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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 

O período da adolescência é caracterizado por diversas mudanças, especialmente nas 
esferas biológica e sociológica. Na primeira ocorrem mudanças corporais, físicas e fisiológicas que 
transcendem aos fatores biopsicossociais, sendo esta a fase de estruturação da personalidade do 
indivíduo. Na categoria sociológica, o adolescente inicia o contato e a execução do papel do adulto 
na sociedade, na família e no trabalho, assumindo responsabilidades (ANJOS, 2017).

A Institucionalização de adolescentes, muitas vezes necessária pela falta de cuidados 
parentais, revela problemas vividos nessas instituições, que têm dificuldade em oferecer o cuidado 
indicado pelo Estatuto da Criança e Adolescente (BRASIL, 1990) e também conta, muitas vezes, 
com o despreparo dos profissionais para lidar com os adolescentes, podendo levar a uma situação 
de violência institucional. Com isso o abrigo terá dificuldades em cumprir suas funções afetivas, de 
proteger e de beneficiar os indivíduos (LACERDA, 2014).

Questões sobre a qualidade de vida da criança e do adolescente institucionalizados vêm 
preocupando vários setores da sociedade. Preocupa a forma como irão se desenvolver, tanto física 
como emocionalmente, bem como o abandono e a violência sofrida por eles, fora e dentro do abrigo. 
A passagem por um abrigo representa vivências dolorosas, pois as situações que os levaram à 
institucionalização são sempre muito duras, fazendo com que convivam com experiências muito 
dramáticas, somando a isso a saída da vida familiar (LEMOS; GECHELE, ANDRADE, 2017). Diante 
do exposto, a presente pesquisa teve como objetivos descrever a percepção de adolescentes do sexo 
feminino sobre a situação de abrigamento.
 



255ANAIS DO I CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE (ON-LINE)

METODOLOGIA       
 

Estudo exploratório descritivo, de natureza qualitativa. Esta pesquisa trabalha com o universo 
dos significados, dos motivos e das crenças, por meio da realidade vivida e partilhada (MINAYO, 
2012). A pesquisa foi realizada em uma instituição de acolhimento de adolescentes do sexo feminino, 
localizada em um município do interior de Minas Gerais. 

Todas as adolescentes que estavam abrigadas no período da coleta de dados foram convidadas 
a participar e as que aceitaram assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido junto de um responsável. Não foram estabelecidos critérios de 
exclusão.

A coleta de dados se deu no período de agosto a novembro de 2017. Foi utilizado um roteiro 
de entrevista semiestruturado elaborado pelas autoras que possibilitou que as participantes pudessem 
discutir sobre o tema em questão sem se prender à pergunta formulada. O roteiro continha perguntas: 
1) você sabe qual o motivo de estar residindo no abrigo? 2) como se sente em moar aqui? 3) o que você 
quer/gostaria de fazer quando sair da instituição? As entrevistas foram realizadas individualmente 
em uma sala do local. Cada participante foi entrevistada em uma única vez, com tempo médio de 
entrevista de 40 minutos. As entrevistas foram gravadas, respeitando a fidedignidade das informações 
na transcrição, com dupla conferência pelas pesquisadoras. 

Os dados foram considerados de acordo com a adaptação da análise de conteúdo temático-
categorial para pesquisas qualitativas (BARDIN, 2010). Por meio do conteúdo das falas das 
participantes foi possível estabelecer três categorias temáticas: adoção, liberdade e relações familiares, 
e apoio afetivo.

O desenvolvimento deste estudo seguiu todas as normas éticas norteadoras dos trabalhos que 
envolvem seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro – UFTM, sob a extensão do protocolo 2303/2012.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

Participaram da pesquisa cinco adolescentes do sexo feminino com idade entre 14 e 16 
anos, que de acordo com os documentos da instituição estavam abrigadas por motivos de abandono, 
negligências familiares, maus-tratos e abuso sexual. Para a preservação da identidade, elas foram 
denominadas por nome de heroínas: Mulher Maravilha, Bat-Girl, Electra, Harpia e Shena.  Apenas 
Electra não estava estudando no período da coleta de dados. Duas das adolescentes (Mulher Maravilha 
e Shena) estavam há pouco tempo na instituição, porém vieram de outro abrigo do qual saíram por 
motivo de brigas. As outras três adolescentes (Harpia, Bat-Girl, Electra) estavam abrigadas pela 
primeira vez.

A primeira categoria, adoção, revela o desejo das meninas de serem adotadas. As adolescentes 
referem o anseio em ter uma família e estar em contanto com ela. Essa vontade de serem adotadas é 
justificada por elas ao falarem sobre a ausência de contato com a família biológica ou por almejarem 
sair da instituição.

O estudo de Acioli e colaboradores (2018), refere que os adolescentes que vivem em casas 
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lares têm melhor qualidade de vida do que os que vivem em instituições de abrigos. Isso pode se dar ao 
fato de as casas lares serem semelhantes ao convívio familiar, tendo assim um impacto positivo para 
as adolescentes. O abrigo onde foi realizada a pesquisa, embora não fosse de grande porte e tivesse 
um número reduzido de meninas não se configura como uma casa lar, sendo este distanciamento dos 
cuidadores um dos fatores que aumenta o desejo das adolescentes por serem adotadas.

 Com a criação da chamada Lei de Adoção, os processos de adoção ficaram mais rigorosos, 
visando garantir a integridade e os direitos das crianças e dos adolescentes. Com isso, embora tenha 
sido almejada a desburocratização e maior agilidade nos processos, por exemplo, com o cadastro 
nacional de candidatos a pais, o tempo que uma criança aguarda para ser adotada ainda é longo. No 
Brasil, as famílias buscam crianças preferencialmente até quatro anos para serem adotadas, sendo que 
quanto mais velhas essas crianças se tornam dentro dos abrigos, menor é a procura (SILVA; ARPINI, 
2013), o que tornam as possibilidades das adolescentes de serem adotadas pequenas.

 A segunda categoria, relações familiares e apoio afetivo, revela a percepção das meninas 
de que se durante o período de abrigamento houvesse maior contato com os familiares (visitas, 
telefonemas), esse tempo seria menos sofrido, talvez houvesse a manutenção dos vínculos e, um dia, 
poderiam retornar para família.

A literatura aponta que uma das questões negativas da situação de abrigo pode ser a ausência 
de vinculação afetiva. As crianças e adolescentes abrigados não se sentem ligados afetivamente e os 
cuidadores tendem a evitar essa aproximação, muitas vezes por proteção emocional de si próprio, o 
que dificulta o desenvolvimento afetivo desses menores, somado a ausência de vínculo com familiares 
(LEMOS; GECHELE; ANDRADE, 2017). Esses adolescentes tem um desafio maior a ser superado, 
pois eles crescem longe da família, sem uma rede de proteção social integral para a mudança para a 
maior idade ou mesmo uma chance de trabalho no futuro (ZAPPE, DELL’AGLIO, 2016).

A terceira categoria, liberdade, revela que na percepção das meninas, não viver presas a regras 
e estar trabalhando é uma forma de independência e autonomia. As participantes referem que a falta 
de liberdade torna a permanência muito desagradável e sofrida. No abrigo elas não têm direito de 
receber visitas que não sejam previamente autorizadas judicialmente. Isso ocorre, pois, por estarem 
em sua maioria abrigadas por questões de proteção social, elas só podem receber visitas de pessoas 
autorizadas. As saídas da instituição também são controladas. Somado a isso, o desejo de estar com 
pessoas e em lugares anteriormente frequentados, faz com que as meninas repetidamente fujam do 
abrigo, referindo essas fugas como um refúgio para se sentirem mais felizes, podendo encontrar 
amigos, namorados e alguns familiares. 

Essa percepção das adolescentes do estudo concorda com o estudo de Zappe e Dell’Aglio 
(2016), sobre a institucionalização. De acordo com os autores, por um lado a permanência na 
instituição pode comprometer o desenvolvimento saudável e as relações sociais comuns nessa faixa 
etária, além de infringir o direito de viver com uma família; por outro, as instituições desenvolvem 
um importante papel de cuidado dessas pessoas, que foi negligenciado anteriormente.   
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CONCLUSÃO
 

Conclui-se que o abrigo é um equipamento de garantia de direitos, mas que as adolescentes 
consideram que estar em sua casa de origem é melhor do que viver no abrigo. O maior desejo dessas 
meninas é pelo retorno à família, pela adoção ou por estarem livres, de alguma forma.
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