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APRESENTAÇÃO

Um dos termos mais utilizados para descrever o capitalismo e a sua estruturação 
no mundo é a globalização, que nada mais é do que a integração entre culturas/atividades 
de localidades distintas e consequentemente uma maior instrumentalização proporcionada 
pelos sistemas de comunicação principalmente. É preciso salientar que esse conceito 
é amplo e não se refere simplesmente a um acontecimento, mas a um processo como 
um todo. Nessa perspectiva, a medicina mais do que nunca se torna protagonista de um 
processo cada vez mais tecnológico e necessário ao desenvolvimento humano.

A globalização, de certo modo, pode trazer para a saúde vantagens quando nos 
referimos à integração de conhecimento, partilha metodológica, desenvolvimento de práticas, 
equipamentos e distribuição de insumos e medicamentos. Todavia doenças derivadas de 
práticas ou de processos inadequados acabam se tornando globais, aumentando o risco 
das comunidades e exigindo mais ainda uma evolução e uma dinâmica da medicina.

A obra “A medicina imersa em um mundo globalizado em rápida evolução – Volume 
2” que aqui apresentamos trata-se de mais um trabalho dedicado ao valor dos estudos 
científicos e sua influência na resolução das diversas problemáticas relacionadas à saúde 
de um mundo totalmente globalizado. A evolução do conhecimento sempre está relacionada 
com o avanço das tecnologias de pesquisa e novas plataformas de bases de dados 
acadêmicos, o aumento das pesquisas clínicas e consequentemente a disponibilização 
destes dados favorece o aumento do conhecimento e ao mesmo tempo evidencia a 
importância de uma comunicação sólida com dados relevantes na área médica. 

Deste modo, temos o prazer de oferecer ao leitor, nesses dois volumes iniciais da 
obra, um conteúdo fundamentado e alinhado com a evolução no contexto da saúde que 
exige cada vez mais dos profissionais da área médica. Reforçamos mais uma vez que a 
divulgação científica é fundamental essa evolução, por isso mais uma vez parabenizamos a 
Atena Editora por oferecer uma plataforma consolidada e confiável para que pesquisadores, 
docentes e acadêmicos divulguem seus resultados. 

Desejo a todos uma agradável leitura!
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RESUMO: Objetivo: Usar os princípios do 
Design Thinking (DT) para criação de um modelo 
de treinamento em Microcirurgia. Métodos: Foi 
empregado DT para a elaboração de protótipos 
e para validar os conceitos e a funcionalidade 
do dispositivo para treinamento de técnicas 
microcirúrgicas. Tendo como base os três 
principais pilares do DT: Empatia, Colaboração 
e Experimentação; a criação do protótipo do 
dispositivo de treinamento foi definida em 4 
fases: Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar. 
A primeira fase, “Descobrir”, foi fundamentada 
na coleta de informações por três aspectos: 
entrevistas com profissionais da área, pesquisa 
bibliográfica usando Descritores em Ciências 
da Saúde (DeCS) e bancos de patentes e, por 
último, a criação de um cenário de simulação. 
Na próxima fase, “Definir”, foram estabelecidos 
os critérios do modelo a ser desenvolvido a 
partir das informações obtidas. A terceira fase, 
“Desenvolver” foi iniciada com base nas fases 
anteriores e contou com a participação de um 
engenheiro mecânico para a elaboração do 
protótipo.  A última fase, “Entregar”, consistiu 
na elaboração do protótipo para treinamento 
de técnicas microcirúrgicas idealizado e de 
sua descrição na planilha do modelo patente 
Canvas. Resultados: Na primeira fase foi 
possível identificar as principais dificuldades em 
realizar a técnica microcirúrgica e as habilidades 
necessárias para execução dos procedimentos. 
A pesquisa desk possibilitou o conhecimento dos 
diversos modelos de treinamento já existentes 
e os materiais e dispositivos disponíveis. No 
cenário de simulação, pode-se entender e 
vivenciar o processo de aprendizagem envolvido 
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na técnica. Com a segunda fase, os principais critérios para o desenvolvimento do dispositivo 
foram definidos e a partir disso, a fase de desenvolvimento foi iniciada. Nesta, sessões de 
brainstorming foram feitas entre os autores do presente estudo e o engenheiro mecânico. 
Por último, o protótipo foi então elaborado. Conclusão: Foi desenvolvido um dispositivo de 
treinamento sintético em técnicas microcirúrgicas utilizando o DT.
PALAVRAS-CHAVE: Design Thinking, treinamento, microcirurgia, educação, modelo 
cirúrgico.

MICRO SURGERY TRAINING MODEL: INNOVATIVE DEVICE DEVELOPED 
THROUGH DESIGN THINKING PRINCIPLES

ABSTRACT: Objective: Use the principles of Design Thinking (DT) to create a training model 
in Microsurgery. Methods: DT was used to develop prototypes and to validate the concepts 
and functionality of the device for training in microsurgical techniques. Based on the three 
main pillars of DT: Empathy, Collaboration and Experimentation; the creation of the training 
device prototype was built on 4 phases: Discover, Define, Develop and Deliver. The first phase, 
“Discover”,consisted of getting information from professionals, bibliography researched using 
Health Sciences Descriptors (DeCS) and patent banks and, finally, creating a simulation 
scenario. In the next phase, “Define”, the model criteria was established using the information 
obtained. The third phase, “Developing” was based on previous phases and included a 
mechanical engineer for the prototype elaboration. Finally, in the last phase, “Delivering”, 
the microsurgical techniques training prototype was created along with its description in the 
spreadsheet of the patent model Canvas. Results: In the first phase, it was possible to identify 
the main difficulties in performing the microsurgical technique and the necessary skills to 
perform the procedures. The desk research enabled knowledge of the various training models 
that already exist as well as the materials and devices available. In the simulation scenario, 
it was possible to understand and experience the learning process involved in the technique. 
With the second phase, the main criteria for the device development was defined and the 
develop phase started, in which brainstorming sessions were held between the authors 
and the mechanical engineer. Finally, the prototype was designed. Conclusion: A synthetic 
training device in microsurgical techniques was developed using DT.
KEYWORDS: Design Thinking, training, microsurgery, education, surgical model.

1 |  INTRODUÇÃO
A microcirurgia é uma técnica fundamental no armamento da cirurgia reconstrutiva 

para tratamentos complexos envolvendo transferência tecidual livre. Estima-se que 
mais de um terço das reconstruções complexas realizadas no Mundo utilizam técnicas 
microcirúrgicas. Seu treinamento envolve anos, e os custos financeiros e éticos não devem 
ser negligenciados. Ela requer grande capacidade de tomada de decisões, gerenciamento 
de tempo, liderança de equipe cirúrgica, além de um nível avançado de habilidades técnicas 
(KALU et al., 2005). Tais habilidades podem ser treinadas e aperfeiçoadas em modelos de 
treinamento cirúrgico.
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O modelo de treinamento é uma ferramenta importante no aprendizado de técnicas 
cirúrgicas, além de ter um caráter ético importante, pois o profissional irá aperfeiçoar as 
técnicas e melhorar a intervenção no modelo, para somente depois aplicar suas habilidades 
já aperfeiçoadas no ser humano. Apesar de suas inúmeras vantagens, muitos modelos 
sintéticos de treinamento em microcirurgia são pouco reprodutíveis e não comparam de 
forma quantitativa e qualitativa o desenvolvimento das habilidades (EVGENIOU; WALKER; 
GUJRAL, 2018). Por isso, seria relevante a criação de um modelo sintético que permita 
o treinamento de habilidades em microcirurgia para cirurgiões em formação. O Design 
Thinking (DT) é um modelo de pensamento que tem sido utilizado para o desenvolvimento de 
protótipos inovadores capazes de trazer soluções relevantes centradas nas necessidades 
dos seres humanos.

A origem do design thinking é creditada à Herbert A. Simon em seu livro “The Sciences 
of the Artificial” de 1969 (SIMON, 1996), sendo considerada uma maneira criativa de pensar 
tão poderosa quanto os métodos científicos e acadêmicos (ARCHER, 1979). Baseia-se 
em três pilares principais: Empatia, Colaboração e Experimentação. Tal metodologia tem 
sido amplamente aplicada no campo da saúde e a todas as ações que envolvam direta ou 
indiretamente a prevenção e / ou tratamento de doenças. O DT visa solucionar problemas 
complexos e é utilizado de maneira ampla por diversas disciplinas. (DIECHMANN; VAN 
DER HEIJDE, 2016; DYM et al., 2005; LEVERENZ, 2014; RAZZOUK; SHUTE, 2012; SATO 
et al., 2010; SZABO, 2010; YEAGER et al., 2016). 

O objetivo deste estudo é descrever a criação de um modelo de treinamento sintético 
para microcirurgia reprodutível desenvolvido através da metodologia de design thinking 
(MCLAUGHLIN et al., 2019).

2 |  MÉTODOS
Foi empregada a técnica do DT para a criação do protótipo do dispositivo de 

treinamento e para validar seus conceitos e funcionalidade. Esse processo foi definido em 
4 fases: Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar (FERREIRA et al., 2015). 

A primeira fase “Descobrir” foi fundamentada na coleta de informações por meio 
de três processos. O primeiro foi a realização de entrevistas com dois microcirurgiões 
experientes, com objetivo de identificar as principais dificuldades em realizar a técnica 
microcirúrgica, compreender as principais habilidades necessárias para execução de 
anastomose vascular e questionar se um modelo sintético conseguiria mimetizar um 
modelo animal no treinamento. 

O segundo processo foi a procura de modelos de treinamento sintético já existentes 
em microcirurgia com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Microcirurgia, 
Treinamento por Simulação, Dispositivo, Técnicas de sutura e Anastomose cirúrgica na 
base de dados Medline via Pubmed. As palavras-chaves utilizadas, incluindo seus derivados 
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(singular e plural), bem como as combinações destas e seus respectivos sinônimos em 
Português e Inglês, foram: Microcirurgia, Treinamento por Simulação, instrumentos 
cirúrgicos e Destreza Motora.  Pesquisa incluíam artigos de revisão, metanálise, ensaios 
clínicos, e relatos de séries de casos no período de 30 anos (1990-2020).

Foi realizada a busca de anterioridade para o rastreamento de patentes e/ou modelos 
de utilidade registradas. Os websites estão inscritos nos domínios do banco de dados do 
INPI: http://www.inpi.gov.br/, do Google patents: https://patents.google.com/, do Espacenet 
latinoamericano: http://lp.espacenet.com/, do Espacenet: https://worldwide.espacenet.
com/, do United States Patent and Trademark Office (USPTO): https://www.uspto.gov/, e 
do World Intellectual Property Organization (WIPO): http://www.wipo.int/portal/en/index.
html, State Intellectual Property Office (SIPO): http://english.sipo.gov.cn, e do Japan Patent 
Office (JPO): http://www.jpo.go.jp.

O terceiro processo foi a criação de um cenário de simulação, no qual procurou-
se entender e vivenciar o processo de aprendizagem envolvido, desde a adaptação dos 
instrumentais e microscópio à habilidade cirúrgica, o que inclui também o tempo necessário 
para realização dos exercícios.

Na próxima fase, “Definir”, os principais critérios para o desenvolvimento do 
dispositivo foram definidos com base nos dados obtidos das entrevistas, pesquisa desk 
(pesquisa bibliográfica e busca de anterioridade) e análise do cenário. 

A terceira fase, “Desenvolver”, foi iniciada com base nas duas fases anteriores. 
Contactou-se um engenheiro mecânico, com experiência de mais de 10 anos em 
desenvolvimento de protótipos para patentes e, em sessões de brainstorming em conjunto 
com os autores do presente estudo, definiram-se as características do dispositivo para o 
desenvolvimento do protótipo. O processo de brainstorming possuiu duas fases, a criativa, 
na qual os participantes da sessão apresentaram o maior número de idéias e sugestões 
sem se preocuparem em analisá-las ou criticá-las e a fase crítica, na qual cada participante 
justificou e defendeu suas idéias com o propósito de convencer o grupo. Por meio dessa 
última, as ideias puderam ser filtradas e aquelas que foram melhor fundamentadas e 
aceitas pelo grupo permaneceram.

A última fase, “Entregar”, consistiu na elaboração do protótipo para treinamento de 
técnicas microcirúrgicas idealizado nas fases anteriores e de sua descrição na planilha do 
modelo patente Canvas (FERREIRA; HORIBE; GARCIA, 2016). 

3 |  RESULTADOS
Por meio das entrevistas, foi possível identificar os maiores problemas envolvidos 

no processo de aprendizagem, além das habilidades básicas que todo aprendiz necessita 
treinar. As informações coletadas nas entrevistas com os dois microcirurgiões experientes 
revelaram que as principais dificuldades técnicas da microcirurgia foram: adaptação ao 

http://www.inpi.gov.br/
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http://lp.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
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instrumental e magnificação óptica, e a estereoscopia (coordenação óculo-manual). 
Com relação às habilidades básicas mais importantes no treinamento de microcirurgia, 
eles elencaram: destreza motora, visão estereoscópica (coordenação óculo-manual 
bidimensional), concentração e resiliência. Referente ao que seria necessário para um 
modelo sintético substituir ou mimetizar um modelo animal no treinamento de microcirurgia, as 
respostas de ambos foram relacionadas ao teste de patência da anastomose microcirúrgica, 
já que nos modelos clássicos sintéticos, não seria possível testar dinamicamente. 

A pesquisa desk possibilitou o conhecimento dos diversos modelos de treinamento 
já existentes e os materiais e dispositivos disponíveis. No cenário de simulação, pode-
se entender e vivenciar o processo de aprendizagem envolvido na técnica, as principais 
inseguranças e desafios.

Nos bancos de patentes, foram encontrados cinco dispositivos com semelhanças com 
o dispositivo em estudo. Nenhum desses dispositivos apresentava grandes semelhanças 
com o dispositivo em estudo, a ponto de inviabilizar a concessão da patente. 

O modelo de treinamento sintético em microcirurgia criado é sintético, não utiliza 
animais, acessível, portátil, permite o armazenamento dos instrumentais, facilitando o 
transporte e desburocratizando o ambiente para treinamento microcirúrgico. 

As principais atividades realizadas durante a fase “Definir” foram: criação de afinidade 
com as informações levantadas na primeira fase, definição da essência do problema 
(tempo, custo, etc.) e, por último, a organização e gestão das informações, observando 
o processo como um todo. Dessa forma, os principais critérios para o desenvolvimento 
do dispositivo foram definidos e a partir disso, a fase de desenvolvimento foi iniciada. 
As principais atividades durante a fase “Desenvolver” compreenderam a realização de 
brainstorms com a equipe. Todas as ideias levantadas foram filtradas com criticidade e as 
melhores selecionadas, colocadas em prática. 

Na quarta e última fase, foram feitos os ajustes e refinamentos adicionais, objetivando 
testar, ajustar e validar o protótipo. 

4 |  DISCUSSÃO
O desenvolvimento de habilidades cirúrgicas é um processo lento, e contínuo, o qual 

requer imensa dedicação para o seu êxito. E tratando-se de microcirurgia, o treinamento 
é ainda mais difícil pela necessidade de aplicação de destreza motora fina associada à 
adaptação estereostópica magnificada pela lupa ou microscópio. (EVGENIOU; WALKER; 
GUJRAL, 2018). 

A microcirurgia reconstrutiva continua evoluindo e, cada vez mais, há necessidade de 
um maior número de cirurgiões treinados e capacitados para realização de procedimentos 
complexos. O treinamento exige alto grau de dedicação, e o domínio da técnica deve ser 
obtido primeiro em laboratório, gradualmente, antes de ser empregada na prática clínica. 
(KALU et al, 2005).
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As quatro fases do DT possibilitaram mapear os estágios divergentes e convergentes 
do processo de design, mostrando as diferentes maneiras de pensar. Diferentemente do 
método científico, que define todos os procedimentos antes do início do projeto e avança 
gradualmente de maneira unidirecional, o DT segue um processo com entradas e saídas 
previsíveis (FERREIRA et al, 2015). Na elaboração dessa pesquisa, foi observado que 
a abordagem possibilitou uma imagem ampla e flexível do dispositivo de treinamento 
idealizado. 

A pesquisa desk acerca de informações sobre dispositivos sintéticos de treinamento 
em microcirurgia evidenciou diversos métodos simplificados de treinamento em luvas, 
materiais sintéticos de silicone que são usados para outra finalidade médica, como 
jelcos, drenos ou expansores. No entanto, verificou-se maior enfoque desse material para 
treinamento inicial em microcirurgia. A pesquisa de artigos científicos revelou o estado da 
arte do treinamento em dispositivo sintético em microcirurgia, com destaque aos modelos 
simplificados, de baixa fidelidade, e a existência escassa de dispositivos de alta fidelidade 
para o treinamento.

Colocando em pauta a simulação de cada etapa do treinamento realizada pelo 
aprendiz de microcirurgia, foram treinados os seguintes aspectos: destreza motora, 
estereoscopia, concentração e resiliência, a partir de atividades como: suturas simples em 
várias direções, uso de instrumentais delicados, dissecção da casca da uva sem agressão 
da polpa e realização de anastomoses circunferenciais. Vale ressaltar que às atividades 
são acrescentadas dificuldades, o que inclui a adequação a magnificação óptica.

Os critérios para a criação do dispositivo foram baseados nos resultados das 
entrevistas, pesquisa desk e pelo cenário, são eles: garantir que o aprendiz execute 
corretamente o treinamento em microcirurgia; o uso de um dispositivo que seja completo 
no treinamento das habilidades necessárias, aprimorando a destreza, refinamento motor, 
visão estereoscópica, concentração e resiliência; acessibilidade e portabilidade ao uso do 
dispositivo pela não necessidade de uso animal para execução do treinamento. 

5 |  CONCLUSÃO
O conhecimento e o treinamento específico das técnicas de microanastomoses 

aprimoram a formação do especialista, que irá necessitar dessa habilidade técnica durante 
a atividade prática. Com a finalidade de proporcionar aos cirurgiões um treinamento 
técnico específico em microcirurgia, bem como reforçar os conceitos básicos de técnica, 
foi desenvolvido um dispositivo sintético de treinamento, portátil, reutilizável e que fosse de 
alta fidelidade. 
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