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APRESENTAÇÃO
O segundo volume de “Afeto, Poder e Interações” transita entre as temáticas 

concernentes á educação, processos históricos, tecnologias, capitalismo e suas rupturas, 
informação, globalização, interdisciplinaridade, relações jurídicas, rituais e especificidades 
culturais.

Abrimos o volume com capítulos relacionados á educação: abordando a escola 
como instituição social de maior relevância na formação de personalidade e convívio, 
desenvolvimento humano e sobre como o uso de fontes históricas, o processo de inclusão 
e exclusão socio espacial e acesso e uso de tecnologias interferem no processo de ensino 
e aprendizagem.

Na sequência reflexões sobre a vivência na formação de educadores, experiências 
poético-estéticas sobrepostas à ciência como base do conhecimento e a valorização dos 
saberes dos povos originários; abrem um debate sobre imposições formais e os benefícios 
na flexibilização da visão de uma única estrutura possível na construção do conhecimento.

Tais rupturas nos apresentam readequações nas leituras sobre o modo de vida na 
sociedade capitalista como a conhecemos e a adaptação iminente e necessária desse 
modelo pré-estabelecido.

Na sequência, o sujeito é apresentado como o centro do debate da crise da 
informação, globalização e instantaneidade; relações entre homem e máquina, inteligência 
artificial e novos discursos e visões de responsabilidade civil e jurídica.

Encerramos apresentando quatro capítulos que tratam de abordagens sobre as 
especificidades culturais nas relações humanas e debates sobre os papéis dos rituais na 
sociedade.

Natalia Colombo
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RESUMO: Os cuidadores formais, neste caso 
Ajudantes de Acão Direta (AAD), em Estruturas 
Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), 

enfrentam vários desafios relacionados com 
o défice de formação e a falta de supervisão 
durante os cuidados, provocando-lhes 
ansiedade. Objetivos: Este estudo pretendeu 
identificar as dificuldades dos AAD numa ERPI 
em Portugal e a sua influência na ansiedade 
manifestada; avaliar o contributo da apropriação 
da Metodologia de Cuidado Humanitude na 
redução da ansiedade manifestada. Método: Foi 
realizado um estudo de caso numa ERPI onde 
foi implementada a Metodologia de Cuidado 
Humanitude. A amostra foi constituída por 16 AAD 
que exerciam funções nesta instituição. A recolha 
dos dados foi realizada através de observação 
participante, para identificar as dificuldades e a 
ansiedade manifestada pelos AAD nos cuidados 
e observação estruturada através da utilização 
da planilha de observação da Sequência 
Estruturada dos Procedimentos Cuidativos 
Humanitude (SEPCH).Resultados: As principais 
dificuldades que provocaram ansiedade nos 
cuidadores foram: prestar cuidados a utentes que 
recusavam os cuidados e que se agitavam; falta 
da supervisão/acompanhamento do Enfermeiro; 
e dificuldade na gestão do tempo. Durante o 
processo de acompanhamento da Metodologia 
de Cuidados Humanitude (MCH®), pela 
observação realizada, verificou-se um aumento 
do nível de apropriação dos procedimentos 
cuidativos humanitude, em todos os itens das 
duas primeiras etapas da SPECH. Conclusão: 
Com a apropriação da MCH, verificou-se uma 
redução da ansiedade manifestada pelos AAD.
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CHALLENGES IN CARING FOR ELDERLY PEOPLE: CONTRIBUTION OF 
METHODOLOGY OF CARE HUMANITUDE IN REDUCING CAREERS ANXIETY

ABSTRACT: Formal caregivers, in this case, Direct Action Assistants (AAD), in Residential 
Structures for the Elderly (ERPI), face several challenges related to training deficits and lack 
of supervision during care, causing them anxiety. Objectives: This study aimed to identify 
the challenges of AAD in an ERPI in Portugal and the influence on their manifested anxiety; 
evaluate the contribution of the appropriation of the Methodology of Care Humanitude 
(MCH®) in the reduction of manifested anxiety. Method: A case study was carried out in an 
ERPI where the Methodology of Care Humanitude was implemented. The sample consisted 
of 16 AAD who performed functions at this institution. Data collection was performed through 
participant observation, to identify the difficulties and manifested anxiety by the AAD in 
care and structured observation using the observation grid of the Structured Sequence of 
Humanitude Care (SEPCH). Results: The main difficulties that caused anxiety in caregivers 
were: providing care to residents who refused care and who were agitated; lack of supervision/
monitoring by the nurse; and difficulty in time management. During the monitoring process of 
the Methodology of Care Humanitude, through the observation made, there was an increase 
in the level of appropriation of humanitude care procedures, in all the criteria of the first two 
stages of SPECH. Conclusion: With the appropriation of MCH, there was a reduction in the 
anxiety manifested by the AAD.
KEYWORDS - methodology of care humanitude; elderly; formal caregivers; anxiety

1 |  INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o aumento da população idosa em Portugal tem sido proporcional 

ao aumento do número de casos de demência (Preto, Cordeiro, Martins, & Preto, 2017). A 
acrescentar a esta realidade temos as modificações nas estruturas económicas e  sociais 
que limitam a capacidade de acompanhar e cuidar das gerações mais velhas e implicam a 
restruturação da organização social, familiar  e das relações entre as gerações culminando 
na institucionalização das pessoas (Guedes, 2012), nomeadamente em Estruturas 
Residenciais para Idosos (ERPI). O que exige saber cuidar destas pessoas com processos 
demenciais e elevados níveis de dependência. Esta realidade tornou-se um dos maiores 
desafios, para o qual as instituições e os cuidadores precisam estar preparados.

Na sua maioria, estes cuidadores, são os Ajudantes de Acção Directa (AAD), que 
enfrentam vários desafios relacionados com o défice de formação e a falta de supervisão 
durante os cuidados, provocando-lhes ansiedade (Camargo, 2010). Esta ansiedade 
muitas vezes, surge pela dificuldade em lidar com a recusa de cuidados, um dos Sintomas 
Comportamentais e Psicológicos da Demência (SCPD). 

A qualidade dos cuidados é também influenciada pelos modelos de gestão 
organizacional e por perturbações ou falhas de acompanhamento das equipas (Bernardes, 
et al., 2019). Importa, por isso, que se procure um caminho onde os cuidados, em qualidade, 
exigem acompanhamento, e devem ser integrados e negociados com as pessoas idosas e 
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os cuidadores (Henriques, 2017).
Com o intuito de adequar a resposta a estas necessidades, a ERPI, onde decorreu 

o estudo, implementou um programa formativo baseado na Metodologia de Cuidar Gineste-
Marescotti® (MGM®) ou Metodologia de Cuidado Humanitude (MCH). 

A ERPI, onde foi realizado o estudo de caso, está envolvida, desde 2016, num 
projeto ambicioso de melhoria da qualidade dos cuidados, desenvolvendo a implementação 
da MCH, com o envolvimento de todos os colaboradores. 

A MCH baseando-se no conceito do bem-cuidar, respeitando os princípios 
humanitude, permite operacionalizar na prática a humanização da assistência das pessoas 
cuidadas, reduzindo as dificuldades no cuidar, promovendo o bem-estar tanto na pessoa 
cuidada como no cuidador (Figueiredo & Melo, 2018; Henriques, Dourado, Melo, & Tanaka, 
2019).

Com base nestas premissas definimos os objetivos do nosso estudo: Identificar as 
dificuldades sentidas pelos AAD na ERPI e avaliar a sua influência na ansiedade percebida; 
avaliar o contributo da aplicação da MCH, assim como da supervisão/acompanhamento da 
enfermagem, na redução das dificuldades e da ansiedade do AAD.

2 |  ENQUADRAMENTO TEÓRICO
Os SCPD incluem alterações do humor, agitação, apatia, distúrbios do sono, 

deambulação errante, desinibição, hiperfagia ou acumulação de objetos e caminhar atrás 
de alguém (Alves, Araújo, & Melo, 2017). Para alguns autores (Fauth, Femia, & Zarit, 
2016), os SCPD apresentam uma relação significativa com as AVD’s, e entre estas, um dos 
momentos onde se observam com mais frequência alterações de comportamento é nos 
cuidados de higiene, gerando desconforto (Cohen-Mansfield & Parpura-Gill, 2007), quer 
para os próprios idosos quer para os cuidadores. Este desconforto, para os idosos, está 
relacionado com fatores, tais como: o défice de termorregulação, alterações cognitivas, 
ciclos de sono alterados, fatores psicológicos/individuais e sócio/culturais, como as 
perceções individuais sobre cuidados de higiene, intimidade e espaço, preferências 
e hábitos. Importa não esquecer que, apesar das alterações cognitivas e sensoriais, a 
pessoa com demência continua a perceber emoções associadas a estímulos externos e 
internos (Alves, Araújo & Melo, 2017). Para os cuidadores, o desconforto está relacionado 
com a desatenção a características do meio circundante (Alves, Araújo, & Melo, 2017), 
como o ruído, a luminosidade, temperatura e o receio verbalizado de que os idosos não 
vão aceitar o cuidado, gerando-se ansiedade. Um dos maiores distress da pessoa idosa 
está associado a maior ansiedade no cuidado (Delalibera, Presa, Barbosa, & Leal, 2015). 
Neste sentido, alguns autores referem que, ao nível físico e psicológico, muitos cuidadores 
têm a sensação de maiores níveis de ansiedade emocional percebida. Esta sobrecarga 
da ansiedade emocional vivenciada pode interferir no cuidado prestado ao idoso (Cassis, 
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et al., 2007; Manetti & Marziale, 2007), sendo inclusive fator preditor para a recusa de 
cuidados. A Ansiedade é caracterizada por um sentimento de tensão, preocupação e medo 
(American Psychiatric Association, 2013). Estes fatores podem agir como influenciadores e/
ou determinantes do confronto adaptativo no processo de vivência dos cuidadores, podendo 
ser traduzidos em pensamentos negativos e preocupações sobre a própria performance 
(Martens, et al., 2000; Braga, Carvalho, & Binder, 2010; Martins, et al., 2019). 

Para melhor perceber os SCPD e diminuir as dificuldades sentidas e percebida 
pelos cuidadores, a ERPI, iniciou a implementação da MCH em 2016. O processo de 
implementação da MCH, implicou o envolvimento da equipa interdisciplinar, tendo a 
enfermagem um papel fundamental na prescrição e supervisão/acompanhamento dos 
cuidados, traduzindo-se em ganhos para os profissionais e pessoas idosas (Melo, 2017; 
Figueiredo & Melo, 2018; Henriques, Dourado, Melo, & Tanaka, 2019).

A MCH foi desenvolvida desde 1979, por Yves Gineste e Rosette Marescotti. A 
metodologia emergiu das inquietudes sobre a forma como os cuidados diários às pessoas 
mais dependentes e vulneráveis eram prestados no que concerne ao respeito pelos 
direitos fundamentais da pessoa: dignidade, liberdade e autonomia (Salgueiro, 2014). A 
sua implementação nas instituições tem evidenciado eficácia na prevenção e redução 
de comportamentos de agitação das pessoas com demência (Honda, Ito, Ishikawa, 
Takebayashi, & Tierney Jr., 2016). A MCH permite a operacionalização da relação por 
meio da Sequência Estruturada de Procedimentos Cuidativos Humanitude (SEPCH), mais 
comummente referida como Captura Sensorial (Gineste & Pellissier, 2008).  Para estes 
autores a captura sensorial é uma ferramenta de cuidado que permite o estabelecimento de 
uma relação positiva entre a pessoa cuidada e o cuidador (Simões, Salgueiro, & Rodrigues, 
2012; Alves, Araújo, & Melo, 2017). 

A SPECH é constituída por 5 etapas sequenciais e interativas: os pré-preliminares, 
os preliminares, a rebouclage sensorial, a consolidação emocional e o reencontro (Gineste 
& Marescotti, 2008). A 1ª etapa, pré-preliminares, pressupõe a preparação da abordagem 
inicial, o anúncio da presença dos cuidadores, evitando as abordagens surpresa, 
concretizando o respeito pela privacidade e a autonomia. Os preliminares, enquanto 2ª 
etapa, permitem o estabelecimento da relação através da utilização dos pilares relacionais 
da Humanitude (olhar, palavra e toque) e o consentimento relacional. Na relação cuidador/
pessoa cuidada, os dois encontram-se através destes pilares relacionais refletindo-se 
em emoções (Blanchon, 2006). A 3ª etapa, rebouclage sensorial, é o momento efetivo 
da prestação do cuidado proposto/necessário, reforçando uma relação positiva entre o 
cuidador e a pessoa cuidada. A 4ª etapa, consolidação emocional, é a etapa de estímulo 
emocional que permite deixar na memória da pessoa cuidada uma informação positiva da 
relação construída, facilitando a aceitação do próximo cuidado. O reencontro, enquanto 
5ª etapa, é o momento de obtenção de um compromisso para os cuidados futuros. Nessa 
etapa, faz-se a despedida e marca-se o novo encontro prevenindo sentimentos de abandono 
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e desprezo (Gineste & Pellissier, 2008; Alves, Araújo, & Melo, 2017)
No presente estudo de caso consideramos apenas as primeiras duas etapas: pré-

preliminares e preliminares porque estas duas etapas são fundamentais para a preparação 
da relação, aceitação do cuidado prevenindo a agitação, mas por outro lado configuram-se 
como muito desafiantes para os cuidadores, por serem difíceis de integrar na prática dos 
cuidados, devido à rotinização e enfoque na tarefa a realizar, nem sempre se conseguindo 
pôr de lado as minudências das tarefas rotinizadas (Martins, Araújo, & Melo, 2017).  

Por um lado, enquanto os cuidadores não chegam à rebouclage sensorial, a 
ansiedade pode surgir pela incerteza de se conseguirem obter o consentimento relacional 
para o cuidado. Por outro lado, a exigência de múltiplas tarefas cuidativas toma conta do 
pensamento e atropela as etapas e critérios a observar em cada uma. Quando os AAD não 
possuem um profissional que os acompanha e orienta em relação à execução dos cuidados, 
cuidando de acordo com as suas convicções e com incertezas quanto aos resultados, 
pode gerar-se ansiedade emocional e receio nos cuidadores que aplicam o senso comum 
nas suas atividades (Fratezi & Gutierrez, 2011). Quando há acompanhamento por parte 
da equipa técnica, os mesmos cuidadores, sentem-se mais sustentados e encorajados 
na observação de todos os critérios. O cuidado à pessoa idosa exige atenção aos seus 
problemas complexos e multifacetados, aos quais um só profissional não é capaz de dar 
resposta. A comunicação e acompanhamento interdisciplinar torna-se, assim, o constructo 
mais importante para o bom funcionamento da equipa (Dietz, et al., 2014). Os vários 
sistemas reguladores da profissão de enfermagem já indicam, de alguma forma, esta 
atuação em colaboração (Bernardes, et al., 2019). 

Neste contexto, foram formuladas as seguintes questões de investigação: Quais as 
dificuldades dos AAD numa ERPI em Portugal?; Qual a influência das dificuldades dos AAD 
na ansiedade manifestada?; Qual o contributo da apropriação da Metodologia de Cuidado 
Humanitude na redução da ansiedade manifestada?.

3 |  METODOLOGIA
Foi realizado um estudo observacional, longitudinal, numa ERPI em Portugal, que 

acolhe 51 idosos.  A amostra intencional foi constituída pelas 16 AAD que tinham à data, 
mais de 6 meses de exercício da profissão e, todas tinham realizado formação em MCH. 
Esta instituição foi selecionada para o estudo por estar em processo de implementação da 
MCH desde 2016, tendo todo a equipa multidisciplinar sido envolvida no processo. Foram 
efetuadas 133 observações durante a prestação de cuidados de higiene e conforto pelas 
AAD, durante 31 dias consecutivos, por um investigador com conhecimento e experiência 
na aplicação da planilha SEPCH e formação na MCH. Para as observações estruturadas foi 
utilizada a planilha de observação da SEPCH (Simões, Salgueiro & Rodrigues 2012), à qual 
se associou notas de campo. Com as observações pretendemos identificar as principais 
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dificuldades durante os cuidados e, o reflexo destas na ansiedade manifestada pelos AAD. 
Através das observações também foi possível identificar os procedimentos cuidativos 
humanitude menos consistentes e que necessitavam de maior apropriação e consolidação 
na prática. Os procedimentos cuidativos humanitude foram observados utilizando a SEPCH 
numa escala de 0 (Não observado/não realizado), 0,5 (Observado/realizado pontualmente) 
e 1 (Observado/realizado de forma consistente). Com a identificação dos momentos de 
maior ansiedade evidenciados pelas AAD, foram implementadas algumas estratégias, tais 
como formação na ação personalizada e formação para o desenvolvimento de estratégias 
de coping para lidar com a ansiedade emocional (Maronesi, da Silva, Cantu, & dos Santos, 
2014).

A análise dos dados qualitativos foi feita através da análise de conteúdo (Bardin, 
2016) e a analise dos dados quantitativos através do IBM SPSS®, versão 17.0.

A sistematização dos dados qualitativos e quantitativos realizou-se por meio da 
análise e reflexão sobre os registos das observações das dificuldades identificadas pelos 
AAD’s na prática dos cuidados e o cumprimento dos critérios da SEPCH.

4 |  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A idade dos participantes variou entre os 25 e os 59 anos, sendo todos do género 

feminino. Os participantes tinham mais de seis meses de experiência e todos tinham 
formação em MCH. 

Da análise de conteúdo às notas de campo realizadas durante a observação dos 
cuidados emergiram as seguintes categorias de dificuldades: interação; ansiedade; défice 
de supervisão durante os cuidados. 

Na categoria da dificuldade na interação emergiram as subcategorias: não 
compreensão da recusa dos cuidados, falta de intencionalidade na relação, não 
negociação dos cuidados e centralidade na tarefa. No que diz respeito à não compreensão 
da recusa dos cuidados um dos participantes referiu considerar que possivelmente “todo 
o comportamento agressivo por parte dos utentes deve-se aos meus defeitos pessoais” 
(P1). Na falta de intencionalidade na relação foi identificada a aparente “inexistência de 
foco nos utentes, desconsiderando mesmo algumas alterações comportamentais destes” 
(P2), constituindo um enorme desafio inerente ao cuidar (Figueiredo, Melo & Ribeiro, 
2018). No que concerne à não negociação dos cuidados verificou-se em algumas situações 
resistência em negociar os cuidados com os utentes chegando a ser verbalizado “não vale 
a pena” (P4); relativamente à centralidade na tarefa foi possível registar cuidados em que 
o trabalho estava “mecanizado, para despachar cuidados” (P16), reconhecendo que o foco 
na tarefa pode ser um fator dificultador dos cuidados não permitindo que o cuidador cuide 
com foco na interação com a pessoa cuidada (Figueiredo, Melo & Ribeiro, 2018). 

Relativamente à categoria da ansiedade emergiram as seguintes subcategorias: 
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ansiedade do cuidador, ansiedade da pessoa cuidada, incapacidade de gerir a ansiedade. 
No que concerne à ansiedade do cuidador foi identificado por um participante que se 
sente “constantemente preocupada (...) triste e cabisbaixa” (P1); na ansiedade da pessoa 
cuidada foi referido que por vezes estes têm “comportamentos agressivos” (P1). A 
incapacidade de gerir a ansiedade também constitui uma dificuldade tal como mencionado 
por este participante que refere ter “dificuldades de concentração, redução da capacidade 
de raciocínio e de tomada de decisão e problemas de insegurança” (P8) pois níveis mais 
elevados de ansiedade acabam por criar maiores dificuldades aos cuidadores na prestação 
de cuidados aos idosos (Pereira & Marques, 2014). 

Quanto à categoria défice de supervisão emergiram as seguintes subcategorias: 
falta de trabalho em equipa; falta de acompanhamento durante os cuidados. Relativamente 
à falta de trabalho em equipa um dos participantes identificou que habitualmente “opto por 
trabalhar de forma individual, recorrendo de forma pontual à restante equipa, por receio 
de ser vista com uma performance inferior” (P8). A falta de acompanhamento durante os 
cuidados constitui uma dificuldade, resultando numa culpabilização constante do outro e 
“atribuição de responsabilidades a terceiros” (P2). 

Na figura 1, apresentam-se as categorias e subcategorias das principais dificuldades 
observadas das AAD. 

Figura 1. Principais dificuldades observadas das AAD 

Durante as observações realizadas com a utilização da SEPCH, no início e no fim 
das observações, verificou-se um aumento do nível de apropriação dos 

 procedimentos cuidativos humanitude nos pré-preliminares (início 40%; fim 100%) 
e, nos preliminares (início 50%; fim 91,6%).  

Da análise realizada por cada item da SEPCH verificou-se que, na etapa dos pré-
preliminares, os procedimentos cuidativos humanitude, não observados/realizados no inico 
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eram: “Prepara o material antes de iniciar o cuidado”; “Utiliza a técnica toc-toc”; “Espera pela 
resposta”. No final das observações verificou-se apropriação de todos os procedimentos 
cuidativos humanitude, tendo-se verificado que os procedimentos foram observados/
realizados consistentemente na prática dos cuidados, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1 – Comparação de resultados dos pré-preliminares por item

Relativamente à etapa dos preliminares, no inicio das observações os itens não 
observados/realizados foram: “Ajusta o olhar“; “Apresenta-se à pessoa cuidada”; “Refere o 
motivo do encontro”; “Oferece um ato gratuito (p.e. um elogio)”;  “Espera pelo consentimento 
relacional (verbal ou não-verbal)”; “Não menciona o cuidado antes do consentimento 
relacional”. No final das observações verificou-se apropriação dos procedimentos cuidativos 
humanitude, tendo-se verificado que a maioria dos procedimentos foram observados/
realizados consistentemente na prática dos cuidados, exceto o item “Não menciona o 
cuidado antes do consentimento relacional”, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2 – Comparação de resultados dos preliminares por item
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No decorrer das observações dos cuidados os cuidadores foram demonstrando que 
existiam múltiplos fatores que desencadeavam ansiedade, tais como: cuidados prestados 
a utentes com “resistência aos cuidados e agitação” (P3); a necessidade de gerir múltiplas 
solicitações e tarefas durante o período de trabalho como registado por este participante “ter 
de dar todos os pequenos almoços, antes das higienes” (P4); gestão do tempo como refere 
este participante “isto faz-me todo o sentido, mas demora muito tempo” (P14); sentirem 
necessidade de serem acompanhadas por um elemento da enfermagem nos utentes 
“com situações clínicas mais complicadas” (P4); resistência à mudança demostrando 
preocupação em ter de aprender a cuidar de forma diferente mantendo-se “fixa nas suas 
ideias” (P6). 

Durante o processo de implementação da MCH as AAD foram manifestando 
maior facilidade na prestação dos cuidados a utentes que habitualmente se agitavam e 
recusavam os cuidados, demonstrando uma melhoria nas competências de negociação e 
obtenção do consentimento para o cuidado, estes resultados estão de acordo com outros 
estudos (Figueiredo & Melo, 2018; Henriques, Dourado, Melo, & Tanaka, 2019). Também 
foi registado uma melhor organização do trabalho, com impacto na gestão de tempo, 
aspeto também evidenciado no estudo de Henriques (2017), no qual se verificou ao longo 
da implementação da MCH uma diminuição do tempo necessario para a prestação dos 
cuidados, dado a redução da agitação e o aumento da adesão ao cuidado.  

Durante o processo de apropriação da MCH verificou-se gradualmente uma 
maior recetividade à mudança com a adoção de comportamentos e práticas com foco na 
relação com os utentes e menos nas tarefas, repercutindo-se numa redução da ansiedade 
e comportamentos de agitação da pessoa cuidada por se sentir respeitada enquanto 
pessoa (Figueiredo & Melo, 2018). Estes aspetos permitiram que as AAD se sentissem 
mais confortáveis e menos ansiosas durante os cuidados (Figueiredo & Melo, 2018). A 
intencionalidade na supervisão/acompanhamento do Enfermeiro durante os cuidados, 
constituiu-se como um contributo importante para a redução das dificuldades sentidas pelos 
AAD, dado que estes profissionais não têm formação adequada e especifica para lidar com 
pessoas em situação de grande vulnerabilidade (Pinheira & Beringuilho, 2017), causando-
lhes maior ansiedade. Nesse sentido torna-se fundamental serem acompanhados e 
supervisionados por enfermeiros, dotados de conhecimentos científicos, técnicos e éticos, 
com responsabilidade de assegurarem a qualidade e a continuidade das atividades que 
delegam. (Melo et al., 2017). 

5 |  CONCLUSÕES
Os resultados evidenciaram que os AAD apresentavam dificuldades na prestação dos 

cuidados a utentes que recusavam os cuidados provocando-lhes ansiedade. A apropriação 
da MCH, nomeadamente a sistematização/estruturação da forma de realizar a abordagem 
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inicial, através da intencionalidade no olhar, a forma e conteúdo da comunicação verbal, 
assim como a forma de tocar, refletiu-se na redução da ansiedade percebida e manifestada. 
A intencionalidade na supervisão/acompanhamento do Enfermeiro nos cuidados, também 
constituiu um contributo importante para a redução das dificuldades sentidas pelos AAD e 
consolidação das boas práticas.

O presente estudo, tem como limitações o tamanho da amostra que, por ser reduzida, 
impossibilita a generalização dos dados obtidos e o facto de a ansiedade percebida ter 
sido apenas observada e verbalizada e não avaliada com recurso a escalas. O desafio 
seguinte é dar continuidade à disseminação desta metodologia através da formação na 
ação sobre as técnicas relacionais preconizadas pela MCH, acompanhamento/supervisão 
e monitorização para consolidação das mudanças ocorridas nas práticas de cuidar.  
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