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APRESENTAÇÃO 
A coleção “Ciências da Saúde no Brasil: Impasses e Desafios” é uma coletânea 

composta de nove obras, que tem no seu nono volume uma variedade de assuntos 
relaciondos a saúde, teremos por exemplo a temática Educação e saúde, com os capitulos: 
- Avaliação antropométrica de crianças em escolas públicas do município de Wenceslau 
Braz; - A educação em saúde aplicada na cobertura vacinal em crianças de 0 a 5 anos; - 
Educação em saúde sobre otite média na infância em uma Unidade Básica de Saúde.

Nessa edição teremos também capítulos que apresentarão estudos sobre a saúde 
do idoso e da pressoa com deficiência, que serão os capitulos: - Automedicação em 
idosos; - mudanças biológicas na fase idosa e suas consequências; - A fisiopatologia da 
Doença de Alzheimer e a interaçâo do alumínio em sua gênese; - Doença de Alzheimer 
enquanto responsabilização familiar e o predomínio de mulheres no cuidado da pessoa 
idosa; - Influência do protocolo Pediasuit e Therasuit em crianças com Paralisia Cerebral; 
- Microcefalia e Políticas públicas: desafio e necessidade; - Avaliação da independência 
funcional em amputados de membro inferior; - Ações em saúde para pessoas com 
deficiência; - Anatomia com as mãos:  apresentação do corpo humano para a comunidade 
surda; - Protocolos fisioterapêuticos na reabilitação motora em crianças Síndrome de 
Down; - Avaliação do pico de crescimento de indivíduos com Síndrome de Down por meio 
da análise de curva de crescimento em radiografias carpais.

Essa obra também oportuniza leituras sobre: - Atuação do enfermeiro(a) na atenção 
primária à saúde frente ao cuidado a usuários com HIV/AIDS; - Impactos sociais da 
extração de rochas ornamentais na saúde do trabalhador; - As consequências psicólogicas 
da alienação parental; - A enfermagem no cuidado à criança vítima de violência doméstica; 
- O impacto na saúde mental de crianças em eventos pós-traumáticos; - Os índices de VO2 
como componente de avaliação da aptidão física.

 E ainda dando continuidade, serão descritos estudos sobre a interferência do meio 
ambiente na saúde, enfocando: a interface do meio ambiente com a saúde contrapondo 
a medicamentalização do processo de saúde, - Estudo sobre construções às margens 
do Açude Ayres de Sousa e os riscos que elas acarretam para seus habitantes e para o 
próprio açude, - Zooterapia , que é a utilização de animais como abordagem terapêutica em 
humanos, - Biopeptideos na saúde humana: obtenção dos hidrolisados utilizando plasma 
suíno e protease neutra e os Pesticidas e o seu ciclo no meio ambiente. 

Deste modo a obra “Ciências da Saúde no Brasil: Impasses e Desafios” apresenta 
estudos, discussões, revisões, relatos de experiências obtidos pelos diversos professores 
e acadêmicos, que desenvolveram seus trabalhos de maneira concisa e didática. Sabemos 
o quão importante é a divulgação científica, por isso evidenciamos também a estrutura 
da Atena Editora capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para estes 
pesquisadores exporem e divulguem seus resultados. 

Isabelle Cerqueira Sousa 
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RESUMO: O vírus HIV é o responsável pelo 
desenvolvimento da Aids no organismo através 
do acometimento das células de defesa e da 
replicação viral. Para que a Aids seja identificada, 
é necessário considerar a baixa quantidade de 
células de defesa no organismo, assim como 
a manifestação de doenças oportunistas em 
alguns casos. Este estudo tem por objetivo 
identificar na literatura as evidências científicas 
sobre a assistência de enfermagem na Atenção 
Primária à Saúde ao cliente convivendo com 
HIV/Aids. Refere-se a uma revisão narrativa da 
literatura, desenvolvida através da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), empregando os 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 
Assistência de Enfermagem, HIV e Atenção 
Primária à Saúde. Os artigos foram submetidos 
a critérios de inclusão e exclusão resultando em 
39 estudos. Foram excluídos os artigos que não 
se adequaram à temática e textos duplicados, 
totalizando nove artigos. Após seleção foi 
realizada uma análise descritiva dos textos 
eleitos. Os artigos utilizados apresentavam 
algumas características: apresentaram-se em 
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regiões demográficas semelhantes como sudeste, nordeste e sul, seus autores possuíam 
titulação de mestre, doutor, bacharel, docente, dentre outras. O enfermeiro deve promover 
o aconselhamento pré e pós-testagem, instituir educação sobre saúde sexual e reprodutiva, 
e assistência integral a todos os ciclos de vida do paciente, estimulando a adesão desse 
usuário ao tratamento, e esclarecendo dúvidas quanto aos medicamentos e efeitos 
colaterais, estabelecendo tudo isso com uma escuta ativa, sem pré-julgamentos e ofertando 
uma assistência sistematizada e holística. O profissional enfermeiro, por estar na linha de 
frente desse cuidado, deve compreender seu paciente em todo seu contexto biopsicossocial, 
tornando necessário a realização de práticas de educação em saúde, promovendo a quebra 
de estigmas e paradigmas, para que o cuidado a esse paciente seja realizado de forma 
integral e humanizado.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem. HIV. Atenção Primária à Saúde.

NURSE’S ACTIONS ON PRIMARY HEALTH ATTENTION FOREFRONT THE 
CARE OF HIV/AIDS PATIENTS: A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: The HIV is the responsible for AIDS development in the organism through 
the defense cell’s affection and viral replication. For AIDS to be identified, it’s necessary to 
consider the low quantity of defense cells in the organism, as well as the manifestation of 
opportunist deseases in some cases. This study has as its objective to identify in the literature 
the scientific evidences about nursing assistance on the Primary Health Attention to the client 
living with HIV/AIDS. It refers to a narrative literature review, developed through the Virtual 
Library on Health (VLH), using the Health Science Descriptors (HSD): Nursing Assistance, 
HIV and Primary Health Attention. The articles were submitted to inclusion and exclusion 
criteria resulting in 39 studies. Excluded from the study were the articles that did not fit into the 
theme and duplicated essays, with a total of nine articles. A descriptive analysis of the chosen 
essays was made after the selection. The utilized articles presented some characteristics: 
similar demographic regions with the southeast, northeast and south, their authors have a 
master’s degree, doctorate, bachelor’s, teacher, among others. The nurse should promote 
pre- and post-testing counseling, institute education on sexual and reproductive health, 
and comprehensive assistance to all patient life cycles, stimulating this user’s adherence 
to treatment, and clarifying doubts about medications and side effects, establishing all of 
this with active listening, without prejudice and offering systematic and holistic assistance. 
The nurse professional, being at the forefront of this care, must understand his patient in 
all his biopsychosocial context, making it necessary to carry out health education practices, 
promoting the breaking of stigmas and paradigms, so that the care to this patient is carried out 
in a comprehensive and humanized way.
KEYWORDS: Nursing care. HIV. Primary health care.

1 |  INTRODUÇÃO
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é responsável pelo desenvolvimento da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), que atua atacando as células de defesa 
TCD4+, alterando o seu DNA e promovendo replicação viral (BRASIL, 2020).

Contudo, na abordagem a estes usuários, o acompanhamento é voltado para 
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a observação dos valores numéricos das células de defesa e objetiva a prevenção do 
aparecimento de doenças oportunista (UNAIDS, 2017).

Desde o século XX, passou-se a identificar o HIV/Aids como um desafio não só 
para a ciência, mas ainda para outros seguimentos socioantropológicos que o envolvem na 
sociedade. Desse modo, essa síndrome enquadrou-se como um grave problema de saúde 
pública devido as suas grandes proporções, atingindo não só os fatores sociais, como 
econômicos, culturais e políticos. O tema HIV/Aids é discutido mundialmente e apresenta 
processos crescentes de transformação na epidemiologia, nos aspectos sociodemográficos, 
e, principalmente, nos aspectos que envolvem a saúde, não distinguindo os indivíduos por 
cor, gênero, etnia ou classe social (DANTAS et al., 2015).  

Em 2018, no Brasil, foram diagnosticados 43.941 novos casos de HIV, e 37.161 de 
Aids, todos notificados através de sistemas como: Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan), Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Controle 
de Exames Laboratoriais (Siscel) e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos 
(Siclom), apresentando uma taxa de 17,8/100.000 habitantes, o que totaliza entre os anos 
de 1980 a junho de 2019 a detecção de 966.058 casos de Aids no país (BRASIL, 2019).

No ano de 2012, pôde-se observar uma diminuição em relação a taxa de detecção 
de casos, sendo registrados 21,4/100.000 habitantes. Já em 2018, essa redução tornou-
se ainda mais significativa, passando de 21,4/100.000 habitantes para 17,8/100.000 
habitantes, caracterizando uma redução de 16,8%. Isso tornou-se possível graças a 
implantação do programa “tratamento para todos” lançada em dezembro de 2013, que tem 
por objetivo a oferta de antirretrovirais como profilaxia pré e pós exposição (BRASIL, 2019). 

Nessa perspectiva vale ressaltar a importância dos serviços de saúde na assistência 
a pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA), promovendo acessibilidade, acolhimento e 
resolutividade, atendendo o individuo de forma integral, de acordo com suas necessidades, 
em todos os níveis de complexidade do sistema (ASSIS; JESUS, 2012). 

A Atenção Primária à Saúde (APS)  possui posição privilegiada e se configura como 
porta de entrada dos usuários, tendo em vista sua abrangência de ações em saúde voltadas 
para a prevenção e promoção, e por buscar inserir o indivíduo integralmente, avaliando os 
determinantes e condicionantes de saúde, através da abordagem familiar e de orientações 
a comunidade da qual está inserida, trabalhando, assim, com os princípios norteadores do 
Sistema Único de Saúde (SUS)  (FACCHINI; TOMASI; DILÉLIO, 2018). 

Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) publicou um manual que trata sobre a 
Implementação do Manejo da Infecção do HIV na APS, buscando instituir uma assistência 
qualificada tendente a esse público nesse nível de atenção; levando em consideração 
que o atendimento a esses usuários é, comumente, realizado em instituições (ou setor) 
especializadas (BRASIL, 2014).

Atualmente, com a evolução das políticas públicas, tem-se percebido uma mudança 
no que se refere ao diagnóstico precoce, tratamento, e estratégias de captação das pessoas 
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que vivem com HIV/Aids, através da longitudinalidade do cuidado, que concerne criação de 
vínculo entre o profissional de saúde e o usuário, conhecimento do território em que esse 
indivíduo está inserido e através da integralidade que visa olhar a pessoa como um todo e 
não somente a sua condição de saúde (COLAÇO et al.,2019).    

A assistência da equipe multidisciplinar direcionada a clientes com HIV/Aids na 
APS, visa promover ações de promoção, proteção, recuperação, prevenção, autoestima 
e mudanças de comportamento por parte do usuário do serviço. Assim, o plano de 
cuidados e as intervenções para as pessoas que vivem com HIV/Aids (PVHA) devem ser 
individualizadas com o propósito de satisfazer as necessidades do usuário, promover o 
enfrentamento frente às reações da terapia antirretroviral, fortalecer suporte social e 
emocional e melhorar a adesão ao tratamento (NOGUEIRA et al., 2015).

O cuidado em saúde consiste numa relação estabelecida entre pessoas, tendo em 
vista o alcance da melhoria do estado de saúde e da qualidade de vida da população. 
Assim, as práticas de cuidado desenvolvidas pelo enfermeiro não podem se restringir 
apenas à técnica, mas deve ser conectada também as atitudes e ao relacionamento com o 
próximo a quem o cuidado é oferecido (CATOIA et al., 2015).

Em alguns casos o cuidado a esses pacientes deve ser direcionado para 
intervenções mais complexas e contínuas caso haja alguma ocorrência ou hospitalização. 
Estes são alguns dos cuidados de interesse diante da perspectiva de uma vida longa e de 
boa qualidade das PVHA (NOGUEIRA et al., 2015). 

Nessa perspectiva, ressalta-se a importância da dimensão da subjetividade na 
avaliação da qualidade de vida, de acordo com a percepção dos sujeitos quanto à sua 
posição na vida, haja vista sua cultura, sistema de valores e expectativas pessoais e sociais. 
Além disso, no caso de pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), há a especificidade de 
sua expressão em questões como modos de convivência, a estigmatização, diagnóstico e 
enfrentamento da doença, processo de aceitação, bem como representações e experiências 
quanto ao tratamento (COSTA; OLIVEIRA; FORMOZO, 2015).

2 |  OBJETIVO
Identificar na literatura as evidências científicas sobre a assistência de enfermagem 

na Atenção Primária à Saúde ao cliente convivendo com HID/Aids.

3 |  METODOLOGIA
Este estudo refere-se a uma revisão narrativa da literatura. Segundo Ferenhof e 

Fernandes (2016), a revisão narrativa enquadra-se como uma revisão tradicional, ou seja, 
trata-se de pesquisar os artigos explorando aqueles cujo conteúdo se enquadre no contexto 
do que se quer demostrar. Este método, muitas vezes, é realizado de forma aleatória não 
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necessitando seguir uma sistematização na busca dos artigos. A forma de buscar esses 
achados é chamada de busca exploratória, e pode ser utilizada na complementação de 
construtos com delineamentos sistemáticos.

As buscas foram realizadas via portal Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a partir do 
cruzamento dos Descritores em Ciências da saúde (DeCS): Assistência de Enfermagem, 
HIV e Atenção Primária à Saúde. Os descritores foram conectados a partir do Booleano 
AND, na perspectiva de ampliação das buscas. 

As bases de dados utilizadas foram Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e 
Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILLACS). O pressuposto 
que motivou o desenvolvimento dessa pesquisa buscou identificar a maneira que se é 
desenvolvido o processo de assistência do enfermeiro da APS no cuidado a usuários que 
convivem com HIV/Aids.

Para melhor enquadramento e inclusão dos estudos, elencou-se processos para 
elegibilidade dos resultados alcançados, onde, para inclusão: pesquisas disponíveis 
integralmente e gratuitas, publicadas no idioma português, estudo com enfoque para o 
atendimento do enfermeiro, e marco temporal de estudos mais recentes; como exclusão: 
artigos duplicados, que fugissem totalmente do assunto a ser estudado, assim como 
monografias, dissertações e teses.

Foram utilizados, ao todo, nove artigos para embasamento e estruturação dessa 
revisão. O processo de captação e elegibilidade dos estudos está melhor representado na 
figura 1. 

Figura 1: Fluxograma para seleção de referências: estratégia de pesquisa, número de registros 
identificados, incluídos e excluídos.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra de artigos que compôs o referencial para estruturação dessa pesquisa 

tinha por características demográficas apresentar-se em sua maioria nas regiões: sudeste 
(Rio de Janeiro, apresentado 4 artigos (44,4%), São Paulo, apresentando 2 artigos (22,2%) 
e Minas Gerais apresentando 1 artigo (11%), região sul (Santa Catarina) e região nordeste 
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(Piauí), ambas também apresentando 1 artigo (11%) cada. 
Quanto a formação acadêmica dos autores, estes eram: cinco mestres (56%), 

dois docentes (22%), um coordenador de pós-graduação (11%), seis doutores (67%), um 
enfermeiro pedagogo (11%), três enfermeiros bacharéis (33%), dois professores adjuntos 
(22%) e três discentes (33%).

As recomendações na atenção às pessoas que vivem com HIV, no Brasil, sinalizam 
que as atividades dos serviços de saúde devem ser organizadas de forma a facilitar a 
adesão dos usuários não só ao tratamento, mas ao próprio serviço, oferecendo alternativas 
de atendimento diversificadas e estabelecendo fluxo diferenciado para pessoas com 
maiores dificuldades. Em associação a essas preocupações, demarca-se entre os desafios 
ao setor saúde, no país a ampliação do acesso, qualidade dos serviços de saúde e apoio 
social, e a melhoria da qualidade de vida desses pacientes (PEREIRA et al.,2016).

Desde 1990 se tem instituído a garantia de acesso gratuito tanto ao diagnóstico 
quanto ao tratamento de HIV/Aids pelo SUS, gerando grandes repercussões nas políticas 
públicas de saúde, permitindo assim, que a testagem e o tratamento sejam realizados o 
mais precocemente possível (ABREU; FRANÇA, 2017).  

Nesse pressuposto, tem-se em território nacional o Departamento de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais (DDAHV) ligado à Secretaria de 
Vigilância em Saúde e pertencente ao Ministério da Saúde, que passa a alertar e incentivar 
o diagnóstico precoce do HIV/Aids, tendo como umas das diretrizes a descentralização do 
teste rápido anti-HIV para a APS. Isso faz com que esse tipo de serviço de saúde entre em 
um patamar relevante, assumindo papel essencial para as políticas de prevenção, controle 
e assistência aos portadores da doença, como fatores de resposta a epidemia (SOUZA; 
FREITAS, 2009; FERREIRA, 2018).

Para a população, o diagnóstico precoce possibilita romper a cadeia de transmissão 
do HIV/Aids e favorece a instituição precoce do tratamento, o que permite maior qualidade 
de vida aos portadores da doença e, consequentemente, menor morbimortalidade causada 
pela Aids. Para a saúde pública, o diagnóstico oportuno diminui o custo relacionado às 
comorbidades da infecção pelo HIV/Aids e previne a transmissão deste vírus às pessoas 
soronegativas. Esta baixa cobertura amplia a vulnerabilidade e os agravos relacionados à 
infecção, uma vez que o diagnóstico tardio posterga as ações educativas e de tratamento 
que visam oferecer qualidade de vida aos portadores do HIV/Aids (ARANTES; SANTOS, 
2015).

A APS, como porta de entrada do usuário aos serviços de saúde, apresenta papel 
fundamental a estes usuários, atuando de diversas formas, seja individual ou coletivamente, 
e utilizando os princípios de promoção da saúde e prevenção de agravos. No decorrer da 
assistência na APS o cliente passa pelos processos de diagnóstico, tratamento, reabilitação 
e continua em constante cuidado, permitindo assim, uma avaliação fiel de seu prognóstico 
(MASOCHINI; FARIAS; SOUSA, 2018).
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Com isso, é necessário destacar o quanto é importante a realização dos diagnósticos 
de enfermagem, da aplicação das intervenções, e da realização de uma assistência de 
saúde com base na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), na APS, em 
todas as etapas que compõe este processo, garantindo a esses pacientes uma assistência 
humanizada e integral, apoiada em bases científicas, regida tanto pela SAE quanto pelos 
princípios de promoção, proteção e reabilitação, além da criação de vínculo entre o  
profissional e o usuário, permitindo ao soropositivo atuar no seu autocuidado, ter autonomia 
e principalmente aderir ao tratamento (ROCHA et al., 2015).

O enfermeiro, assim como os demais membros da equipe multiprofissional, tem 
respaldo legal e ético para que, quando devidamente treinado e capacitado de acordo com 
as normas ministeriais, proceda à coleta, à leitura e ao registro do resultado do teste rápido 
anti-HIV. Ademais, inseridos na Estratégia Saúde da Família (ESF), estes profissionais 
criam vínculos com a população, o que favorece a realização do aconselhamento pré 
e pós-teste, bem como maior oportunidade em instituir educação sexual, planejamento 
familiar e uma assistência integral a todos os ciclos de vida do cliente. Por isso, discutir a 
importância do diagnóstico precoce entre os profissionais da equipe é fundamental, para 
que, juntos, possam facilitar o acesso ao teste anti-HIV e traçar um plano de cuidados que 
atenda às necessidades destes indivíduos (ARANTES; SANTOS, 2015).

A descoberta da soropositividade ao HIV/Aids desencadeia sentimentos de medo 
e sofrimento, contribuindo para a negligência da procura de atendimento e não aderência 
ao tratamento ideal que muitas vezes decorrem da reduzida ou inexistente educação em 
saúde sobre a temática. O avanço da soropositividade pode levar a um grave e progressivo 
comprometimento imunológico, a depender das características de comorbidades, em 
sua maioria, oportunistas, agravando o quadro desse paciente, contribuindo para uma 
permanência mais prolongada no serviço de saúde (COSTA et al., 2016). 

As pessoas que vivem com HIV/Aids depositam suas expectativas de tratamento nos 
profissionais de saúde e no ambiente onde se realiza esse tratamento, seja no ambiente 
hospitalar como na APS, devido ao caráter crônico gerado pela doença, o que causa uma 
certa dependência dos mesmos, expressando também necessidades de ordem física e 
psicológica, além do processo de estigmatização que estes indivíduos vivenciam. Ressalta-
se a importância do acolhimento e do apoio diante das necessidades psicológicas, além 
daquelas de natureza clínica, tornando indispensável uma equipe multiprofissional bem 
qualificada para o atendimento a este grupo (SOUSA; SILVA, 2013).

Destaca-se a importância das ações de prevenção da doença para seu efetivo 
controle, e a valia do uso de preservativo relacionada ao HIV/Aids, assim como a pratica do 
aconselhamento no sentido de valorizá-lo e reconhecer nesse aconselhamento um espaço 
de cuidado do profissional para com o usuário. Deve-se realizar também procedimentos 
clínicos como a realização do teste anti-HIV (instruindo sobre seu funcionamento com 
clareza e abordando todos os aspectos que envolvem a testagem); e solicitação de exames 
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laboratoriais, que são essenciais na organização de ações de prevenção e controle do HIV/
Aids (SOUZA; FREITAS, 2009).

As ações de enfermagem para com esses usuários incluem, diálogo aberto, 
informações e orientações sobre a patologia, incentivo a participação no plano terapêutico e 
no tratamento, orientações quanto as medicações, suas características e efeitos colaterais, 
realização de exame físico, avaliação do estado nutricional e psicológico, encaminhamento 
ao nutricionista e ao psicólogo, realizar escuta qualificada e incluir a família no plano de 
cuidados a esses usuários (MACÊDO et al., 2013).   

 Os cuidados de enfermagem são instituídos na APS de acordo com as 
necessidades da clientela atendida, bem como de suas especificidades clínicas e devem 
ser fundamentados em assistência humanizada, contextualizada e integralizada. No que 
tange aos cuidados aos usuários com HIV/Aids, é relevante destacar que o trabalho da 
enfermagem se encontra inserido em todas as fases do tratamento, contribuindo com a 
melhoria da qualidade de vida e prestação de assistência de qualidade. Desse modo, o 
setor saúde representa um conjunto relevante de dispositivos potenciais para promoção da 
qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV, garantindo uma maior atenção a esse 
público e possibilitando uma avaliação clínica e psicossocial para identificação de modos de 
enfrentamento, dificuldades de aceitação e de viver com o diagnóstico de soropositividade 
(TONNERA; MEIRELLES, 2015).

5 |  CONCLUSÃO 
O conhecimento sobre o HIV/Aids de forma empírica, tanto para o profissional 

quanto para o usuário, torna-se um fator complicador no que se refere a adesão do usuário 
ao tratamento, causando mudanças de comportamento na pessoa doente o que representa 
um grande desafio para os profissionais de saúde devido ao estigma e a discriminação 
causados pela doença.

O profissional enfermeiro por estar na linha de frente desse cuidado, deve 
compreender seu paciente em todo seu contexto biopsicossocial, lidando com os 
sentimentos deprimidos, tais como a tristeza, desespero e impotência diante do contexto 
de morte. O enfermeiro exerce ainda um papel fundamental no que se refere a estimulação 
constante desse usuário a adesão do tratamento, no esclarecimento de dúvidas quanto aos 
medicamentos e efeitos colaterais, estabelecendo tudo isso com uma escuta ativa, sem 
pré-julgamentos e ofertando uma assistência sistematizada e holística.

Torna-se necessário a realização de práticas de educação em saúde que 
envolva esse público, alertando aos riscos dessa doença, suas complicações, cuidados 
indispensáveis, importância de sequência do tratamento e, acima de tudo, promoção da 
quebra de estigmas e paradigmas existentes, para que assim o cuidado a esse paciente 
seja realizado de forma integral e humanizado.
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