na efetivação dos direitos dos usuários.  

Em suma, constatou-se que apesar das muitas conquistas no cuidado e ações 
voltadas à saúde mental e do engajamento dos profissionais, ainda há muito a ser 
conquistado com relação a uma verdadeira e efetiva inclusão social das pessoas 
portadoras de transtornos mentais. 
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