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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: Introdução: A condução terapêutica, 
por vezes deficiente, das doenças crônicas 
na Atenção Básica pode contribuir para o 
surgimento de complicações que podem se 
tornar uma emergência, entre elas a Parada 
Cardiorrespiratória, a qual pode se constituir 
como uma situação de difícil manejo pelos 
profissionais desse nível de atenção à saúde, 
visto que não lidam cotidianamente com 
essa criticidade no atendimento. Objetivo: 
Relatar a experiência de acadêmicos durante 
a capacitação de profissionais da Atenção 
Básica sobre parada cardiorrespiratória no 
ambiente extra-hospitalar. Metodologia: 
Estudo descritivo, do tipo relato de experiência 
acerca da capacitação de profissionais das 
unidades básicas do município de Picos-PI. 
Essas atividades aconteceram com base em 
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um planejamento com as gerentes de cada unidade. Resultados: A atividade foi realizada 
com abordagem teórico-prática, sob supervisão de profissionais do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência. Aconteceram em quatro encontros, totalizando a participação de 45 
profissionais, entre eles: técnicos de enfermagem, recepcionista, agente comunitário de 
saúde, zelador, porteiro, fisioterapeuta e enfermeiras. Foram abordadas condutas de Suporte 
Básico de Vida para parada cardiorrespiratória desde sua identificação até a chegada do 
serviço especializado. Pra isso, utilizou-se dispositivo bolsa-válvula-máscara, manequins 
adulto e pediátrico. As equipes demonstraram interesse e participação evidenciada por 
questionamentos e esclarecimento de dúvidas além de estarem dispostos para praticar 
as manobras até o aperfeiçoamento. Ao final, foram feitas indagações sobre o conteúdo, 
constatando-se um resultado satisfatório. Esse treinamento é imprescindível, pois além de 
ser um evento inesperado, muitos usuários procuram primeiro a unidade básica. Conclusão: 
As capacitações sobre parada cardiorrespiratória são de grande relevância e interesse dos 
profissionais porque eles sentem-se aptos a conduzir essa situação da forma correta com 
a possibilidade de menos erros e maior chance de sobrevida dos pacientes. Além disso, 
os acadêmicos desenvolvem habilidades para sua atuação profissional quando praticam as 
condutas repetidas vezes para repassar aos demais.
PALAVRAS-CHAVE: Capacitação de Recursos Humanos, Parada Cardiorrespiratória, 
Atenção Primária à Saúde. 

TECHNICAL TRAINING FOR PRIMARY CARE PROFESSIONALS ON 
CARDIORESPIRATORY ARREST IN THE PRE-HOSPITAL ENVIRONMENT

ABSTRACT: Introduction: The therapeutic conduct, sometimes deficient, of chronic 
diseases in Primary Care may contribute to the emergence of complications that may 
become an emergency, including cardiorespiratory arrest, which can be a difficult situation for 
professionals to manage this level of health care, since they do not deal daily with this criticality 
in care. Objective: To report the experience of academics during the training of primary care 
professionals on cardiorespiratory arrest in the out-of-hospital environment. Methodology: 
Descriptive study, of the type experience report about the training of professionals from the 
basic units of the municipality of Picos-PI. These activities took place based on a planning 
with the managers of each unit. Results: The activity was carried out with a theoretical- 
practical approach, under the supervision of professionals from the Mobile Emergency Care 
Service. Four meetings took place, totaling the participation of 45 professionals, among them: 
nursing technicians, receptionist, community health agent, caretaker, porter, physiotherapist 
and nurses. Basic Life Support approaches for cardiorespiratory arrest were addressed from 
identification to the arrival of the specialized service. For this, a bag-valve-mask device, 
adult mannequins and pediatric mannequins were used. The teams showed interest and 
participation evidenced by questions and clarification of doubts besides being willing to practice 
the maneuvers until improvement. At the end, questions were asked about the content, finding 
a satisfactory result. This training is essential, because in addition to being an unexpected 
event, many users first look for the basic unit. Conclusion: The training on cardiorespiratory 
arrest is of great relevance and interest to professionals because they feel able to drive this 
situation in the correct way with the possibility of fewer errors and a greater chance of survival 
of patients. In addition, students develop skills for their professional performance when they 
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practice the conducts over and over again to pass on to others.
KEYWORDS: Human Resources Training, Cardiorespiratory arrest, Primary Health Care.

1 |  INTRODUÇÃO
A parada cardiorrespiratória (PCR) define-se como a súbita interrupção da circulação 

sanguínea e da atividade respiratória, resultando em um débito cardíaco inadequado com 
consequente diminuição do volume sistólico e insuficiente perfusão tecidual (KOCHHAN et 
al., 2015). O seu reconhecimento se dá através da inconsciência, ausência de respiração e 
pulso central observado por, no máximo, dez segundos (PEREIRA et al., 2015). 

O suporte básico de vida (SBV) é a primeira abordagem realizada, por um leigo 
ou profissional, à vítima de PCR para restabelecer e manter a oxigenação, circulação 
e ventilação até a chegada do suporte avançado. Para reverter uma PCR, realiza-se a 
Reanimação Cardiopulmonar (RCP) que consiste na aplicação de compressões torácicas, 
ventilação, uso do desfibrilador externo automático (DEA) e drogas vasoativas (AHA, 2015).

No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 200.000 PCRs por ano, sendo metade 
dos casos em ambiente hospitalar e outra metade em ambientes fora do hospital tais como 
residências, shopping, aeroportos e estádios (ALVES; BARBOSA; FARIAS, 2013).

Nota-se, portanto, que a mortalidade por PCR é alta mesmo em condições em que 
o procedimento é realizado de forma correta. Além disso, o tempo é valioso, pois, acredita-
se que, a cada minuto em PCR, 10% da probabilidade de reverter o quadro é perdida 
(PRESTES; MENETRIER, 2017).

Portanto, a PCR trata-se de uma emergência extrema que necessita da utilização 
de princípios fundamentais para restabelecer a circulação e oxigenação. Dessa forma, a 
assistência deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais 
de diferentes formações, com habilidades específicas e pré-determinadas no atendimento 
emergencial. (SANTOS, 2016). 

A má administração das doenças crônicas na Atenção Básica (AB) pode ser um 
fator contribuinte para o surgimento de complicações que podem se tornar situações 
de emergência, como por exemplo, episódios hipertensivos vindos a ocorrer dentro da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) (MENDES, 2011). Essas emergências podem resultar em 
uma PCR, demandando da equipe presente a prestação dos primeiros socorros à vítima.

Os profissionais da AB podem estar despreparados para realização das manobras 
corretas visto que a PCR é um episódio infrequente nas UBS. Dessa forma, a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (2015) reforça a necessidade e relevância do ensino de SBV para 
leigos e profissionais como fundamental para o atendimento à vítima de parada. Diante 
dessa necessidade comprovada, o Projeto de Extensão SAMU Educativo, leva às UBSs de 
um município capacitações sobre os primeiros socorros. 

O SAMU Educativo é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do 
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Piauí (UFPI) e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional de Picos, 
e é composto por 12 acadêmicos dos cursos de  Enfermagem e Medicina que realizam 
intervenções em saúde na AB e Escolas do município de Picos.

Dessa forma, objetivou-se relatar a experiência de acadêmicos durante o processo 
de capacitação para profissionais da AB acerca das condutas em situações de PCR no 
adulto, bebê, criança e gestante. 

2 |  METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência acerca das 

capacitações realizadas por integrantes do projeto SAMU Educativo à profissionais de 
saúde das UBS da cidade de Picos, Piauí. 

Picos, por sua vez, fica localizado na região centro-sul do estado do Piauí, e 
possui aproximadamente 78.222 habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2019). Pertence a região do Vale do Guaribas, onde se destaca como 
polo educacional, de saúde e de comércio, possuindo o segundo maior entroncamento 
de rodovias do Nordeste. O município possui atualmente 31 Unidades Básicas de Saúde, 
dados obtidos na a secretaria municipal de saúde de Picos, sendo 20 localizados na zona 
urbana e 11 na zona rural, e ressalta-se que funcionam 25 Estratégias de Saúde da Família 
na zona urbana, pois algumas UBS abrangem duas ESF, com uma determinada equipe 
trabalhando no turno matutino e outra no turno vespertino.

As atividades ocorreram a partir de um planejamento prévio executado pelos 
membros do projeto e as gerentes de cada unidade de saúde, determinando datas e 
horários para sua realização. Durante o ano de 2019 foram realizadas quatro ações que 
contemplaram sete Estratégias Saúde da Família (ESF), totalizando a participação de 45 
profissionais.

As capacitações, realizadas pelos participantes do projeto SAMU Educativo sob 
supervisão dos profissionais do SAMU, junto às referidas ESF, abordaram a identificação 
da PCR no ambiente pré-hospitalar em bebês, crianças, adultos e gestantes, bem como 
a conduta do SBV nessas condições. Além disso, no intuito de facilitar a assimilação 
das informações repassadas e aproximar a simulação do atendimento da parada 
cardiorrespiratória à realidade, foram usados bonecos adulto e pediátrico e bolsa-válvula-
máscara na atividade.

Ao final de cada abordagem teórico-prática, era realizado um Quiz com os 
profissionais onde eram questionados sobre pontos pertinentes ao tema abordado, além 
disso, os profissionais deveriam executar as manobras de SBV em uma simulação enquanto 
eram avaliados pelos acadêmicos e profissionais do SAMU.
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3 |  RESULTADOS
As capacitações ocorreram em quatro encontros, contemplando sete Estratégias 

Saúde da Família (ESF), totalizando a participação de 45 profissionais, entre eles: 
enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, médico, agente comunitário de saúde 
(ACS), recepcionista, zelador e porteiro.

Para atender aos objetivos propostos, os encontros foram divididos em dois 
momentos: no primeiro, foi debatido o conteúdo teórico das condutas de SBV para a PCR 
no bebê, criança, adulto e gestante, desde sua identificação até a chegada do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Com o intuito de facilitar o entendimento 
do conteúdo teórico abordado foi realizada, no segundo momento,  uma simulação do 
atendimento da PCR, como mostrado na Figura 1, utilizando bonecos adulto e pediátrico, 
além da bolsa-válvula-máscara.

Durante a capacitação, as equipes apresentaram-se proativas e interessadas na 
interação com os acadêmicos e o profissional do SAMU, havendo diversos questionamentos, 
esclarecimento de dúvidas e a disposição em praticar as manobras de RCP (Figura 2). 
Ao final, indagações foram feitas aos profissionais sobre o conteúdo abordado com o 
objetivo de averiguar se houve aprendizado, constatando-se um resultado satisfatório. 
Essas indagações foram feitas em forma de Quiz onde cada profissional respondeu 
individualmente às perguntas após as explanações.

Figura 1: simulação prática do atendimento avitima de PCR.

Fonte: Próprio autor, 2020.
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Figura 2: Profissionais aprendendo as manobras de RCP.

Fonte: Próprio autor, 2020.

Nesse Quiz, pôde-se notar que a maioria das perguntas eram respondidas 
corretamente pela equipe de enfermagem, incluindo os técnicos de enfermagem e 
enfermeiros. Várias dúvidas surgiram e foram sanadas durante a atividade, entre elas, se 
destacaram aquelas relacionadas à técnica de RCP, por exemplo, onde devo apoiar as 
mãos, profundidade das compressões e ventilação com a bolsa-válvula-máscara (Figura 
3).

Figura 3: Simulação da PCR pelos profissionais.

Fonte: Próprio autor, 2020.
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Os profissionais do SAMU que acompanhavam as atividades sempre davam suas 
contribuições complementando a fala dos alunos e falando da sua experiência em PCR 
no serviço. O profissionais das UBS, aproveitaram o momento para tirar outras dúvidas 
também com relação à condutas frente a vítima de desmaios e convulsões.

4 |  DISCUSSÃO
Muito se espera dos profissionais de saúde, mesmo aqueles que estão na atenção 

primária, uma atitude na assistência direta à parada cardiorrespiratória, porém poucos 
sabem ou tem segurança em como agir frente a uma intercorrência como essa numa 
unidade básica de saúde. Assim, é necessário os profissionais terem o conhecimento 
da atuação em tais situações, bem como ter o conhecimento sobre as atualizações das 
diretrizes em reanimação, visto que dos 200 mil casos ao ano de PCR no Brasil, metade 
são fora do hospital e tornam as unidades básicas de saúde suscetíveis à esse evento 
pelo fato de atenderem pacientes com diferentes patologias, dentre as quais se destacam 
aquelas que acometem o sistema cardiovascular (ESPINDOLA et al, 2017).

Diante dessas intervenções de capacitação mostrou-se que, no momento em que 
se debatia o conteúdo, os questionamentos respondidos pelos profissionais das unidades 
eram limitados as equipes de enfermagem, evidenciando a necessidade de treinamento 
de todos os outros profissionais, visto que o Suporte Básico de Vida -SBV- pode ser 
prestado por leigos, como aborda a American Heart Association (2015) em seu guideline 
sobre reanimação, afirmando que o reconhecimento e atendimento precoce da PCR por 
qualquer pessoa, mesmo utilizando-se apenas das manobras de compressões contínuas, 
mas adequadas, oferecem uma sobrevida à vítima até a chegada do serviço especializado.

A necessidade de treinamento para atendimento de PCR é imprescindível, pois além 
de ser um evento inesperado e abrupto, muitos usuários ou pessoas próximas da vítima 
procuram primeiro a unidade de saúde para depois se deslocarem para um hospital, e o 
mínimo a ser feito após o reconhecimento da situação é acionar o serviço de emergência, 
bem como iniciar as compressões torácicas. Portanto, o reconhecimento precoce da PCR 
seguida da iniciativa precoce do SBV são estratégias fundamentais para o alcance do 
resultado esperado, que é um bom desfecho do prognóstico e/ou a redução das sequelas 
decorrentes desse acometimento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2019). 

Observado isso, é notória a importância da relação de alunos dos cursos em saúde 
com os serviços que prestam assistência em tal área, como as unidades básicas de saúde, 
no sentido de estabelecer um vínculo permanente para o processo de ensino-aprendizagem 
que contribua para o conhecimento de ambos, bem como fortalecer o vínculo entre esses 
serviços e a instituição de ensino superior que necessita desses estabelecimentos para 
inserir seus acadêmicos durante a formação a fim de adquirirem experiência necessária 
para quando ingressarem no mercado de trabalho.
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Assim, percebe-se a necessidade de realização de capacitações periódicas focadas 
a este público, profissionais que estão nas unidades básicas, com a finalidade de atualizar 
os saberes e práticas relacionados ao SBV e haver a troca de conhecimento sobre as 
principais intercorrências sobre essa temática que acontecem nesse tipo de serviço, 
seguindo o que é preconizado pelos diferentes estudos sistematizados no Brasil e no 
mundo.

5 |  CONCLUSÃO
As capacitações em primeiros socorros mostram-se imprescindíveis para atualização 

dos profissionais da atenção básica que não se deparam constantemente com situações 
de urgência e emergência. Portanto, as capacitações sobre parada cardiorrespiratória são 
de grande relevância e interesse dos profissionais porque eles sentem-se aptos a conduzir 
essa situação da forma correta com a possibilidade de menos erros e maior chance de 
sobrevida dos pacientes, uma vez que na PCR cada minuto é importante para o desfecho 
da situação.

Essas atividades também são importantes para o crescimento dos acadêmicos 
que desenvolvem habilidades para sua atuação profissional quando praticam as condutas 
repetidas vezes se preparando para levar informações aos demais. Além disso, os 
estudantes têm a oportunidade de se aproximar da rotina de atendimento às urgências no 
ambiente pré-hospitalar durante as simulações.

Dessa forma, o projeto de extensão SAMU Educativo tem o objetivo de levar essas 
capacitações a todas as Unidades Básicas de Saúde do município de Picos, além das 
escolas municipais de ensino, futuramente. Para realização dessas atividades, é importante 
ressaltar que os acadêmicos se deparam com algumas dificuldades, como por exemplo, 
o deslocamento visto que algumas unidades são distantes; além disso, ao reservar um 
horário para a capacitação faz-se necessário reagendar todos os atendimentos já que os 
profissionais precisam se concentrar somente nas explicações e evitar distrações. Portanto, 
o compromisso em realizar uma atividade como essa trata-se de garantir que esses 
ambientes tenham pessoas capacitadas para prestar os primeiros socorros, diminuindo a 
morbimortalidade no município por esta causa. 
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