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APRESENTAÇÃO

A coleção “Prevenção e Promoção de Saúde” é uma obra composta de onze 
volumes que apresenta de forma multidisciplinar artigos e trabalhos desenvolvidos em 
todo o território nacional estruturados de forma a oferecer ao leitor conhecimentos nos 
diversos campos da prevenção como educação, epidemiologia e novas tecnologias, 
assim como no aspecto da promoção à saúde girando em torno da saúde física e 
mental, das pesquisas básicas e das áreas fundamentais da promoção tais como a 
medicina, enfermagem dentre outras. 

A Organização Mundial da Saúde afirma que não existe definição oficial de 
saúde mental, apesar de que este termo é constantemente utilizado quando se 
pretende descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. Todavia 
a definição de saúde como “bem estar físico, mental e social” irá delinear as 
perspectivas abordadas aqui neste volume que tem um aspecto multidisciplinar 
por envolver desde os temas mais fundamentados à fisioterapia e nutrição até a 
psiquiatria e musicoterapia.

Deste modo, a coleção “Prevenção e Promoção de Saúde”  apresenta uma teoria 
bem fundamentada seja nas revisões, estudos de caso ou nos resultados práticos 
obtidos pelos pesquisadores, técnicos, docentes e discentes que desenvolveram 
seus trabalhos aqui apresentados. Ressaltamos mais uma vez o quão importante 
é a divulgação científica para o avanço da educação, e a Atena Editora torna esse 
processo acessível oferecendo uma plataforma consolidada e confiável para que 
diversos pesquisadores exponham e divulguem seus resultados. 

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: Este resumo faz alusão aos teóricos 
clássicos da avaliação e assim como processo 
de avaliação em saúde mental. O presente 
estudo objetivou identificar na literatura o 
primeiro processo de avaliação da melhoria da 
qualidade-AMQ (2005) do Ministério da Saúde, 
pontuando os principais pontos para avaliação 
de indicadores em saúde mental e seus 
elementos. Trata-se de um estudo descritivo do 
tipo revisão  narrativa da literatura. O instrumento 
é consolidado de  perguntas de atenção à  
saúde mental, que foram direcionadas quanto 
às ações da gestão, coordenação da atenção 
primária/saúde da família e a equipe saúde 
da família. Portanto a AMQ foi o instrumento 
inovador no que diz respeito aos aspectos 
da avaliação no contexto de saúde mental de 
forma marcante e reflexivo.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental. Atenção 
básica. Avaliação.

MENTAL HEALTH IN BASIC CARE: MINISTRY 



 
Prevenção e Promoção de Saúde 7 Capítulo 21 158

OF HEALTH EVALUATION PROCESS

ABSTRACT: This summary alludes to the classical evaluation theorists and as a 
process of mental health evaluation. The present study aimed to identify in the literature 
the first process of quality improvement evaluation-AMQ (2005) of the Ministry of 
Health, highlighting the main points for the evaluation of mental health indicators and 
their elements. This is a descriptive study of the narrative literature review type. The 
instrument is consolidated with mental health attention questions, which were directed 
to management actions, coordination of primary care / family health and the family 
health team. Therefore, the QA was the innovative instrument regarding the aspects of 
evaluation in the context of mental health in a remarkable and reflexive way.
KEYWORDS: Mental health. Primary Care. Evaluation.

1 |  INTRODUÇÃO 

A saúde mental é um componente importante que se interliga a saúde física 
no ser humano. No mundo todo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 
2001), os transtornos mentais são prevalentes cada vez mais na população.  A saúde 
mental  faz parte dos diversos projetos como  nas Metas da Saúde para todos no 
ano 2000, no Relatório Mundial de Saúde de 2001, Plano de Nacional de Saúde 
2004-2010, Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016,  e em 2013, a Assembléia 
Mundial da Saúde aprovou um Plano de Ação Integral de Saúde Mental para 2013-
2020. Na maioria destes supracitados, referendou-se a importância da integralidade 
da atenção primária com a saúde mental. Essa recomendação foi realizada devido à 
situação que se encontravam pessoas com sofrimento mental e a rede de cuidados 
ofertados.Nessa perspectiva se faz necessário não só recomendações, mas 
avaliações dos serviços de saúde, principalmente com uso de instrumentos que avalie 
os dispositivos de assistência em saúde mental nos seus diversos aspectos, e nos 
vários níveis de atenção.De forma sistematizada e frequente, a avaliação alusiva à 
questão assistencial, assim como estrutural é de grande relevância o processo de  
desconstrução e construção de ofertar melhoria terapêutica, na qualidade do serviço 
e  estrutura, às pessoas que utilizam os serviços de saúde mental (OMS, 2001).No 
processo de avaliação Guba e Lincoln (1989), definiram no processo da história no 
que aludem à avaliação, quatro gerações. Cada uma foi marcante em uma época 
prevalente, mas que permanecem até hoje como forma de caracterizar qual a geração 
do estudo que serão descritas a seguir.A primeira geração de avaliação se deu como 
da “medida”, de técnica ser avaliação correspondente  a testes de mensuração de 
inteligência e aptidão, por exemplo, que Alfred Binet desenvolveu na França. No 
propósito de descrever e identificar a avaliação, não só como medição, foi a segunda 
geração muito bem representada por Ralf Tyler, entre os anos 20 e 30. Essa geração 
foi regida por objetivos comportamentais, na perspectiva de programas educacionais 
através dos alunos  e trabalhadores se estes alcançava seus objetivos, tendo como 
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parâmetro  seu  currículo.Considerada como terceira geração, a avaliação como juízo 
de valor, atrelada as características da primeira e segunda geração, ou seja, mensurar, 
descrever vem com a palavra intervir, sendo esta avaliada a partir de fatores externos.
Ainda conforme Guba e Lincoln (1989), muitas críticas foram lançadas sobre as três 
gerações supracitadas, uma vez que seus entraves de  modelo cartesiano, inépcia da 
participação dos sujeitos in loco e direcionamento para questão administrativa foram 
presentes trazendo problemas e restrições. Destes questionamentos e críticas surgiu 
a quarta geração, trazendo o enlace entre quem foi avaliado e quem avaliou marcado 
por um processo de trabalhar na vertente inclusiva e participativa, que resulta emuma 
avaliação com negociação e construção.Um dos referenciais mais utilizados quando 
direcionamos para os processos avaliativos em saúde chama-se Donabedian (1980), 
que trabalha na perspectiva de investigação e menciona estrutura, processo e resultado 
como pontos primordiais de uma análise. Este autor teve seus estudos iniciados em 
1960, mas somente em 1980 veio a se destacar internacionalmente.O primeiro ponto 
chamado estrutura, é empregado para se referir ao local em que a assistência é 
fornecida, e dentre deste temos números, variedade de recursos humanos, materiais e 
equipamentos, qualificação pessoal e profissional, características organizacionais, tais 
como se compõe a equipe, a supervisão, avaliação da assistência e ensino pesquisa. 
Já o processo é composto pela própria assistência à saúde incluindo todos os níveis 
de atenção aos usuários e seus familiares. Por último os resultados são as mudanças 
ocorridas ou não no público alvo que participaram do estudo (DONABEDIAN, 2003).

2 |  OBJETIVO

Identificar na literatura o primeiro processo de avaliação da melhoria da 
qualidade-AMQ (2005) do Ministério da Saúde, pontuando os principais pontos para 
avaliação de indicadores em saúde mental e seus elementos.

3 |  METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão  narrativa da literatura.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os processos avaliativos no Brasil em saúde mental não são comuns,  quando 
nos reportamos para dispositivos de saúde mental são escassos, e raros quando da 
avaliação da saúde mental na atenção primária em saúde. A relevância de valores 
que definem os indicadores quantitativos chamados de hard e os qualitativos de 
soft (PORTO, 2012).No que diz respeito aos processos de avaliação dos serviços 
em saúde mental, no que concerne a qualidade, há um  enveredamento de estar 
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presente as mesmas características a outras avaliações, que quantificam atividades 
de atendimento ou assistência, o que não perfaz uma avaliação de qualidade em 
saúde mental (PITTA et al.,1995).Na identificação de indicadores de saúde mental 
são encontradas  dificuldades em construção de instrumentos, assim como também 
nos específicos na área de saúde mental (ALMEIDA, 2002; LANCMAN,1997;PITTA 
et al.,1995;WETZEL; KANTORSKI,2004; PÔRTO, 2012).O primeiro instrumento 
de avaliação formativo da Estratégia Saúde da Família (ESF), desenvolvido pelo 
Ministério da Saúde chamado de Avaliação para a Melhoria da Qualidade (AMQ) 
surgiu em 2005. Trata-se de uma metodologia de auto-avaliação com intuito de 
organizar e realizar o funcionamento a partir da gestão e equipes de saúde. É 
neste sentido que as demandas de problemas são escutadas e/ou detectadas  com 
base no aspecto organizacional e funcional do serviço, que propicia a construção 
do diagnóstico (BRASIL, 2009).O instrumento é utilizado com gestores de saúde 
e coordenadores da atenção primária, e tratam de assuntos referentes à ESF, 
estrutura e coordenação técnica. A outra unidade de análise é direcionada às 
equipes de saúde que aponta para as dimensões de solidificação do modelo e 
atenção à saúde. Apesar de não ter um modelo consolidado para saúde mental, 
o AMQ possui dados referentes padronizados de qualidade direcionados a saúde 
mental.Este instrumento  é composto de cinco etapas de desenvolvimento da 
estratégia que são elas: elementar, em desenvolvimento, consolidado, bom e 
avançado. Através do  questionário  são distribuídos  considerado como eixos 
avaliativos que se distingue nas diferentes vertentes a serem alcançadas.No campo 
de saúde mental as atividades padrões do instrumento são referentes à pacientes 
referenciados e na redução ou ausência das internações psiquiátricas, registro de 
pacientes, atividades na atenção básica incluídas de forma regular.Dos trabalhos 
realizados pelo Ministério da saúde  sobre a avaliação da saúde mental  na atenção 
primária/atenção básica o AMAQ (2009) trouxe componentes como:  a integração 
ente atenção básica e psicossocial, vertentes de educação permanente sobre 
urgência em saúde mental, educação em saúde sobre violência doméstica, grupos 
com pacientes com transtornos mentais, acompanhar pacientes no CAPS AD e 
orientar redução de danos, identificação de violência sexual e doméstica, cadastro 
dos pacientes com transtornos mentais acompanhados pela ESF, CAPS, e CAPS 
ad, redução ou ausência de internações psiquiátricas, atividades de integração e de 
reabilitação entre ESF  e CAPS.

 

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto o AMQ (2009) foi o instrumento inovador no que diz respeito aos 
aspectos da avaliação no contexto de saúde mental de forma marcante e reflexivo 
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aos profissionais de saúde, constituindo como instrumento base para construção 
de outros instrumentos e de melhoria nos processos relativos a saúde mental na 
atenção básica.
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