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APRESENTAÇÃO

A dinâmica da saúde pública, na atualidade, ganha destaque pelas novas demandas 
oriundas de inúmeros e complexos contextos sociais. É importante, nesta situação, 
reconfigurar parâmetros frente ao desenvolvimento de tecnologias, comunicação e 
competição internacional, em um cenário na aceleração de informações. 

Todavia, a importância da saúde publica, na dinâmica do cotidiano, se da pela 
casualidade em que a problemática do adoecimento já passou a ser considerado “o novo 
normal” através das representações sociais, reconfigurada pelo sistema atual. Destaca-
se, neste processo, a influência de um sistema de crenças e valores. Por conseguinte, tal 
percepção social passa a ser problemática, pois substitui a ideia de saúde por doença, 
modificando, também, hábitos e comportamentos, possibilitando novas demandas 
biopsicossociais frente ao cenário multiprofissional de saúde. 

Neste aspecto, destaca-se a Neurologia, uma especialidade da Medicina que estuda 
as doenças estruturais do Sistema Nervoso Central e do Sistema Nervoso Periférico, 
na complexidade anatômica e funcional, por meio das alterações psíquicas; alterações 
motoras; alterações da sensibilidade; alterações da função dos nervos do crânio e da face; 
manifestações endócrinas por comprometimento do hipotálamo ou hipófise; alterações 
dependentes da função do sistema nervoso autônomo; manifestações devidas ao aumento 
da pressão intracraniana; crises epilépticas, com ou sem convulsões motoras, com ou 
sem alterações da consciência; e manifestações de comprometimento das meninges, 
principalmente rigidez de nuca; dentre outras.

Neste sentido, a obra “Avanços na neurologia e na sua prática clínica 3” aborda temas 
relacionados a infecções virais e bacterianas que afetam o sistema nervoso, doenças 
neurodegenerativas, doenças motoras, doenças sexualmente transmissíveis de impacto 
neural, e atuação do profissional de medicina.

Os tipos de estudos explorados nesta obra foram: revisão narrativa, relato do caso, 
revisão integrativa de literatura, estudo epidemiológico transversal, revisão de literatura, 
revisão de literatura sistematizada, pesquisa bibliométrica, estudo transversal, pesquisa 
etnográfica, relato de experiência e estudo reflexivo.

Neste âmbito, a obra “Avanços na neurologia e na sua prática clínica 3” explora a 
diversidade e construção teórica e científica no segmento da Medicina, através de estudos 
realizados em diferentes instituições e organizações de ensino superior no contexto 
nacional.

É de extrema importância a exploração, divulgação, configuração e reconfiguração 
do conhecimento através da produção científica, sendo este, de fato, um ciclo continuo. 
Tais características fundamentam o desenvolvimento social e possibilitam o bem-estar e 
qualidade de vida da população. 

Para tanto, a Atena Editora possui uma plataforma consolidada e confiável, sendo 
referência nacional e internacional. Ressalta-se, também, seu fator de impacto no meio 
científico para que estes pesquisadores explorem e divulguem suas pesquisas. 

Tallys Newton Fernandes de Mato
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RESUMO: Os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) são unidades de atendimento de 
média a alta complexidade que oferecem, nas 
diferentes modalidades, tratamento e reinserção 
social de pessoas com transtorno mental grave. 
O objetivo desse estudo foi descrever um relato 
de experiência que analisa a resolutividade dos 
CAPS de Altamira e a capacidade desses em 
prestar assistência à população de acordo com o 
preconizado pela Reforma Psiquiátrica. Através 
de alunos do curso de medicina da Universidade 
Federal do Pará, foram realizadas visitas 
ao CAPS II e ao CAPS i por meio de estágio 
curricular supervisionado. A coleta de dados se 
iniciou por meio de entrevistas com perguntas 
estruturadas e abertas aos funcionários das 
duas instituições. Além disso, foram utilizadas 
diários de campos, a partir das observações dos 
próprios alunos, avaliando estrutura física dos 
CAPS e a qualidade das equipes. A estrutura 
física do CAPS II atende aos requisitos e a 
do CAPS i tem suas deficiências devido ao 
espaço reduzido. As equipes de saúde detêm 
uma postura adequada, entretanto, a do CAPS 
i é mais organizada. Os dois centros convivem 
com o problema da falta de leitos psiquiátricos 
no município e o fato de a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) ser a única retaguarda. 
Também foi percebida a necessidade de 
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capacitação contínua dos profissionais para a construção de um meio acolhedor, de organizar 
a rede de atendimento para atender a alta demanda do município e da construção de leitos 
psiquiátricos. Por fim, observou-se que pouco é feito para prevenir e promover saúde mental 
no município. Esse trabalho possibilitou a problematização da dinâmica de tratamento e de 
reinserção social existente em Altamira, e constatou-se uma falta de sintonia entre os dois 
tipos de CAPS disponíveis no município, um enorme entrave no objetivo comum de melhorar 
a qualidade da saúde mental dos usuários.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental, reforma psiquiátrica, resolutividade, cuidado.

PERCEPTION ABOUT RESOLUTENESS OF CAPS II AND CAPS I IN THE CONTEXT OF 

ALTAMIRA

ABSTRACT: Psychosocial Care Centers (CAPS) are medium to high complexity care units 
that offer, in different modalities, treatment and social reintegration of people with severe 
mental disorder. The purpose of this study was to describe an experience report that analyzes 
the resoluteness of the Altamira CAPS and its ability to provide assistance to the population in 
accordance with the recommendations of the Psychiatric Reform. Through medical students 
at the Federal University of Pará, visits were made to CAPS II and CAPS i through supervised 
curricular internship. Data collection started by interviews with structured questions and 
open to employees of both institutions. In addition, field diaries were used, based on the 
observations of the students themselves, assessing the physical structure of the CAPS and 
the quality of the teams. The physical structure of CAPS II meets the requirements but CAPS 
I has its deficiencies due to the reduced space. Health teams have an adequate posture, 
however, CAPS I is more organized. The two centers live with the problem of the lack of 
psychiatric beds in the municipality and the fact that the Emergency Care Unit (UPA) is the 
only rearguard. It was also perceived the need for continuous training of professionals to build 
a welcoming environment, to organize the service network to meet the high demand in the 
municipality and to build psychiatric beds. Finally, it was observed that little is done to prevent 
and promote mental health in the municipality. This work made it possible to problematize the 
dynamics of treatment and social reintegration that exists in Altamira, and there was a lack of 
harmony between the two types of CAPS available in the municipality, a huge obstacle to the 
common objective of improving the quality of the users’ mental health.
KEYWORDS: Mental health, Psychiatric Reform, resoluteness, care.

1 |  INTRODUÇÃO

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são unidades de atendimento de 
média a alta complexidade que oferecem, nas suas diferentes modalidades, tratamento 
e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e incessante. Em Altamira, 
existe o CAPS II, para assistência a todas as faixas etárias e também em casos de 
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uso de substâncias psicoativas e o CAPS i, para assistência infanto-juvenil. Os centros 
oferecem um atendimento interdisciplinar, composto por uma equipe multiprofissional que 
reúne médicos, assistentes sociais, psicólogos, entre outros especialistas, cuja função 
é promover os processos de reabilitação psicossocial e garantir que os métodos sejam 
substitutivos ao modelo hospitalocêntrico. (BRASIL, 2004; LEAL e DE ANTONI, 2013). 

Contudo, entraves sociais, políticos e estruturais distanciam as práticas 
institucionalizadas pela Reforma Psiquiátrica da realidade, indicando que sua implantação 
concreta é decorrente de uma combinação de fatores. Neste sentido, fica clara a importância 
do vínculo entre os CAPS e a rede de atenção à saúde (Figura 1) atuando nos diferentes 
níveis de complexidade. (MIELKE et al, 2009; ROTOLI et al, 2019).

Figura 1: Fluxograma da rede de saúde mental
Fonte: Os autores

2 |  OBJETIVO 

Descrever um relato de experiência com ênfase em analisar se os CAPS do 
município de Altamira têm conseguido prestar assistência de acordo com o preconizado 
pela Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001).

3 |  METODOLOGIA

Através de alunos do segundo semestre do curso de medicina da Universidade 
Federal do Pará, campus Altamira, foram realizadas visitas ao CAPS II e ao CAPS i por 
meio de estágio curricular supervisionado. As coletas de dados se deram, inicialmente, 
por meio de entrevistas, com perguntas estruturadas e abertas, aos funcionários das duas 
instituições. Além disso, foram utilizadas diários de campos, a partir das observações feitas 
pelos próprios alunos, avaliando estrutura física dos CAPS e a qualidade das equipes. 
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4 |  RESULTADOS

O CAPS II possui uma boa estrutura para atendimento dos pacientes, entretanto, 
verifica-se uma ineficiência em se construir um ambiente acolhedor para o bom andamento 
das atividades. Verificou-se que nem todos os profissionais atuantes tem a habilidade/
sensibilidade para trabalhar nesse ponto estratégico da RAPS, pois não há nenhum 
programa de treinamento ou capacitação. Diferentemente do CAPS i, que conta com 
um espaço convidativo e uma equipe muito bem articulada, a base de uma assistência 
humanizada na saúde mental. Foi observada, também, uma grande quantidade de pessoas 
idosas e poucas pessoas na faixa jovem-adulto no CAPS II, o que nos leva a refletir acerca 
da necessidade de assistência psicossocial de jovens e adultos. Esse questionamento é 
pertinente, pois se sabe que a necessidade existe, mas tal problemática possui duas 
nuances. A primeira está relacionada ao encaminhamento de pacientes provenientes 
do CAPS i para o CAPS II, dado que a dinâmica de tratamento entre os dois CAPS é 
diferente, bem como o acompanhamento. Dessa forma, muitas pessoas que saem do 
centro infantil não conseguem se adaptar ao ambiente adulto, e acabam abandonando 
o tratamento. A segunda está relacionada com os preconceitos que ainda envolvem os 
cuidados com a saúde mental, no Brasil. Foi relatado pelo fisioterapeuta do centro II 
que muitos jovens-adultos possuem vergonha de frequentar o CAPS e de admitir seus 
problemas psicológicos. Por esse motivo, os profissionais do CAPS i preocupam-se em 
divulgar seu trabalho, através de palestras e campanhas, como a referente ao combate 
ao suicídio - Setembro Amarelo, por exemplo. Nesse sentido, a equipe atribui a essas 
intervenções o aumento pela procura do serviço, com destaque para os casos de autismo, 
que há seis anos atrás se resumiam a dois pacientes acompanhados pela instituição, e 
hoje incluem quarenta e sete. 

Outra dificuldade percebida foi a deficiência de articulação com as outras portas 
de entrada do SUS, nos dois CAPS. A única assistência para crises/surtos no município 
de Altamira é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, apesar de a política de saúde 
mental determinar a existência de leitos psiquiátricos em Hospitais Gerais, essa não é a 
realidade de Altamira. Por fim, verificou-se uma resolutividade maior dos casos na unidade 
infantil, já que muitos pacientes recebem alta com condições de se reinserir na sociedade. 
Por outro lado, os usuários do CAPS II encontram dificuldades em receber alta e o serviço 
acaba superlotado.

5 |  CONCLUSÃO 

Este trabalho possibilitou a problematização da dinâmica de tratamento e de 
reinserção social, principal objetivo da Reforma Psiquiátrica, existente em Altamira, e 
constatou-se uma falta de sintonia entre os dois tipos de CAPS disponíveis no município, 
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um enorme entrave no objetivo comum de melhorar a qualidade da saúde mental dos 
usuários, dado que, possivelmente, o paciente do CAPS i passará a frequentar o CAPS 
II, ambiente que demonstrou algumas falhas. Para isso, é necessária a construção de um 
meio acolhedor e isso pode ser alcançado através da capacitação dos profissionais do 
CAPS II que precisam passar confiança para que o indivíduo adote o tratamento. 

Além da integração entre os CAPS, a rede municipal precisa articular suas ações e 
serviços adequadamente nos diferentes níveis de complexidade, o CAPS como principal 
gestor da rede de saúde mental precisa agir com resolutividade em prol da demanda de 
saúde mental de Altamira, organizando os serviços de atenção às pessoas com transtornos 
mentais. Ao final, entende-se que ambos os CAPS devem continuar atuando na promoção 
e prevenção da Saúde Mental devido à procura constante por atendimento segundo o 
relato de profissionais das duas unidades.
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