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EDITORIAL

 Em tempos pandêmicos, o mundo enfrenta um desafio nunca antes visto para os sistemas de 
saúde de todas as nações. Deste modo, a troca de informações entre todos os afetados serve como 
atalho para atingir o objetivo de retornarmos à vida cotidiana normal.
 O I Congresso Luso-Brasileiro de Atenção Integral à Saúde (on-line) – I COLUBRAIS foi um 
evento internacional, que objetivou o intercâmbio de conhecimento entre os profissionais de Portugal 
e Brasil, mostrando o que há de melhor nos dois países, bem como oportunizou a divulgação científica 
dos participantes.
 O I COLUBRAIS ocorreu nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021, com mais de 900 participantes. 
Contou com palestras e submissão de resumos nas modalidades simples e expandidos, foi dado aos 
participantes certificado de participação de 20 horas. Os três melhores trabalhos nas modalidades 
simples e expandidos receberão certificados de menção honrosa. Conheçam os títulos vencedores por 
ordem de submissão.

RESUMO SIMPLES

Nº 436268 -  PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE AIDS NOTIFICADOS NO ACRE 
ENTRE 2009 E 2019

 Nº 443109 - PRÁTICAS POPULARES EM SAÚDE E O CUIDADO NO PRIMEIRO TRIMESTRE 
DE GRAVIDEZ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

 Nº 449225 - IMPACTO NUTRICIONAL EM PACIENTES COM CÂNCER TRATADOS COM O 
PROTOCOLO FOLFOX

RESUMO EXPANDIDO

Nº 450964 - ANÁLISE DA MORTALIDADE POR CÂNCER DE ESTÔMAGO NO NORDESTE 
BRASILEIRO ENTRE 2015-2019
 
Nº 451173 -  AÇÕES DO PROJETO SANGUE UNIVERSITÁRIO PELAS MÍDIAS SOCIAIS EM 
TEMPOS DE PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

 Nº 453131 -  SOBRECARGA DE TRABALHO DOS FAMILIARES CUIDADORES DE CRIANÇAS 
COM AUTISMO

 Agradecemos imensamente a todos os participantes, palestrantes, avaliadores, coordenadores 
e toda a equipe da organização do I COLUBRAIS por fazer desse evento um sucesso.
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INTRODUÇÃO

No âmbito do SUS a implantação das Práticas Integrativas e Complementares (PICs) relaciona-
se com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a oferta de serviços no contexto 
das medicinas tradicionais como estratégia de promoção de saúde para a população. Entre as terapias 
estão a acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, biodança, dança circular, meditação, 
musicoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa, yoga, 
aromaterapia, musicoterapia, dentre outras (OMS, 2019).

Em relação a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) 
trata-se da sistemática de práticas centradas no cuidado, as quais utilizam ferramentas de baixo 
custo e alto potencial enquanto instrumento de terapia complementar. Instrumento esse que emprega 
técnicas e saberes milenares mediatizados com recursos ambientais, sensoriais e tecnológicos de fácil 
aquisição.

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo visa apresentar a trajetória e desenvolvimento 
das PICS no SUS, bem como compreender suas especificidades.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa documental, com natureza descritiva, na qual os fatos são observados, 
analisados, classificados e interpretados (PRODANOV; FREITAS, 2013). O trabalho em questão é 
uma revisão sistemática, uma vez que, se utilizou métodos de investigação que identifica, analisa e 
interpreta resultados tangíveis, bem como almeja efetuar uma análise das particularidades do objeto 
de estudo (GIL, 2008). 

Para tal, coletou-se dados do Guia de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde para 
os Gestores do SUS (BRASIL, 2020). O Guia é um documento que reúne oito livretos temáticos 
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com orientações técnicas sobre as temáticas referentes à gestão em saúde associadas às diretrizes e 
objetivos da (PNPIC). O Guia ainda menciona a intencionalidade em aproximar as PICs do cotidiano 
de profissionais e usuários do SUS. Para análise do material, fez-se uso do método indutivo, chegando 
a conclusões que são apenas prováveis, ou seja, não há interferência por parte do pesquisador, obtendo 
assim uma pesquisa pautada em fatos/registros (GIL, 2008).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O surgimento das discussões sobre as PICs ocorreu de maneira mais intensa a partir de 1970, 
período no qual a OMS instituiu o “Programa de Medicina Tradicional” o qual trouxe resoluções 
que apresentavam os possíveis resultados e impactos na saúde com base no uso potencial das 
medicinas tradicionais e sua disseminação dos serviços de saúde, assim como estabelecer diretrizes e 
procedimentos operacionais que contemplem às práticas de forma segura e assertiva (WHO, 2019).

A trajetória da implementação das MTCI teve seu marco inicial na Conferência Internacional 
sobre Cuidados Primários à Saúde (1978), surgindo como ferramenta auxiliar no atendimento das 
demandas das necessidades da saúde da comunidade. Outro grande marco foi a Declaração de Alma-
Ata1 a qual propôs a incorporação da MTCI na Atenção Primária à Saúde (APS), reconhecendo o uso 
de práticas tradicionais nos cuidados em saúde para a população (BRASIL, 2020).

Inúmeros debates sobre a implementação da política nacional das práticas integrativas e 
complementares (PNPIC) ocorreram no Conselho Nacional de Saúde (CNS), o qual buscava estimular 
os processos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, estabelecendo 
um vínculo terapêutico entre meio ambiente e sociedade. O resultado das discussões possibilitou 
as descrições das técnicas ofertadas nas PICs, que passaram a ser estruturadas nas décadas de 80 
e 90, tendo suas definições e especificidades postuladas também no âmbito teórico e de formação 
continuada para diversos profissionais da saúde. 

Entre as PICs mais utilizadas estão a acupuntura que é uma técnica para aplicação de agulhas 
com espessuras e tamanhos distintos em áreas específicas chamadas meridianas; homeopatia: consiste 
na manipulação de doses mínimas do medicamento homeopático para estimular as defesas do 
organismo; plantas medicinais e fitoterapia são utilizadas para  tratar enfermidades, sendo oriundo do 
conhecimento popular; biodança, usada para promoção de bem estar através do movimento rítmico 
baseado em vivências; musicoterapia,  técnica que trabalha com a saúde através das sensações/emoções 
que as melodias desencadeiam; quiropraxia, utiliza-se da pressão e movimento intencional provocado 
pelas mãos com o intuito de prevenir e corrigir males nas articulações;  Reflexoterapia, trata-se de 
exercer pressão em  pontos específicos nos membros inferiores para equilibrar o organismo; reiki, 
utiliza-se das mãos para promover o equilíbrio entre corpo e a mente; shantala, massagem indiana, a 
qual oferta movimentos precisos e delicados que estimulam a consciência corporal do bebê e propicia 
um maior vínculo dos pais e filhos; yoga, prática que trabalha unificando corpo e mente através de 
exercícios físicos-mentais para o controle do estresse, ansiedade e dores osteomuscular; aromaterapia, 

1  A Declaração de Alma-Ata discorre que a partir de dez pontos todos os cuidados primários 
de saúde necessitavam ser implementados em todo o mundo, principalmente nos países em 
desenvolvimento.
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inclui a mistura de óleos oriundos de plantas e outros compostos vegetais para  desencadear através 
do olfato a harmonia do organismo (BRASIL, 2017).

No âmbito da Atenção Primária à Saúde, as PICs estão mais difundidas nas Unidades Básicas 
de Saúde, sendo ofertadas por profissionais de diversas áreas de formação acadêmica, entre elas a 
educação física, fisioterapia, farmácia, enfermagem e outros, sendo executada em forma de projetos 
em parcerias com Instituições de Ensino Superior (BRASIL, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há uma trajetória que remete o marco inicial das PICs no Brasil, sendo esta na 8ª Conferência 
Nacional de Saúde e em sua consolidação enquanto medicina tradicional e complementar nas décadas 
de 80 e 90. Através das PICs há uma aproximação entre o profissional e comunidade, ciência e o 
conhecimento popular, ressaltando os benefícios que as terapias integrativas desencadeiam como 
bem-estar, qualidade de sono, maior disposição, melhoria no quadro de dores, etc. Ainda há um longo 
percurso para se aperfeiçoar e expandir as PICs de maneira mais acessível e efetiva, principalmente 
dentre a comunidade mais carente. Ademais, constatou-se que o estudo e exercício das técnicas 
corrobora com a formação continuada dos profissionais.

Os profissionais atuantes na UBS tornaram-se os protagonistas das PICs  no SUS, contribuindo 
assim para sua formação permanente, promoção de saúde e educação em saúde para a população. As 
práticas Integrativas Complementares na Saúde aumentaram as possibilidades de ofertas de terapias 
na APS. Há grande diversidade das PICs, e suas técnicas necessitam de estudos mais precisos e de 
uma difusão em maior abrangência de seus benefícios para saúde humana.

Todavia, apesar do crescente de contribuições enquanto terapia complementar é pouco 
explorada na maioria do cenário brasileiro.  Uma fragilidade é também bastante visível, sendo 
estas a escassez do espaço e recursos adequados para o desenvolvimento das práticas em questão, 
necessitando de maior investimento por parte do Governo.
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