




 
Editora Chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Assistentes Editoriais 

Natalia Oliveira 
Bruno Oliveira 

Flávia Roberta Barão 
Bibliotecária 

Janaina Ramos 
Projeto Gráfico e Diagramação 

Natália Sandrini de Azevedo 
Camila Alves de Cremo 

Luiza Alves Batista 
Maria Alice Pinheiro 

Imagens da Capa 
Shutterstock 

Edição de Arte  
Luiza Alves Batista 

Revisão  
Os Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 
Copyright do Texto © 2021 Os autores 
Copyright da Edição © 2021 Atena Editora 
Direitos para esta edição cedidos à Atena 
Editora pelos autores. 

 
 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de 
Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-
NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 

 

 
 
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de 
responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição 
oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam 
atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou 
utilizá-la para fins comerciais.  
 
Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros 
do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em 
critérios de neutralidade e imparcialidade acadêmica. 
 
A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do 
processo de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que 
interesses financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de 
má conduta científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 
 
Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná 
Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 



 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Prof. Dr. Crisóstomo Lima do Nascimento – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Prof. Dr. Daniel Richard Sant’Ana – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Dilma Antunes Silva – Universidade Federal de São Paulo 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Jadson Correia de Oliveira – Universidade Católica do Salvador 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 



 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Elizabeth Cordeiro Fernandes – Faculdade Integrada Medicina 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Fernando Mendes – Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Saúde de 
Coimbra 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande 
Dourados 
Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua – Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás 
Prof. Dr. Douglas Gonçalves da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 



 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Érica de Melo Azevedo – Instituto Federal do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Profª Dra. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Dr. Marco Aurélio Kistemann Junior – Universidade Federal de Juiz de Fora 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Priscila Tessmer Scaglioni – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Linguística, Letras e Artes 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Drª Carolina Fernandes da Silva Mandaji – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Paraná 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional 
Paraíba 
Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale 
do Itajaí 
Prof. Dr. Alex Luis dos Santos – Universidade Federal de Minas Gerais 
Prof. Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro – Centro Universitário Internacional 
Profª Ma. Aline Ferreira Antunes – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Ma. Andréa Cristina Marques de Araújo – Universidade Fernando Pessoa 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Faculdade da Amazônia 
Profª Ma. Anelisa Mota Gregoleti – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Ma. Anne Karynne da Silva Barbosa –  Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Prof. Me. Armando Dias Duarte – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 



 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos  – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Me. Christopher Smith Bignardi Neves – Universidade Federal do Paraná 
Prof. Ma. Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Clécio Danilo Dias da Silva – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 
Profª Ma. Daniela Remião de Macedo – Universidade de Lisboa 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Me. Edevaldo de Castro Monteiro – Embrapa Agrobiologia 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eduardo Henrique Ferreira – Faculdade Pitágoras de Londrina 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Ernane Rosa Martins – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Prof. Dr. Everaldo dos Santos Mendes – Instituto Edith Theresa Hedwing Stein 
Prof. Me. Ezequiel Martins Ferreira – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Me. Fabiano Eloy Atílio Batista – Universidade Federal de Viçosa 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Prof. Me. Francisco Odécio Sales – Instituto Federal do Ceará 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Me. Givanildo de Oliveira Santos – Secretaria da Educação de Goiás 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Me. Gustavo Krahl – Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Isabelle Cerqueira Sousa – Universidade de Fortaleza 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Dr. José Carlos da Silva Mendes – Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento 
Humano e Social 
Prof. Me. Jose Elyton Batista dos Santos – Universidade Federal de Sergipe 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco 
Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade/UFPR 



 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Dr. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da 
Cultura de Sergipe 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Profª Ma. Luana Ferreira dos Santos – Universidade Estadual de Santa Cruz 
Profª Ma. Luana Vieira Toledo – Universidade Federal de Viçosa 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Ma. Luma Sarai de Oliveira – Universidade Estadual de Campinas 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 
Prof. Me. Marcelo da Fonseca Ferreira da Silva – Governo do Estado do Espírito Santo 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo 
Profª Ma. Maria Elanny Damasceno Silva – Universidade Federal do Ceará 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri 
Prof. Me. Pedro Panhoca da Silva – Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Profª Drª Poliana Arruda Fajardo – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Renato Faria da Gama – Instituto Gama – Medicina Personalizada e Integrativa 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Prof. Me. Robson Lucas Soares da Silva – Universidade Federal da Paraíba 
Prof. Me. Sebastião André Barbosa Junior – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Profª Ma. Silene Ribeiro Miranda Barbosa – Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e 
Extensão  
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Profª Ma. Taiane Aparecida Ribeiro Nepomoceno – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Profª Ma. Thatianny Jasmine Castro Martins de Carvalho – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Me. Tiago Silvio Dedoné – Colégio ECEL Positivo  
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 
  
 
 

 
 
  



 
A medicina imersa em um mundo globalizado em rápida evolução 

 

 
 

 

 

 

 

 
Editora Chefe:  
Bibliotecária: 

Diagramação:  
Correção: 

Edição de Arte:  
Revisão: 

Organizador: 
 

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Janaina Ramos 
Luiza Alves Batista 
Mariane Aparecida Freitas 
Luiza Alves Batista 
Os Autores 
Benedito Rodrigues da Silva Neto 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

M489 A medicina imersa em um mundo globalizado em rápida 
evolução / Organizador Benedito Rodrigues da Silva 
Neto. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2021. 

  
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5706-707-9 
DOI 10.22533/at.ed.079210801 

 
 1. Medicina. 2. Evolução. I. Silva Neto, Benedito 

Rodrigues da (Organizador). II. Título.  
CDD 610 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 
 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



 
 

DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um 

conflito de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram 

ativamente da construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do 

estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo 

ou revisão com vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do 

manuscrito para submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão 

completamente isentos de dados e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a 

referência correta de todos os dados e de interpretações de dados de outras pesquisas; 5. 

Reconhecem terem informado todas as fontes de financiamento recebidas para a consecução 

da pesquisa. 

 

 
 

 

 



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 
1” 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: O nascimento de gêmeos costuma 
ter um impacto significativo na dinâmica familiar 
e nos cuidados individuais às crianças. Durante 
cinco visitas domiciliares, uma família com 
gêmeos foi acompanhada por três estudantes de 
medicina da Ulbra, com o objetido de fortalecer 
a questão da individualidade atrelada à conduta 
parental, através da percepção e do atendimento 
às necessidades específicas de cada filho, 
determinantes à personificação eficaz. Bem 
como, de agregar informações elucidativas e 
adequadas com respeito à primeira infância 
e ao futuro dos bebês. A mãe, APG, 34 anos, 
relatou pré-natal adequado e gravidez sem 
intercorrências. Os gêmeos HGC e PGC, 07 
meses, bivitelinos, nasceram na 35° semana 
gestacional, com tamanho e peso ideais e seguem 

correspondendo normalmente aos aspectos 
de desenvolvimento – corrigidos em função da 
prematuridade. Ao longo do acompanhamento, 
foram observadas distintas relações mãe-bebê 
em decorrência do início do desenvolvimento de 
diferentes tipos de apego. O ambiente físico e 
social mostrou-se propício ao desenvolvimento 
fisiológico e psicológico saudável dos bebês. Os 
estudantes puderam sanar dúvidas em relação 
à alimentação e cuidados e orientar quanto à 
dificuldade pré-estabelecida de criar gêmeos sem 
estereotipá-los. A experiência de suporte à família 
foi significativa, tanto para o desenvolvimento 
acadêmico quanto para a maternidade gemelar. 
PALAVRAS-CHAVE: Apego, criação dos filhos, 
gêmeos, individualidade, prematuridade. 

A TWIN EXPERIENCE FOLLOW-UP 
THROUGH HOME VISITS BY MEDICAL 

STUDENTS: A CASE REPORT
ABSTRACT: The birth of twins has an undeniable 
impact, not only in a family day-to-day dynamic 
but also in individual baby care. Through five 
visits, a family with twins was supported by three 
medical students from Universidade Luterana 
do Brasil, whose goal was to promote a better 
perception and better support to the specific 
needs of each son, which are essential to an 
effective personification. Another purpose was 
to provide elucidative information to the parents 
regarding early childhood and education of the 
babies. The mother, APG, 34 years, related a good 
prenatal, and a pregnancy free of complications. 
The twins, HCG and PGC, 7 months, biovular 
twins, were born with 35 weeks of pregnancy, 
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with normal weight and normal height and were corresponding to the normality curves of 
the development graphics - corrected due to prematurity. Throughout the visits, different 
mother-baby relationships were observed as a result of the beginning of the development of 
different attachment types. The physical and social environment proved to be conducive to the 
healthy physiological development of the babies. The students were able to solve questions 
related to feeding and care and to provide guidance regarding the difficulty of raising twins 
without stereotyping them. The family support experience was significant, both for academic 
development as for twin motherhood.
KEYWORDS: Attachment, raising children, twins, individuality, prematureness.

1 |  INTRODUÇÃO
A gemelaridade, além de ser uma surpresa, trata-se de uma situação única e, claro, 

diferente da gestação una. O presente trabalho visa relatar a experiência de três estudantes 
do curso de medicina da Universidade Luterana do Brasil, em visita domiciliar a uma família 
residente na Vila União, Canoas, RS, durante quatro semanas, pela disciplina de Medicina 
de Família I. Os estudantes objetivaram auxiliar a mãe no que se refere à gemelaridade 
e à condução da criação de seus dois filhos, de sete meses – ambos foco de atenção 
dos estudantes. O objetivo principal constou em promover maior entendimento da mãe, 
ampliando a gama de informações corretas e adequadas à respeito da primeira infância e 
do futuro dos bebês, tranquilizando-a quanto ao assunto gemelaridade.

2 |  MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso, a respeito de atividade 

realizada na UBS União, em Canoas, Rio Grande do Sul. em escola pública estadual do 
Município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A atividade foi realizada por acadêmicos do 
terceiro semestre do curso de Graduação em Medicina da Universidade Luterana do Brasil, 
do campus de Canoas, durante a disciplina de Medicina de Família II, no primeiro semestre 
de 2019. A atividade proposta consistia na realização de uma visita domiciliar semanal, 
com duração máxima de 1h, na qual era realizada uma breve anamnese, uma coleta de 
dados e uma conversa interativa com a família em questão, com o objetivo de otimizar a 
relação médico-paciente e oportunizar a vivência da Medicina de Família e Comunidade 
e do trabalho de um agente comunitário de saúde. Em um segundo momento, cada visita 
era repassada às professoras regentes da disciplina e debatida com os alunos. Estes, 
eram orientados a identificar uma situação importante no meio familiar e trabalhá-la com 
os residentes domiciliares durante cinco visitas (realizadas em um intervalo de um mês a 
um mês e meio).
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3 |  RELATO DE CASO
Foram realizadas quatro visitas domiciliares com duração média de 40 minutos, 

através das quais foram atendidos a mãe APG, 34 anos, seus dois filhos, gêmeos, HGC 
e PGC, 07 meses, na casa em que residem junto ao pai, FC, 34 e irmão AG, 18. Em 
relação à gestação, fora planejada, porém a gemelaridade os surpreendeu. O pré-natal 
foi devidamente realizado e os gêmeos, bivitelinos, nasceram a partir de uma cesariana, 
com 35 semanas. A amamentação fora suplementada até os três meses com NAN comfort, 
quando a mãe parou de produzir leite e seguiu exclusivamente com o preparo. A partir do 
sexto mês as crianças começaram a comer frutas e papinhas – caseiras, uma vez que os 
pais se recusam a comprar as industrializadas. Durante as visitas , a mãe trouxe diversas 
dúvidas com fundo popular, a respeito do desenvolvimento  cognitivo e imunológico dos 
bebês, por serem gêmeos, crenças que puderam desmestificar, os estudantes  a partir 
de informações ajudá-la a corretas e elucidativas. HGC e PGC nasceram com peso e 
tamanho ideais, mesmo prematuros, estão correspondendo normalmente aos aspectos 
de desenvolvimento – corrigidos. APG é dona de casa, enquanto FC trabalha durante o 
dia, estando presente apenas durante a noite. AG é fruto do primeiro casamento de APG, 
mas apresenta bom relacionamento com o padrastro e não demonstrou nenhuma rejeição 
aos irmãos. A carteira de vacinação das crianças está atualizada, os pais fazem consultas 
mensais, inicialmente através do HU, e nos dois últimos meses, com um pediatra particular.

4 |  DISCUSSÃO

4.1 Apegos
Apego é um tipo de vínculo, um comportamento biológico, no qual o senso de 

segurança e de proteção de alguém está estreitamente ligado à figura de apego, o que 
permite a estabilização de uma “base segura”, a partir da qual o individuo torna-se apto para 
lidar com o mundo (BOWLBY, 1989). Ao final do primeiro ano de vida e posteriormente, com 
a aquisição da linguagem, a criança se habilita a construir modelos funcionais acerca do 
mundo físico e de personalidades significativas em seu convívio (AMSWORTH et al., 1969). 
Este modelo funcional reflete, fundamentalmente, a história das respostas do cuidador às 
ações do bebê. Uma vez formados, passam a ter uma existência fora da consciência, sendo 
estabilizados. Estes, provêm regras que direcionam o comportamento, a percepção da 
experiência, a organização da atenção, da reação, emoções e da memória, podem limitar 
o acesso do indivíduo a determinadas formas de conhecimento a respeito do self, da figura 
de apego, bem como do relacionamento entre ambos e serão refletidas na organização 
do pensamento e na linguagem (RAMIRES e SCHNEIDER, 2010). São quatro os tipos de 
apegos que uma criança pode desenvolver, baseadas na maneira como são tratadas pelos 
seus criadores primários (DALBEM e DELL’AGLIO, 2005). O padrão seguro corresponde 
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ao relacionamento em que a criança é livre para explorar seu ambiente de forma motivada 
e, quando estressada, mostra confiança em obter cuidado e proteção das figuras de 
apego. Elas se incomodam quando separadas de seus cuidadores, mas não se abatem de 
forma exagerada, porque as características da interação entre ambos são de cooperação 
(DALBEM e DELL’AGLIO, 2005). O cuidador monitora a criança ao mesmo tempo que 
lhe dá liberdade e encoraja a independência. Já o padrão resistente ou ambivalente é 
caracterizado pelo comportamento imaturo para a idade da criança e pelo pouco interesse 
em explorar o ambiente, voltando a atenção aos cuidadores de forma preocupada. Ao ser 
separada das figuras de apego, as crianças ficam bastante incomodadas, não se aproximam 
de estranhos, e alternam o comportamento entre a procupa por contato com o cuidador 
e a brabeza, quando estes retornam. Possivelmente, essa criança, em determinados 
momentos recebeu cuidados de acordo com suas necessidades, já em outros, nã obteve 
uma resposta de apoio, fato que pode ter provocado falta de confiança nos cuidadores, 
em relação aos cuidados, à disponibilidade e à responsividade (DALBEM e DELL’AGLIO, 
2005). No padrão evitativo as crianças interagem pouco com os cuidadores, não buscam 
conforto na sua figura, são desinibidas com estranhos, inclusive estabelecendo contato com 
eles na ausência dos cuidadores. Esse padrão normalmente é a resposta a uma rejeição, 
num cenário no qual apesar de preocupados, os cuidadores não correspondem aos sinais 
de necessidade quando a criança os indica.  Por fim, as crianças que apresentam o padrão 
desorganizado ou desorientado, em algum momento, vivenciaram experiências negativas 
para o desenvolvimento infantil adaptado. Elas apresentam comportamento contraditório ou 
incoerente para lidar com a situação de separação. São crianças impulsivas, apreensivas, 
com expressões de brabeza ou confusão facial, transe ou perturbação. Este padrão 
é associado a fatores de risco e de maus-tratos infantil, como abuso, transtorno bipolar 
nos pais e uso parenteral de álcool (DALBEM e DELL’AGLIO, 2005). Para corroborar, as 
etnoteorias parentais definem as crenças parentais como o conhecimento que os pais têm 
sobre a natureza das crianças, a estrutura do seu desenvolvimento e o significado que dão 
ao comportamento infantil (KOBARG, SACHETTI e VIEIRA, 2006). Elas são desenvolvidas 
em um contexto cultura, que envolve tempo e local específicos, sendo frequentemente 
relacionadas a conhecimentos sobre aspectos da vida experimentados pelos pais. 

4.2 Gemelaridade
Em relação à gemelaridade, alguns autores atribuem grande importância às 

interações com pares, sugerindo que os pais têm pouca influência sobre o desenvolvimento 
de suas crianças (OLIVEIRA e UCHOA, 2010). Outros, destacam que os pais têm papel-
chave na comunicação da identidade dos filhos, de forma que se torna imprescindível 
identificar o que os pais pensam sobre a gemelaridade, como acreditam que suas crianças 
gêmeas devem se socializar, como se configuram as relações e interações entre pais e 
crianças e, sobretudo, como os gêmeos respondem e significam essas experiências nas 
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relações entre si e com outros parceiros (OLIVEIRA e UCHOA, 2010). A maneira como 
os pais identificam os cogêmeos, atendendo às suas características próprias, parece 
ser o aspecto mais significativo para favorecer o processo de individualização (REIS, 
CORDEIRO E SIMON, 2018). Ainda, demonstrou-se que os cogêmeos apresentam 
percepções diferentes sobre os momentos partilhados ao longo da vida, denotando que a 
maneira como cada um vivencia e elabora é mais importante do que o fato de ambos terem 
passado pela mesma situação (REIS, CORDEIRO E SIMON, 2018). Por fim, vale lembrar 
que, segundo Winnicott, a mãe se trata de um ambiente majoritário por ser a única figura 
presente de maneira constante em toda a vida do filho. Porém, seguindo a lógica, um bebê 
gêmeo vive esta mesma experiência com seu irmão gêmeo, também presente desde a 
vida uterina, de forma que este também poderá ser considerado como seu ambiente e seu 
influenciador. (CANGUEIRO, 2019). 

4.3 Idade Cronológica Corrigida
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prematuridade relatada 

na presente experiência enquadra-se como limítrofe, entre 35 e 36 semanas de idade 
gestacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Para a avaliação do desenvolvimento de 
bebês pré-termo, é necessário que seja feita a correção da idade: do nascimento até 24 
meses de idade, faz-se a substração do número de semanas da gestação do total de 40 
semanas, que é considerado nascimento a termo pela Organização Mundial de Saúde 
(FORMIGA E LINHARES, 2015). Esta diferença é, então, subtraída da idade cronológica 
do bebê. A correção é sugerida como a melhor forma de avaliar o desempenho real dos 
bebês, principalmente no primeiro ano de idade, período essencial para a aquisição das 
habilidades motoras. À medida em que ela deixa de ser realizada, os bebês pré-termos e a 
termos são equiparados em um mesmo patamar, e é desconsiderado o fato do nascimento 
prematuro vir acompanhado de uma série de outras adversidades, como tempo prolongado 
de internação, necessidade de suporte ventilatório e deficiências neurossensoriais (visual 
ou auditiva) que podem comprometer o desenvolvimento (FORMIGA E LINHARES, 2015). 
Contudo, os profissionais devem considerar também outros fatores envolvidos no processo 
de avaliação, tais como nível de prematuridade (extremo, moderado ou tardio), peso ao 
nascer, risco clínico neonatal, presença ou não de alterações na ultrassonografia de crânio 
e tempo de internação hospitalar (FORMIGA E LINHARES, 2015). Esses fatores podem 
aumentar as chances de problemas no desenvolvimento dos bebês. 

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS:
No acompanhamento durante as visitas, os estudantes cumpriram com sua função 

de ouvir as preocupações da mãe e de auxiliá-la, mas principalmente de observar a rotina e 
a como a família têm conduzido a criação dos gêmeos. Os estudantes foram surpreendidos 
com a dedicação dos pais e boa conduta em relação às  crianças e identificaram uma 
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relação propícia à aquisição de um apego seguro – já em desenvolvimento, evidenciado 
pela reação entusiasmada das crianças ao reencontrar a mãe, mas com ausência de 
desespero durante a separação - e da individualização.
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