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Sabemos que classicamente a saúde é definida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como “o bem-estar físico, mental e social, envolvendo 
algo a mais do que a mera ausência de doença”. Com esse conceito em mente 
podemos também definir a promoção da saúde como o conjunto de políticas, 
planos e programas de saúde pública com ações individuais e coletivas voltadas, 
para evitar que as pessoas se exponham a situações que podem causar doenças. 
Deste modo entendemos que promover o bem-estar populacional é bem mais 
que prevenir doenças.

Com este conceito abrangente em mente é que desejamos recomendar a 
nova obra intitulada “A medicina voltada à promoção da saúde e do bem-estar” 
apresentada inicialmente em dois volumes. 

Se promover a saúde não se limita a melhorar apenas a saúde, mas 
envolve melhorar a qualidade de vida e o bem-estar, torna-se necessária uma 
perspectiva multidisciplinar integradas e em redes, utilizando-se das ciências 
biológicas, ambientais, psicológicas, físicas e médicas. Deste modo almejamos 
oferecer ao nosso leitor uma produção científica de qualidade fundamentada no 
fato de que a integridade da saúde da população aprofundando no conhecimento 
nas diversas técnicas de estudo do campo médico que tragam retorno no bem 
estar físico, mental e social da população. 

Esta obra, portanto, compreende uma comunicação de dados muito bem 
elaborados e descritos das diversas sub-áreas da saúde.

A obra “A medicina voltada à promoção da saúde e do bem-estar” 
oferece ao nosso leitor uma teoria bem fundamentada desenvolvida em 
diversos pesquisadores de maneira concisa e didática. A divulgação científica 
é fundamental para o desenvolvimento e avanço da pesquisa básica em nosso 
país, e mais uma vez parabenizamos a estrutura da Atena Editora por oferecer 
uma plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores divulguem 
seus resultados. 

Desejo à todos um ano de 2023 rico em conhecimento cientifico!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: Os serviços de atendimento de 
urgência e emergência, que compreendem 
o atendimento pré-hospitalar (APH) e 
primeiros-socorros (PS), são de extrema 
importância para a preservação da vida 
e à minimização de agravos em saúde 
em vítimas do trauma. Para auxiliar 
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esses atendimentos, salienta-se a atuação da tecnologia em saúde para contribuir com o 
aperfeiçoamento do atendimento das vítimas. Diante deste cenário, a atuação, em conjunto, 
dos profissionais da saúde para o desenvolvimento de novas ferramentas que contribuam 
com a organização da assistência torna-se imprescindível. Foram analisados artigos sobre 
tecnologia em saúde que abordassem ferramentas de uso pré-hospitalar. Frente aos desafios 
expostos, evidenciam-se contribuições transprofissionais para elaboração de ferramentas 
compactas e fácil portabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias em Saúde; Atendimento Pré-Hospitalar; Ferramentas APH. 

THE IMPORTANCE OF TRANSPROFESSIONAL INTERACTION IN THE 
ELABORATION OF PHC TOOLS

ABSTRACT: Urgency and emergency care services, which include pre-hospital care (PHC) 
and first aid (FA), are extremely important for preserving life and minimizing health problems 
in trauma victims. To assist these services, the role of health technology stands out to improve 
the assistance for the victims. Given this scenario, the role of health professionals gathered 
for the development of new tools that contribute to the organization of assistance becomes 
essential. Articles on health technology that addressed pre-hospital care tools were analyzed. 
Facing the exposed challenges, transprofessional contributions to the development of 
compact tools with easy portability proves to be necessary.
KEYWORDS: Health Technologies; Pre-Hospital Care; PHC Tools.

1 |  INTRODUÇÃO
A Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) é caracterizada como um sistema 

baseado em evidências que permite avaliar os impactos de uma tecnologia sobre uma 
população, visando promover, prevenir, tratar doenças e reabilitar doentes. Isto inclui: 
cuidados de saúde, assistência médica, social, questões econômicas e éticas. Assim, para 
uma considerável resolução dos agravos em saúde, se faz necessário a correta utilização 
e atualização dessas informações (VIANNA, 2020). 

Nesse sentido, é importante que seja realizado um primeiro atendimento de qualidade 
para preservar vidas e diminuir as possíveis sequelas. Esse primeiro atendimento é chamado 
de atendimento de urgência e emergência, ele abrange o Atendimento PréHospitalar (APH) 
e os Primeiros Socorros (PS).

O APH é conceituado como sendo toda e qualquer assistência realizada, direta ou 
indiretamente, fora do âmbito hospitalar visando à manutenção da vida e à minimização 
de sequelas e os PS referem-se às condutas iniciais prestadas para ajudar pessoas que 
estejam em sofrimento ou risco de morte (SINGLETARY et al, 2015). Esse pré-atendimento 
é essencial para a sobrevida do indivíduo, pois conduz ações definitivas do tratamento 
e recuperação dos pacientes. Além disso, os serviços de atendimento de urgência e 
emergência no Brasil seguem a Rede de Atenção às Urgências, o que garante um 
atendimento humanizado e integral aos pacientes de forma ágil e oportuna (BRASIL, 2011; 
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NOVACK et al, 2017). 
Os médicos têm um papel importante na assistência às vítimas de trauma como 

coordenadores da equipe médica, planejando e identificando medidas de suporte para 
garantir a prevenção e reparação de lesões. Nesse sentido, destaca-se a relevância da 
atuação da tecnologia em saúde para melhorar o cuidado nessa situação, auxiliando na 
organização da assistência, formas de cuidado e tratamentos.

Dada esta urgência, é necessária a contribuição dos profissionais de saúde no 
desenvolvimento de novas ferramentas que auxiliem o trabalho em diferentes situações. 
Além disso, como o trauma pode variar em apresentação, gravidade e complexidade, a 
assistência precisa ser individualizada às realidades vivenciadas por todos os profissionais 
envolvidos nesses serviços.

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

Para a elaboração deste trabalho, verificou-se estudos e dados presentes na 
literatura relacionado a contribuição médica na expansão de inovações em tecnologia e 
saúde. Durante o levantamento de pesquisas, foram utilizados os descritores “atendimento 
pré-hospitalar”, and “medicina” and “tecnologias em saúde”. As bases de dados empregadas 
foram Scielo e PubMed.

Após a escolha dos artigos ou partes de estudos que abordavam a relevância de 
inovações em tecnologia e saúde, como a criação de dispositivos de uso pré-hospitalar. 
Foram rejeitados os estudos que referiam atendimento hospitalar, comorbidades e cirurgias.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atendimento pré-hospitalar (APH) refere-se à assistência técnica com objetivo de 

dar suporte às vítimas de trauma ou emergências clínicas em ambientes extra-hospitalares. 
Portanto, o APH abrange desde o transporte até as condutas técnicas a fim de reduzir a 
morbimortalidade (Figura 1 e 2). 
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Figura 1 – Abertura das vias aéreas em simulação de atendimento pré-hospitalar (UNOESTE).

Fonte: Os Autores (2022).

Figura 2 – Assistência em parada cardiorrespiratória em simulação de atendimento pré-hospitalar 
(UNOESTE).

Fonte: Os Autores (2022).

Por se tratar de um suporte assistencial que visa a preservação da vida do 
traumatizado, o conhecimento e aptidão são fundamentais para execução das atividades 
envolvidas no APH (PEREIRA; LIMA, 2006; NOVACK et al, 2017).

O prognóstico de uma vítima pós trauma depende significativamente da primeira 
hora do APH, conhecida como “Golden Hour” ou “Hora de Ouro” em português. Assim, 
torna-se imprescindível uma equipe qualificada além da disponibilidade de materiais que 
possam proporcionar à vítima, um atendimento eficaz em um curto período de tempo, uma 
vez que, o aumento do risco de vida é proporcional, principalmente, ao tempo e forma de 
atendimento (ADÃO e SANTOS, 2012; VIANNA, 2020).

A equipe de profissionais do APH possui um papel fundamental na evidência prévia 
das gravidades que necessitam de atenção primacial, assim, contribuem positivamente na 
qualidade do atendimento médico intra-hospitalar a ser prestado ao traumatizado (MOURA 
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et al, 2015).
Apesar da necessidade de um bom aporte instrumental para assistência às vítimas 

de ocorrências emergenciais, como armas de fogo e acidentes automobilísticos (Figura 3), 
muitas equipes envolvidas no APH precisam se adaptar com materiais de qualidade inferior 
ou insuficiente para as diversas situações. 

Figura 4 – Simulação de atendimento pré-hospitalar vítima de arma de fogo (UNOESTE).

Fonte: Os Autores (2022).

Um estudo com socorristas feito por Novack (2017), teve como resultado a 
insatisfação no atendimento das vítimas pelos profissionais da saúde que atuam na unidade 
móvel de um hospital. A necessidade de materiais e qualidade no atendimento é o principal 
revés.

Para garantir a vida da vítima que sofreu um trauma, é imprescindível que o 
profissional da saúde tenha uma boa qualificação, sabendo conduzir e utilizar corretamente 
as ferramentas médicas afim de efetuar a assistência em um curto período de tempo.

Com o avanço da tecnologia e com a ampliação dos serviços de APH, houve a 
necessidade em desenvolver ferramentas compactas e eficazes na qualificação nos 
atendimentos de vítimas de trauma. 

Ademais, compete ao profissional área da saúde em saber conduzir e utilizar essas 
novas ferramentas desenvolvidas afim de melhorar a qualidade do atendimento, bem como 
levar em consideração o seu custo-efetividade.

4 |  CONCLUSÃO
A partir do exposto, o trabalho transprofissional possibilitou a mensuração da 

necessidade tecnológica, a caracterização das premissas para a criação de um equipamento 
de resgate nacional e a elaboração de protótipos para teste. O dispositivo de resgate 
mencionado se encontra em fase de finalização. Desse modo, evidencia-se a colaborações 
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do trabalho transprofissional entre áreas da tecnologia e medicina.
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