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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: Atendimento Pré-Hospitalar ou 
APH, se refere ao atendimento realizado fora 
do ambiente hospitalar, em geral em regime 
de urgência. Há um sistema fixo de triagem e 
controle onde unidades móveis que se deslocam 
até a área de socorro e prestam a assistência. 
Durante o atendimento pré-hospitalar o paciente 
é avaliado, estabilizado clinicamente e após 
feito um pré-diagnostico é encaminhado para 
o hospital para ser realizado as intervenções 
necessárias. Dessa forma é visto que o ensino 
do APH é necessário dentro da grade curricular 
de forma mais esplanada e aprofundada para os 
acadêmicos.
PALAVRAS-CHAVE: “Educação Médica”, 
“Primeiros Socorros”, “Suporte Básico de Vida” e 
“Atendimento Pré-Hospitalar”.

THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE IN 
PRE-HOSPITAL CARE AND BASIC LIFE 
SUPPORT BY MEDICINE ACADEMICS

ABSTRACT: Pre-hospital Care ou PHC , refers to 
care provided outside the hospital environment, 
usually in an emergency regime. There is a fixed 
sorting and control system where mobile units 
move to the relief area and provide assistance. 
During pre-hospital care, the patient is evaluated, 
clinically stabilized and after a pre-diagnosis is 
made, he is referred to the hospital to perform 
the necessary interventions. Thus, it is seen 
that the teaching of PHC is necessary within the 
curriculum in a more open and in-depth way for 
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academics.
KEYWORDS: “Medical Education”, “First Aid”, “Basic Life Support” and “Pre-Hospital Care”.

1 |  INTRODUÇÃO
O acadêmico de medicina precisa saber reconhecer os sinais de gravidade em 

vítimas de trauma, pois são de suma importância nas urgências e parte do Suporte Básico 
de Vida (SBV). Sendo este conhecimento fundamental à pratica médica. Urge-se que 
desde o DECRETO N° 5.055, DE 27 DE ABRIL DE 2004 foi sancionado, com intuito de 
reduzir o número de morbimortalidade, relacionado ao trauma. Desta forma, o atendimento 
pré-hospitalar passou a ser realizado a princípio pelo Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), e, posteriormente, entregue aos serviços intrahospitalares. Estes, em sua 
grande maioria, são compostos pelos recém-formados. Devido a isso, os conhecimentos 
sobre as medidas de urgência devem estar consolidados nos acadêmicos, a fim de garantir 
uma resposta automática, diminuir o tempo do paciente e consequentemente melhorar 
o prognóstico do mesmo. Portanto, é de extrema relevância a classificação correta do 
paciente, com o intuito de reduzir consideravelmente as taxas de morbimortalidade frente 
à adversidade do atendimento.

2 |  OBJETIVO
Compreender a importância do conhecimento das manobras no SBV e urgências 

que os estudantes de medicina precisam para ingressar no mercado de trabalho.

3 |  MÉTODOS
Trata-se de uma revisão de literatura sistemática. Foram analisados artigos 

publicados entre os anos de 2006 a 2014, consultados nos bancos de dados Scielo a partir 
de conjuntos de intersecção de termos de busca bibliográfica, sendo estes: “Educação 
Médica”, “Primeiros Socorros”, “Suporte Básico de Vida” e “Atendimento Pré-Hospitalar”. 
Foram incluídas publicações em português.

4 |  RESULTADOS
Este trabalho visa realizar uma análise crítica, a respeito da importância do 

conhecimento sobre a área de urgência nos discentes de medicina. Pois, de acordo com a 
literatura, é uma área de grande importância, com taxas consideráveis de morbimortalidade 
e com escassez de profissionais capacitados. Além disso, nota-se, a pequena carga 
horária teórica empreendida no ensino das urgências nas faculdades, podendo, assim, 
acarretar déficit de conhecimento e prejuízo nos serviços de saúde. Portanto, os discentes 
necessitam aprimorar seus conhecimentos nesta área, a fim de alterar essa realidade e 
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melhorar a eficácia desse atendimento. Posto que, a maioria das sequelas na urgência 
poderia ser evitada se o paciente fosse submetido a um atendimento mais eficiente.

5 |  CONCLUSÃO
O atendimento Pré-Hospitalar junto com a urgência tem grande relevância ao 

acadêmico de medicina, pois sua entrada no mercado de trabalho, normalmente, é como 
plantonista e socorrista sendo necessário então serem detentores desse conhecimento 
junto com a aplicação deles na área em seu cotidiano médico. Devido a isso, quanto maior 
a carga horária de prática associado ao SBVe de conhecimento teórico desse acadêmico 
maior segurança vai apresentar ao seu ingresso. 

1 |  INTRODUCTION
The medical student needs to know how to recognize the signs of severity in trauma 

victims, as they are of major importance in emergencies and part of Basic Life Support 
(BLS). This knowledge is fundamental to medical practice. It is urgent that since DECREE 
No. 5,055, OF APRIL 27, 2004, it has been sanctioned, in order to reduce the number of 
morbidity and mortality related to trauma. Thus, pre-hospital care started to be performed 
at first by the Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), and later delivered to 
intrahospital services. Most of these are composed of recent graduates. Because of this, the 
knowledge about urgent measures must be consolidated in academics, in order to guarantee 
an automatic response, decrease the patient’s time and consequently improve the patient’s 
prognosis. Therefore, the correct classification of the patient is extremely important, in order 
to considerably reduce the rates of morbidity and mortality in the face of adversity of care.

2 |  OBJECTIVE
Understand the importance of knowledge of maneuvers in the BLS and urgencies 

that medical students need to enter the job market.

3 |  METHODS
This is a systematic literature review. Articles published between the years 2006 

to 2014, consulted in the Scielo databases were analyzed from the intersection sets of 
bibliographic search terms, which are: “Medical Education”, “First Aid”, “Basic Life Support” 
and “Pre-Hospital Care”. Publications in Portuguese were included.
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4 |  RESULTS
This work aims to carry out a critical analysis, regarding the importance of knowledge 

about the area of   urgency in medical students. Because, according to the literature, it is an 
area of   great importance, with considerable rates of morbidity and mortality and a shortage 
of trained professionals. In addition, it is noted, the small theoretical workload undertaken 
in the teaching of emergencies in colleges, which can thus lead to a lack of knowledge and 
impairment in health services. Therefore, students need to improve their knowledge in this 
area, in order to change this reality and improve the effectiveness of this service. Since, 
most sequelae in the emergency room could be avoided if the patient were subjected to 
more efficient care.

5 |  CONCLUSION
Prehospital care along with urgency is of great relevance to the medical student, as 

their entry into the job market is usually on duty and first aid, so it is necessary to be holders 
of this knowledge along with their application in the area in their daily routine. Because of 
this, the greater the workload of practice associated with the SBVe of theoretical knowledge 
of this academic, the greater security he will present to his admission.
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