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RESUMO: Introdução: O conhecimento dos 
profissionais sobre segurança do paciente 
favorece a adoção de medidas preventivas 
que garantam o cuidado seguro em serviços 
de saúde. Objetivo: Analisar o conhecimento 
dos profissionais da atenção primária sobre 
os aspectos conceituais acerca da segurança 
do paciente. Métodos: Estudo transversal 
conduzido com profissionais de saúde 
vinculados à rede de atenção primária de Goiás. 
Foi utilizado instrumento validado, aplicado via 
web. Realizada análise estatística descritiva. 
Resultados: Encontrou-se o diagnóstico 
situacional do conhecimento dos profissionais 
de saúde que revelou fragilidades quanto aos 
aspectos conceituais da segurança do paciente. 
A investigação permitiu identificar à ocorrência 
de eventos indesejáveis assim como, condutas 
não esperadas no contexto da cultura de 
segurança, indicando a necessidade de (re)
formulação de políticas de saúde com foco em 
estratégias preventivas. Conclusão: Constatou-
se que o setor saúde deve se organizar para 
trabalhar essa temática de forma mais incisiva 
na atenção primária, elaborando políticas 
educativas que subsidiem a formação de uma 
cultura de qualidade e segurança do paciente.
PALAVRAS - CHAVE: Segurança do Paciente; 
Gestão do Conhecimento; Atenção Primária à 
Saúde.

ABSTRACT: Introduction: The knowledge of 
professionals about patient safety favors the 
adoption of preventive measures that guarantee 
the safe care in health services. Objective: 
To analyze the knowledge of primary care 
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professionals about the conceptual aspects about patient safety. Methods: A cross-sectional 
study conducted with health professionals linked to the primary care network in Goiás. A 
validated instrument was used, applied via the web. Descriptive statistical analysis was 
performed. Results: The situational diagnosis of health professionals’ knowledge was found, 
which revealed weaknesses in the conceptual aspects of patient safety. The investigation 
allowed to identify the occurrence of undesirable events as well as, unexpected behaviors 
in the context of the safety culture indicating the need to (re) formulate of health policies 
with a focus on preventive strategies. Conclusion: It was verified that the health sector 
should organize itself to work this theme in a more incisive way in primary care, elaborating 
educational policies that subsidize the formation of a culture of quality and patient safety.
Keywords: Patient Safety; Knowledge Management; Primary Health Care.

FINANCIAMENTO
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

INTRODUÇÃO
Desde que o cuidado inseguro foi reconhecido como um problema de saúde pública, 

inúmeros esforços surgiram para compreender a natureza e o impacto dos incidentes, 
a fim de encontrar soluções adequadas. A maior parte desses incidentes está centrada 
em ambientes hospitalares. Mas a compreensão da magnitude e da natureza do dano 
aos pacientes fora do hospital, especialmente, na Atenção Primária à Saúde (APS) é de 
extrema importância, uma vez que a maioria das interações médico-paciente ocorre nesses 
ambientes1.

Incidentes são eventos ou circunstâncias que poderiam ter resultado, ou resultou, 
em dano desnecessário ao paciente, comprometendo a estrutura ou função do corpo. São 
classificados em: circunstância notificável quando o incidente tem potencial de dano ou 
lesão; near miss quando um incidente não atingiu o paciente; incidente sem dano quando 
um incidente atingiu o paciente, mas não causou dano; e evento adverso que é o incidente 
que causou dano ao paciente2.

Na APS, a frequência de incidentes variou muito, de 0,004 a 240 por mil consultas, e 
a proporção de incidentes evitáveis variou de 45 a 76%, dependendo do método empregado 
na pesquisa3. Estudo conduzido em 48 unidades que prestam cuidados primários revelou 
que, em um universo de 96.047 pacientes e 452 profissionais, foram identificados 18,6% 
incidentes do tipo eventos adversos. Dentre os eventos identificados, 48,2% foram 
relacionados com o tratamento medicamentoso, 25,7% com os cuidados em geral e 13,1% 
com o diagnóstico4. 

Em revisão sistemática, pontua-se 182 medidas de segurança aplicáveis à APS 
em pacientes adultos, dentre elas, gestão de medicamentos, coordenação de cuidados, 
procedimento/tratamento, testes laboratoriais e estruturas/recursos das instalações5.

Diante dessas estimativas, considera-se relevante o conhecimento como uma das 
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principais ferramentas que os profissionais de saúde possuem para garantir cuidados 
seguros e de alta qualidade aos pacientes6,7. Entretanto, a falta de informações sobre 
os incidentes e seus fatores causais, são os principais determinantes encontrados para 
novas ocorrências, pois impedem o conhecimento, avaliação e a discussão sobre as 
consequências desses eventos para profissionais, usuários e familiares, além de prejudicar 
a ação dos gestores na condução de estratégias para a qualidade da assistência com foco 
no cuidado seguro6.

Diante desta realidade, considerando que os indicadores podem influenciar 
no processo de educação em serviço, o objetivo deste estudo, portanto, é analisar o 
conhecimento dos profissionais da atenção primária sobre os aspectos conceituais acerca 
da segurança do paciente.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, conduzido com profissionais de saúde vinculados 

à rede de atenção primária de Goiás, entre os anos de 2014 e 2015. 
Obteve-se o contato de 354 profissionais a partir do cadastro do Telessaúde Goiás 

e utilizou-se formulário eletrônico, autoaplicável, a fim de atingir diferentes contextos da 
assistência e romper possíveis barreiras relacionadas à distância e ao tempo.

O formulário constou de duas partes. A primeira investigou o perfil sociodemográfico 
e de formação dos profissionais de saúde e, a segunda, constou de 21 questões objetivas 
sobre aspectos conceituais e práticos da segurança do paciente. O formulário foi submetido 
à avaliação por experts para verificar semântica, precisão, clareza e objetividade.

Optou-se por realizar a análise estatística descritiva, com apresentação de média e 
desvio padrão para variáveis contínuas e frequências absolutas e relativas para variáveis 
categóricas. Representou-se o desempenho do profissional na análise do conhecimento 
pela proporção percentual do número de acertos ou respostas esperadas para a questão 
da segurança no ambiente de trabalho. 

Estudo vinculado à pesquisa “Impacto de um programa interativo em segurança 
do paciente por meio da tele-educação, no processo de trabalho de unidades básicas de 
saúde e estratégia saúde da família, vinculados ao Telessaúde”, aprovado por Comitê de 
Ética sob Protocolo nº 630.266/2014. Todos os participantes da pesquisa assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e tiveram seu anonimato garantido. 
Todos os aspectos éticos seguiram o disposto na Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde Nº466/2012.

RESULTADOS
Participaram do estudo 354 profissionais de diversas categorias vinculadas aos 

serviços de saúde da atenção primária. A categoria profissional com maior participação foi 



 
Conhecimentos e Desenvolvimento de Pesquisas nas Ciências da Saúde Capítulo 6 46

a de enfermeiros com 45,0% (163) de representantes, seguido dos médicos com 14,7% 
(52), dos técnicos de enfermagem com 9,4% (33), dos odontólogos com 8,2% (29) e dos 
agentes comunitários de saúde com 5,1% (18). A Tabela 1 apresenta as características 
gerais dessa população. 

CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL N %

IDADE
   21 a 30 anos 150 42,4
   31 a 40 anos 119 33,6
   41 a 50 anos   54 15,3

   51 ou mais anos   31   8,8

ESCOLARIDADE
   Ensino Médio Completo   11   3,1

   Curso técnico   50 14,1
   Bacharel/Licenciatura 105 29,7

   Especialista 144 40,7
   Mestre   30   8,5
   Doutor     6   1,7

FUNÇÃO
   Assistência 222 62,7

   Gestão   68 19,2
   Assistência e gestão   64 18,1

RENDA MENSAL
   Até 3 salários mínimos 139 39,3

   Entre 3 e 6 salários mínimos 119 33,6
   Entre 6 e 9 salários mínimos   34   9,6

   Entre 9 e 12 salários mínimos   15   4,3
   Mais que 12 salários mínimos   47 13,3

MUNICÍPIO DE ORIGEM
   Goiânia 111 31,4

   Interior de Goiás 243 68,6

Tabela 1 - Caracterização dos profissionais da rede de atenção primária à saúde de municípios 
vinculados ao Núcleo de Telemedicina e Telessaúde. Goiás, 2014-2015

A idade variou de 22 a 73 anos, com média de 35 anos, desvio padrão de 9,6 anos 
e faixa etária de 21 a 30 anos predominante para 42,4% (150) dos profissionais. O nível 
de escolaridade mais referido foi o superior para 82,8% (293) e 40,7% (144) referiram a 
especialização como titulação máxima. 

O tempo de formado variou de nenhum a 47 anos, com média de 8,3 anos, desvio 
padrão de 8,4 anos e o tempo de experiência profissional variou de nenhum a 40 anos, 
média de 6,7 e desvio padrão de 6,8. O tempo de atuação na unidade de saúde atual variou 
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de nenhum a 37 anos, média de 4,4 anos e desvio padrão de 5,1 anos. 
A função predominante foi a de assistência direta ao paciente para 62,7% (222) dos 

profissionais e o tipo vínculo empregatício mais referido foi o público para 60,2% (213) dos 
profissionais, com procedência predominante do interior de Goiás, que correspondeu a 
68,6% (243).

A renda mensal de até três salários mínimos foi referida por 39,3% (139) dos 
profissionais, seguido de quatro a seis salários para 33,6% (119) dos profissionais. Apenas 
13,3% (47) deles referiram salário mensal acima de 12 salários mínimos. 

Quanto à formação na área de segurança do paciente, 82,9% dos profissionais 
da capital e 89,3% dos profissionais do interior negaram participação em qualquer curso 
sobre a temática. O conhecimento dos profissionais sobre segurança do paciente está 
apresentado no Quadro 1. 

CONHECIMENTO EM SEGURANÇA DO PACIENTE CT*
N (%)

SO*
N (%)

DT*
N (%)

Eu sei identificar incidentes advindos do cuidado, na unidade 
em que trabalho.

249
(70,3)

89
(25,1)

16
(4,5)

Já presenciei incidentes durante a assistência aos pacientes 
que frequentam a unidade em que trabalho.

237
(66,9)

77
(21,8)

40
(11,3)

Acredito que a notificação/registro dos incidentes relacionados 
à segurança do paciente pode auxiliar na redução de outros 

incidentes semelhantes.
105

(29,7)
245

(69,2)
4

(1,1)

Quando incidentes provenientes do cuidado ocorrem com 
algum paciente, independente, de ter causado dano ou não, 
o profissional que cometeu o incidente é o único responsável 
e deve ser punido para que outros profissionais tenham mais 

atenção.

32
(9,0)

140
(39,5)

182
(51,4)

Cultura de segurança é um conjunto de valores, atitudes, 
competências e comportamentos que determinam o 

comprometimento com a gestão da saúde e da segurança. 
Nesse sistema, substitui-se a culpa e a punição pela 

oportunidade de aprender com os erros decorrentes do cuidado 
e melhorar a atenção à saúde.

214
(60,5)

112
(31,6)

28
(7,9)

A segurança do paciente durante a assistência à saúde 
depende do conhecimento e tempo de experiência do 

profissional de saúde que presta o cuidado. Dessa forma, 
posso afirmar que a estrutura e os processos de trabalho 
de uma instituição de saúde não exercem influência sobre 
a segurança do paciente quando o quadro de pessoal é 

qualificado.

22
(6,2)

113
(31,9)

219
(61,9)

Profissionais que prestam assistência direta ao paciente não 
podem contribuir efetivamente com a segurança do paciente. 
Essa ação compete aos profissionais com cargos de gestão/

coordenação.

8
(2,3)

73
(20,6)

273
(77,1)

Desenvolver uma cultura de segurança do paciente nas 
unidades de saúde depende da vontade do gestor.

54
(15,3)

155
(43,8)

145
(41,2)
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Discutir os incidentes advindos da assistência à saúde pode ser 
uma estratégia para o aprendizado e prevenção de incidentes.

111
(31,4)

239
(67,5)

4
(1,1)

Tenho conhecimento adequado para desenvolver minhas ações 
assistenciais visando à segurança do paciente.

77
(21,8)

218
(61,6)

59
(16,7)

Possuo conhecimento adequado sobre segurança do paciente 
para executar minhas ações com qualidade.

76
(21,5)

203
(57,3)

75
(21,2)

Oriento os usuários sobre a importância de sua participação no 
tratamento e estratégias para garantir sua própria segurança.

98
(27,7)

235
(66,4)

21
(5,9)

Quadro 1 - Conhecimento geral dos profissionais da atenção primária à saúde sobre segurança 
do paciente. Goiás, 2014-2015

* CT [Concordo totalmente]; SO [Sem opinião]; DT [Discordo totalmente]. 

Saber identificar os incidentes advindos do cuidado, na unidade de trabalho, foi 
afirmado por 70,3% (249) dos profissionais e 66,9% (237) referiram já ter presenciado a 
ocorrência de incidentes durante a assistência na atenção primária. Apenas 29,7% (105) 
dos profissionais da atenção primária acreditam que a notificação/registro dos incidentes 
pode auxiliar na redução de outros incidentes semelhantes. 

Diante da ocorrência de um incidente, 51,4% dos profissionais assumiram que 
o profissional envolvido no incidente não é o único responsável e não deve ser punido. 
Entretanto, um número significativo de profissionais (140; 39,5%) preferiram não julgar o 
item, evidenciando a necessidade de esclarecimentos sobre a sistemática do erro humano. 

Sobre o conceito de cultura de segurança, 60,5% (214) concordaram com a 
substituição da culpa e a punição pela oportunidade de aprender com os erros; 7,9% (28) 
discordaram e 112 (31,6%), o que reforça a necessidade de esclarecimentos de enfoque 
conceitual.

Para 61,9% (219) dos profissionais de saúde, uma assistência de qualidade e com 
segurança não depende apenas de experiência e qualificação profissional e consideram 
que a estrutura e os processos de trabalho exercem influência sobre a segurança. Também 
foi afirmado por 77,1% (273) que os profissionais que prestam assistência direta ao paciente 
podem contribuir efetivamente com a segurança, não sendo responsabilidade apenas dos 
profissionais com cargos de gestão/coordenação.

Nessa mesma perspectiva, 41,2% (145) dos profissionais discordaram que 
desenvolver a cultura de segurança depende da vontade do gestor e 31,4% (111) 
concordaram que discutir o incidente pode ser uma estratégia para o aprendizado e 
prevenção de incidente, atitude que deve ser estimulada entre os serviços de saúde, uma 
vez que grande parte (239; 67,5%) não opinaram sobre o item. 

Ter conhecimento adequado para desenvolver as ações assistenciais com segurança 
foi afirmado por apenas 21,8% (77) dos profissionais, sendo que 61,6% (218) não opinaram 
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sobre o item. Essa mesma tendência é apresentada quanto às ações assistenciais com 
qualidade, onde 21,8% (77) concordaram com o conhecimento adequado para exercer 
suas funções com qualidade e 61,6% (218) não opinaram.

Quanto à realizar orientações aos usuários sobre a importância de sua participação no 
tratamento e as estratégias que garantem sua própria segurança, 27,7% (98) concordaram 
com a afirmação, 5,9% (21) discordaram e 66,4% (235) não opinaram.

Constata-se nuances sobre o desenvolvimento da cultura de segurança, entretanto, 
o vínculo entre profissional e paciente deve ser fortalecido e, ainda, incentivado discussões 
acerca da mudança atitudinal dos profissionais. 

O Quadro 2 reflete a percepção dos profissionais da atenção primária sobre os 
aspectos conceituais dos tipos de incidentes relacionados à assistência à saúde.

CONCEITO DO INCIDENTE CT*
N (%)

SO*
N (%)

DT*
N (%)

Já ouvi falar sobre a Classificação Internacional para 
Segurança do Paciente, na unidade em que trabalho.

114
(32,2)

104
(29,4)

136
(38,4)

O evento adverso é o incidente que, obrigatoriamente, 
resulta em dano ao paciente, como no caso em que, após 
um profissional instalar uma bolsa de sangue em paciente 

homônimo àquele que deveria receber essa bolsa, o paciente 
desenvolve uma reação febril.

197
(55,6)

118
(33,3)

39
(11,0)

O incidente sem dano é um evento que ocorre, mas não 
é detectado dano ao paciente. Por exemplo, quando o 
profissional instala uma bolsa de sangue em paciente 

homônimo àquele que deveria recebê-la, mas o sangue é 
compatível e o paciente não desenvolve reações.

181
(51,1)

113
(31,9)

60
(16,9)

A circunstância notificável é uma situação em que existe 
potencial significativo de dano, mas o incidente não aconteceu, 

o que pode ser exemplificado quando existe uma escala de 
profissionais defasada para determinado plantão, mas nenhum 

incidente ocorre.

156
(43,9)

134
(37,9)

64
(18,1)

O quase-erro é um incidente que não atingiu o paciente, como 
por exemplo, uma situação em que o profissional prepara uma 

bolsa de sangue para um paciente homônimo àquele que 
deveria recebê-la, mas percebe a falha antes da instalação.

220
(62,1)

112
(31,6)

22
(6,2)

Quadro 2 - Avaliação dos conceitos de incidente sem dano, evento adverso, circunstância 
notificável e quase erros, de acordo com a Classificação Internacional para a Segurança do 

Paciente, pelos profissionais da atenção primária à saúde. Goiás, 2014-2015

* CT [Concordo totalmente]; SO [Sem opinião]; DT [Discordo totalmente].
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Apenas 32,2% (114) dos profissionais de saúde ouviram falar da Classificação 
Internacional da Segurança do Paciente. 

Em contrapartida, 55,6% (197), 51,1% (181), 43,9% (156) e 62,1% (220) 
concordaram, respectivamente, com os conceitos de evento adverso, incidente sem dano, 
circunstância notificável e quase-erro.

O julgamento dos casos de incidentes pelos profissionais da atenção primária está 
apresentado no Quadro 3. 

CASOS DE INCIDENTES Acerto N (%) Erro N (%)

Um profissional de enfermagem da sala de imunização preparou 
duas doses da vacina tríplice viral para uma criança de 15 

meses. Antes de administrar percebeu que havia aspirado 1ml e 
descartou o 0,5ml excedente. R*: Quase erro.

67 (18,9) 287 (81,1)

Um profissional de enfermagem da sala de imunização preparou 
duas doses da vacina tríplice viral em uma criança de 15 meses 

e percebeu o erro somente depois de administrado. A criança 
apresentou dor local e hematoma em região do deltoide. R*: 

Evento adverso.

274 (77,4) 80 (22,6)

Um profissional de enfermagem da sala de imunização preparou 
duas doses da vacina tríplice viral e administrou em uma criança 
de 15 meses. A criança foi observada e não manifestou reações 

imediatas e/ou tardias. R*: Incidente sem dano. 
183 (51,7) 171 (48,3)

Criança de 15 meses foi levada à Unidade de Saúde para 
receber a vacina tríplice viral. Entretanto, o profissional da sala 

de imunização informou aos pais que a vacina estava em falta na 
unidade de saúde. R*: Circunstância notificável.

185 (52,3) 169 (47,7)

Quadro 3 - Julgamento de casos de incidente sem dano, evento adverso, circunstância 
notificável e quase erro, de acordo com a Classificação Internacional para a Segurança do 

Paciente, pelos profissionais da atenção primária à saúde. Goiás, 2014-2015

*Resposta esperada.

O julgamento correto do quase-erro foi verificado em apenas 18,9% das respostas 
dos profissionais. O evento adverso foi o julgamento com maior rendimento, obtendo 77,4% 
de acertos. O incidente sem dano e a circunstância notificável foram julgados corretamente 
por pouco mais que 50,0% dos profissionais. 

Ressalta-se que a identificação do incidente pelo profissional exige conhecimento 
prévio de seus conceitos para o estabelecimento de ações preventivas. Frente a isso, 
torna-se imprescindível a qualificação do profissional e o apoio organizacional para que a 
aprendizagem aconteça.
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DISCUSSÃO
Com base no exposto, aponta-se a necessidade de investir em educação em serviço 

a fim de direcionar os profissionais de saúde para uma abordagem mais sistêmica do erro 
decorrente do cuidado. Para isso, primeiramente, deve-se conhecer o perfil do profissional 
a fim de buscar qualidade que possa favorecer o processo de ensino-aprendizagem.

Os profissionais atuantes na APS possuem um perfil sociodemográfico diversificado, 
tais como, faixa etária, titulação, tempo de experiência profissional, dentre outras 
características que podem estar a favor dos processos de gestão do conhecimento. 
Observa-se também essa diversidade em estudo desenvolvido com profissionais que 
atuam na APS em diferentes regiões do Brasil8.

Nota-se que ter conhecimento adequado para executar ações com qualidade e 
segurança foram aspectos com baixa percepção entre os profissionais de saúde, o que 
reforça a necessidade de investir em capacitação7. Corroborando com a proposta do 
Movimento Nursing Now, desenvolver competências para enfermagem na APS, incluindo 
prática clínica, atenção ao paciente e a sua comunidade e família, exigindo contínua 
qualificação9. 

A predominância da pós-graduação em nível de especialização, lato sensu, 
compatível com as atividades desenvolvidas na unidade, não alcançou 50,0% dos 
profissionais de saúde. O nível de especialização em municípios de pequeno porte é mais 
agravante e evidencia determinadas regiões com apenas 28,0% de profissionais com 
cursos na área da saúde coletiva8.

Ressalta-se a importância do estímulo à qualificação específica dos profissionais 
de saúde que atuam na atenção primária9. Para além disso, verificar mudança de 
comportamento em relação à segurança do paciente dos profissionais por meio de avaliação 
sistemática das capacitações, com intuito de melhoria das ações ao cuidado seguro10,11.

Enfatiza-se em relação ao conhecimento dos profissionais de saúde sobre segurança 
do paciente, a necessidade de aprofundamento em questões conceituais, especialmente, 
quanto aos tipos de incidentes, o que ampliará a percepção sobre os riscos da assistência 
à saúde2,7.

O incidente com maior facilidade de percepção foi o evento adverso que pode 
ser decorrente do dano. Entretanto, ressalta-se que a identificação dos outros tipos de 
incidentes deve ser incentivada, pois apontam falhas na organização do serviço.

Estudo nos Estados Unidos da América (EUA) cuja análise de 754 ocorrências 
evidenciou que em 60 casos houve a interrupção de uma cascata de erros antes que 
o mesmo atingisse o paciente12. Incentiva-se pois, a recuperação e monitoramento ativo 
do quase-erro pelas instituições de saúde por representar um potencial evento adverso, 
bem como, por evidenciar falhas latentes13. Entretanto, constitui-se em uma iniciativa 
ainda pouco observada e incipiente, que necessita ser estimulada, em busca de ações 
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prioritariamente preventivas em detrimento das corretivas. Dentre os incidentes na atenção 
primária, os erros de medicação são mais comuns e estão associados principalmente a 
falha de comunicação14.

Estudo evidenciou que 25% de todas as prescrições de medicamentos resultam 
em eventos adversos, sendo 21% destes são evitáveis15. O não uso da prática racional 
de medicamentos na APS implica na necessidade de intervenções para melhorias de 
produto, serviço e processo16. Estudo no Reino Unido enfatizou a transição do cuidado 
e a comunicação como prioridades de pesquisa em segurança do paciente na atenção 
primária17.

Ante ao exposto, destaca-se que somente 27,7% dos profissionais afirmaram 
desenvolver a orientação do paciente sobre o seu próprio cuidado e sobre a importância do 
seu envolvimento para garantir sua própria segurança.

O envolvimento do paciente no plano de cuidados tem sido defendido no contexto 
da segurança do paciente, por ele se configurar na última barreira para evitar que o erro 
aconteça18. Na APS, onde o paciente não fica sob os cuidados direto de um profissional 
de saúde, desenvolver sua autonomia é indispensável. Outro aspecto relevante está no 
acompanhamento dos cuidados e cortesia dos profissionais de saúde19.

O desenvolvimento da autonomia do paciente para o gerenciamento do próprio 
cuidado vai ao encontro das diretrizes da Portaria nº 2.488/2011, quando destaca que a 
organização da atenção primária deve ser centrada no usuário, o qual deve ser estimulado 
a ampliar a autonomia e a capacidade para a construção do cuidado à sua saúde, à saúde 
da coletividade e ao enfrentamento dos determinantes e condicionantes da saúde20.

Na APS, acesso e acolhimento articulam-se e se complementam na implementação 
de práticas em serviços de saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado. Estudo 
evidenciou a desproporção entre oferta, capacidade de atendimento e demanda da APS, o 
que acarreta a descontinuidade do cuidado21.

Destaca-se assim, o incentivo à comunidade utilizar os serviços de saúde, e o 
desenvolvimento comunitário pode ser uma estratégia para alertar o paciente sobre 
diversos aspectos que envolvem o cuidado de saúde22, inclusive sobre a percepção de 
incidentes relacionados ao próprio cuidado.

A assistência centrada no paciente é considerada um desafio por estimular o 
envolvimento do paciente e familiar nas ações do seu próprio cuidado, auxiliando a 
minimizar a ocorrência de incidentes23,24. Assim, o envolvimento do paciente no cuidado 
seguro auxilia os profissionais de saúde na detecção precoce de incidentes23,24.

Reconhece-se que investir no aprofundamento sobre cultura de segurança pode 
auxiliar os profissionais de saúde a tomarem uma posição mais sistêmica diante da 
ocorrência do incidente, uma vez que, somente 31,4% acreditam que discutir os incidentes 
pode ser uma estratégia de aprender com o erro, 29,7% acreditam que a notificação 
pode auxiliar nesse processo e 15,3% acreditam que desenvolver a cultura de segurança 
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depende da vontade do gestor.
Ante ao exposto, percebe-se que essa atitude deve estar intrincada nas ações dos 

profissionais de saúde. Entretanto, evidencia-se que na maioria das instituições de saúde 
ainda não há a cultura de se procurar a falha no processo, na organização/estrutura e assim 
rever os possíveis planos de ação de reestruturação que venham a impedir novas falhas 
e/ou incidentes, especialmente, àqueles que resultam em dano permanente ou morte25. 

Ressalta-se que, para a prevenção dos riscos é necessário identificar e analisar a 
origem do evento para que a adoção de medidas preventivas possa ser sistematizada de 
forma proativa, e não somente quando os erros ocorrem. Estabelecer uma sistemática de 
gerenciamento de riscos é um caminho para se buscar um melhor controle e monitoramento 
dos processos de trabalho26.

Apesar das lacunas identificadas no conhecimento teórico dos profissionais de saúde 
acerca da segurança do paciente, 70,3% referiram saber identificar um incidente e 66,9% 
referiram já ter presenciado. Indica-se, pois, que a ocorrência do incidente na atenção 
primária é uma realidade brasileira e que, portanto, o profissional deve estar preparado 
para uma conduta proativa, a fim de evitar recorrências.

A educação em serviço deve consistir em produção de conhecimento a partir da 
realidade vivida pelos profissionais de saúde, tendo os problemas enfrentados no dia-a-
dia do trabalho e suas experiências como base de interrogação e mudança27. Portanto, 
para promover mudanças é necessário que o processo de construção de conhecimento 
seja sistemático e contínuo, se integre à rotina do serviço e, ainda, considere o objeto de 
trabalho dos profissionais envolvidos28.

Vale destacar o apontamento dos indicadores que direcionam o desenvolvimento de 
programas educativos que contribuem para a ampliação do conhecimento sobre segurança 
do paciente na APS29. Para além disso, contribui com a participação e preocupação dos 
profissionais, com a melhoria organizacional e com o aumento do prestígio profissional30. 

CONCLUSÃO
Constataram-se fragilidades relacionadas ao conhecimento que podem interferir 

na abordagem sistêmica do incidente, limitando a capacidade de elaboração de ações 
estratégicas para a prevenção do incidente. Relaciona-se as principais fragilidades ao 
aspecto conceitual dos tipos de incidentes, especialmente, nos casos em que não envolve 
dano ao paciente. 

Enfatizou-se a importância da notificação dos incidentes, da aprendizagem a partir 
do erro e do envolvimento do paciente no cuidado para a sua própria segurança implicando 
na necessidade de uma abordagem mais incisiva e norteadora à cultura de segurança. 

Espera-se que o estudo influencie a (re)formulação de estratégias preventivas frente 
à ocorrência de eventos indesejáveis durante a assistência prestada ao paciente, bem 
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como, na elaboração de políticas educativas que subsidiem a formação de uma cultura de 
segurança e de qualidade nos serviços de saúde, no contexto da atenção primária à saúde.
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