
RESUMO A pandemia da Covid-19 implicou a reorganização de serviços e processos de trabalho no Sistema 
Único de Saúde e trouxe limitações e desafios para os serviços da Atenção Primária à Saúde. O objetivo 
deste artigo foi apresentar as adaptações ocorridas na oferta de atividades do Programa Academia da 
Saúde (PAS) durante o período de março/2020 a julho/2021. Para tanto, foi realizado um estudo descri-
tivo transversal por meio de dados coletados em questionário on-line. Participaram da investigação 1.373 
polos em funcionamento. Observou-se que a suspensão da oferta de ações do PAS ocorreu em 70% dos 
polos, sendo que os estados do Amazonas e do Rio de Janeiro tiveram a maior prevalência de polos na 
situação de suspensão. Considerando os 411 polos com manutenção das atividades, em 313 deles houve 
a oferta de ações remotas, prevalecendo a disponibilização de vídeos por intermédio de aplicativos de 
mensagens instantâneas. Foi observado que em 41% dos polos houve a oferta de atendimento às pessoas 
com condições pós-Covid-19 e que as práticas corporais e as atividades físicas foram o principal tipo de 
atendimento. Os resultados obtidos podem subsidiar os gestores e os profissionais da saúde na implantação, 
implementação e sustentabilidade do PAS nos territórios. 

PALAVRAS-CHAVE Atenção Primária à Saúde. Promoção da saúde. Sistema Único de Saúde. Pandemia. 

ABSTRACT The COVID-19 pandemic implied the reorganization of the services and work processes in the 
Unified Health System and raised limitations and challenges to Primary Health Care services. This study 
aims to present the adaptations in the offer of activities of the Health Gym Program from March/2020 
to July/2021. A cross-sectional descriptive study was carried out. Data were collected through an online 
questionnaire. A total of 1,373 operating poles were included in the analysis. The suspension of the actions 
offered in the Health Gym Program occurred in 70% of the poles. The states of Amazonas and Rio de Janeiro 
had the highest prevalence of poles in the suspension situation. Considering the 411 poles that maintained the 
activities, in 313 of them, there was the offer of remote actions, prevailing the availability of videos through 
instant messaging applications. In 41% of the poles, there was an offer of care to people with post-COVID-19 
conditions, and body practices and physical activities were the main type of care. The results can support 
managers and health professionals in the implantation, implementation, and sustainability of the Health 
Gym Program in the territories.
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Introdução

A pandemia da Covid-19 implicou a reorgani-
zação de serviços e processos de trabalho no 
Sistema Único de Saúde (SUS). A emergência 
apresentada por essa pandemia, associada 
aos desafios técnicos e de gestão, ocasionou 
a priorização do atendimento hospitalar 
e ambulatorial1 e a diminuição de outros 
de serviços públicos básicos de saúde2. No 
âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), 
houve um estímulo para o atendimento de 
casos leves e moderados de Covid-19, inclu-
sive mediante incentivos para a criação de 
Centros de Atendimento para Enfrentamento 
à Covid-193. Tal situação trouxe limitações 
e desafios para os serviços da APS, em es-
pecial, para a atenção às Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT), repercutindo 
em diminuição na prevenção e controle de 
determinadas condições4. Um dos programas 
da APS que contemplam o cuidado das pessoas 
com DCNT é o Programa Academia da Saúde 
(PAS), o qual está sendo implementado desde 
2011 em diversos municípios brasileiros5–8.

O desenho teórico do PAS, ancorado na 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)9 
e na Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS)10, foi delineado de modo a contribuir 
para a promoção da saúde, a produção do 
cuidado e os modos de vida saudáveis, por 
meio de práticas corporais e atividades físicas, 
ações de promoção da alimentação saudá-
vel, práticas integrativas e complementares, 
práticas artísticas e culturais, entre outras 
possibilidades7.

O funcionamento do PAS ocorre em es-
tabelecimentos de saúde da APS, tais como 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e polos, es-
tabelecimentos com infraestrutura específica 
cuja construção nos municípios é viabilizada 
por intermédio de investimento federal, por 
emendas parlamentares e orçamento do setor 
de saúde. Desde o seu início, o PAS contem-
plou a construção de 4.081 polos em todos 
os estados, representando um investimento 
financeiro de cerca de R$ 522 milhões de 

reais. O Ministério da Saúde (MS) também 
financia o custeio para o funcionamento dos 
polos credenciados, atingindo, em 2022, o 
custeio de 1.829 polos do PAS com R$ 3 mil 
reais mensais, mediante o cumprimento de 
critérios normatizados.

A implementação do PAS é monitorada 
mediante dois mecanismos: o Sistema de 
Informação em Saúde para a Atenção Básica 
(Sisab), cujo preenchimento é indispensável 
para fins de repasses do recurso de custeio 
mensal; e o formulário de ‘Monitoramento 
Anual do PAS’, que é utilizado pelo MS desde 
2015 e foi idealizado para suprir necessidades 
de monitoramento, haja vista que o sistema 
oficial não dispunha de informações de natu-
reza organizacional e gerencial. A edição do 
monitoramento de 2020, em razão da pande-
mia da Covid-19, foi adaptado e conduzido no 
segundo semestre de 2021. 

Na perspectiva da gestão federal do PAS, a 
condução desse monitoramento é crucial para 
o acompanhamento longitudinal e tomada de 
decisão, pois possibilita conhecer a situação 
da implementação do programa, as limitações 
e os desafios enfrentados em nível estadual/
distrital e local. Portanto, este artigo teve como 
objetivo apresentar as adaptações ocorridas 
na oferta de atividades do PAS nos polos par-
ticipantes do monitoramento supracitado, no 
período de março/2020 a julho/2021. Diante 
do contexto pandêmico, as adaptações que 
alguns dos polos fizeram com o intuito de 
manter a continuidade das ações demonstram 
a resiliência desse tipo de serviço e dos pro-
fissionais e gestores responsáveis pela oferta 
de práticas nesses estabelecimentos de saúde 
da atenção primária.

Material e métodos

Realizou-se um estudo descritivo trans-
versal por meio de dados coletados pela 
Coordenação-Geral de Promoção da Atividade 
Física (CGPROAF), do Departamento de 
Promoção da Saúde (Depros), da Secretaria 
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de Atenção Primária à Saúde (Saps) do MS. 
Como referência para as respostas, estipulou-
-se o período de março/2020 a julho/2021; e a 
coleta de dados foi realizada de 17 de novembro 
a 31 de dezembro de 2021. 

O questionário eletrônico foi formulado 
pela equipe da CGPROAF, responsável pela 
gestão do PAS no nível federal, com a utili-
zação do Microsoft Forms®. A formulação 
foi embasada em perguntas do formulário de 
monitoramento anual realizado desde 201511,12, 
porém, diversas adaptações e novos enfoques 
foram necessários em decorrência do contexto 
pandêmico e do fato de os respondentes serem 
técnicos ou gestores de Secretarias Municipais 
de Saúde (SMS) envolvidos com os polos em 
funcionamento, tanto aqueles que recebem 
custeio mensal do MS quanto os que são man-
tidos pela gestão local e/ou estadual/distrital. 
Além disso, em caso de haver mais de um polo 
no município, o questionário foi delineado de 
modo a serem coletadas informações indivi-
dualizadas de cada um deles.

Houve rodadas internas de análise das 
perguntas e testes de respostas das versões 
preliminares antes do envio do link de acesso 
da versão final. O formulário foi composto de 
blocos comuns e de blocos específicos (para 
os casos de manutenção do funcionamento 
de polos durante a pandemia, no período 
de referência da coleta). Todas as perguntas 
foram objetivas, sendo, na maioria, respostas 
de múltipla escolha. Os blocos comuns foram 
relativos às perguntas sobre características dos 
respondentes, dos polos, do processo de traba-
lho dos profissionais e da suspensão de ativida-
des. Já os blocos específicos centraram-se na 

oferta de ações remotas e presenciais durante 
a pandemia e no atendimento às pessoas com 
condições pós-Covid-19. 

O link para acesso ao questionário foi 
enviado para técnicos das Secretarias Estaduais 
e Distrital de Saúde que atuam na gestão do 
PAS, os quais, por sua vez, repassaram-no às 
SMS. Ressalta-se que o preenchimento foi 
voluntário e que não foram coletados dados 
acerca de obras dos polos, pois o enfoque 
centrou-se nos polos em funcionamento, in-
formação autorreferida pelos respondentes. 
A análise quantitativa dos dados foi realizada 
por meio de frequência absoluta e relativa. 

Resultados

Participaram da análise, 1.373 polos em fun-
cionamento (tabela 1), segundo informa-
ção do respondente do questionário, sendo 
que, desses, 1.186 foram construídos com 
recursos federais e 187 são os reconhecidos 
como polos similares. Os estados com maior 
número de polos participantes foram Minas 
Gerais (n=304), Rio Grande do Sul (n=111) e 
Pernambuco (n=106).

A suspensão da oferta de ações do PAS em 
decorrência da pandemia da Covid-19 ocorreu 
em 70% (n=962) dos 1.373 polos participantes 
do monitoramento (tabela 1). Os estados do 
Amazonas (100%) e do Rio de Janeiro (96,2%) 
tiveram a maior parcela de polos na situação 
de suspensão; por outro lado, os estados de 
Minas Gerais (54,6%) e do Tocantins (58,1%) 
foram os estados com menor parcela de polos 
na referida situação (tabela 1).
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Tabela 1. Situação dos polos participantes do monitoramento do Programa Academia da Saúde no período de março/2020 
a julho/2021 por unidade da federação, Brasil, 2022

UF
Polos 
participantes

Suspensão das atividades Manutenção das atividades

n % n %

Ac 16 15 93,8 1 6,3

Al 22 14 63,6 8 36,4

AM 6 6 100,0 0 0,0

BA 43 32 74,4 11 25,6

cE 54 40 74,1 14 25,9

DF 0 0 0 0 0

Es 11 10 90,9 1 9,1

GO 100 70 70,0 30 30,0

MA 11 9 81,8 2 18,2

MG 304 166 54,6 138 45,4

Ms 35 24 68,6 11 31,4

MT 28 21 75,0 7 25,0

pA 43 31 72,1 12 27,9

pB 83 66 79,5 17 20,5

pE 106 78 73,6 28 26,4

pI 56 37 66,1 19 33,9

pR 77 59 76,6 18 23,4

RJ 26 25 96,2 1 3,8

RN 34 26 76,5 8 23,5

RO 5 4 80,0 1 20,0

RR 12 10 83,3 2 16,7

Rs 111 74 66,7 37 33,3

sc 68 56 82,4 12 17,6

sE 21 15 71,4 6 28,6

sp 58 49 84,5 9 15,5

TO 43 25 58,1 18 41,9

Total 1.373 962 70,1 411 29,9
Fonte: elaboração própria.

A utilização do espaço dos polos do PAS, 
nos casos de suspensão das atividades previs-
tas no Programa, está apresentada na tabela 
2. Tratando-se de polos construídos com re-
cursos do MS, a maioria (77%) apenas ficou 
fechada, mas também houve polos cuja des-
tinação do espaço foi deslocada para centro 
de atendimento ou testagem de Covid-19 

(10%) ou para procedimentos das UBS (13%) – 
orientações, triagens, acolhimento, vacinação, 
curativo, acompanhamento de crescimento e 
desenvolvimento, entre outras. Nos polos si-
milares, em 71%, não houve cessão; 8% foram 
destinados para centro de atendimento ou 
testagem de Covid-19; e 21%, para procedi-
mentos de UBS.
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Tabela 2. Cessão do espaço físico do Programa Academia da Saúde, nos casos de suspensão de atividades previstas no 
Programa, para outros serviços durante a pandemia da Covid-19, por algum período entre março/2020 e julho/2021, 
Brasil, 2022

Forma de adesão  n %

Polo construído mediante financiamento federal (n=880)

centro de atendimento ou testagem de covid-19 86 10

procedimentos UBs* 115 13

Não houve cessão do espaço 679 77

Polo similar (n=82)

centro de atendimento ou testagem de covid-19 7 8

procedimentos UBs* 17 21

Não houve cessão do espaço 58 71
Fonte: elaboração própria.

*Orientações, triagens, acolhimento, vacinação, curativo, acompanhamento de crescimento e desenvolvimento etc.

Considerando os polos com manutenção 
das atividades, em 313 deles, houve a oferta de 
ações remotas, cujas características constam 
na tabela 3. Prevaleceu a disponibilização 
de vídeos por intermédio de aplicativos de 
mensagens instantâneas (73,8%), seguido de 
atendimento on-line com atividades coleti-
vas (63,9%). A menor parcela de atividade 
remota foi de palestras realizadas por meio 
de emissoras de rádio, grupos de aplicativos 

de mensagens instantâneas ou outras mídias 
digitais (17,6%). As principais formas de acesso 
da população a tais atividades foram por in-
teresse individual (81,8%) e encaminhamento 
por equipes da APS (48,2%). Os temas mais 
comuns das ações remotas foram práticas cor-
porais e atividades físicas (86,3%), orientações 
sobre como se proteger da Covid-19 (61%) e 
aconselhamento sobre comportamentos sau-
dáveis (53,4%).

Tabela 3. Número e percentual de polos (n=313) segundo características das ações remotas ofertadas em algum período 
entre março/2020 e julho/2021, Brasil, 2022

Características das ações remotas n %

Meio de realização

Disponibilização de vídeos por meio de grupos de aplicativos de mensagens instantâneas ou outras 
mídias digitais

231 73,8

Atendimento on-line com atividades coletivas 200 63,9

Reuniões (rodas de conversas e ações de educação em saúde) realizadas por meio de aplicativos de 
mensagens instantâneas ou outras mídias digitais

116 37,1

palestras realizadas por meio de emissoras de rádio, grupos de aplicativos de mensagens instantâne-
as ou outras mídias digitais

55 17,6

Outras 84 26,8

Forma de acesso

Acesso livre por interesse do usuário 256 81,8

Encaminhamento por equipes da Atenção primária 151 48,2

Encaminhamento por profissionais do Núcleo Ampliado de saúde da Família 132 42,2

Encaminhamento por profissionais de outros pontos da Rede de Atenção à saúde 35 11,2
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Tabela 3. Número e percentual de polos (n=313) segundo características das ações remotas ofertadas em algum período 
entre março/2020 e julho/2021, Brasil, 2022

Características das ações remotas n %

Temas das ações

práticas corporais e atividades físicas 270 86,3

Orientações sobre como se proteger da covid-19 191 61,0

Aconselhamento sobre comportamentos saudáveis 167 53,4

promoção do autocuidado 147 47,0

Atendimento para suspeita de covid-19 74 23,6

práticas Integrativas e complementares (meditação, yoga, terapia comunitária integrativa etc.) 39 12,5

Outros 65 20,8
Fonte: elaboração própria.

O atendimento de pessoas com condições pós-
-Covid-19 também foi investigado. Entre os polos 
participantes do monitoramento, 41% (n=560) 

realizaram atendimento com esse enfoque, sendo 
que, em 19,3% dos polos, houve atendimento 
exclusivo para tais condições (tabela 4). 

Tabela 4. Oferta de atividades para o cuidado de pessoas com condições pós-Covid-19 em polos do Programa Academia 
da Saúde (n=560), Brasil, 2022

Características da oferta n %

Atendimento exclusivo

sim 108 19,3

Não 452 80,7

Tipos de atendimento 

Reabilitação motora 306 54,6

Reabilitação respiratória 310 55,4

Reabilitação cardiovascular 137 24,5

Atendimento psicológico 178 31,8

práticas corporais e atividade física 462 82,5

práticas integrativas e complementares 153 27,3

Referenciamento dos usuários ao polo

por equipes da Aps (EsF, EAp) 461 82,3

por equipes multiprofissionais da Aps 278 49,6

por profissional do serviço de atenção domiciliar 44 7,9

por profissional do nível secundário ou terciário após alta hospitalar 97 17,3

por profissionais de outros pontos da rede 131 23,4

Usuário buscou diretamente o serviço 230 41,1
Fonte: elaboração própria.

O cuidado para pessoas com condições 
pós-Covid-19 contemplou, em maiores pro-
porções, reabilitação motora (54,6%), reabili-
tação respiratória (55,4%) e práticas corporais 
e atividades físicas (82,5%); e, em menores 

proporções, reabilitação cardiovascular 
(24,5%), atendimento psicológico (31,8%) e 
práticas integrativas e complementares (27,3%) 
(tabela 4). Ainda, sobre a forma de acesso dos 
usuários aos atendimentos, sobressaiu-se o 
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referenciamento realizado pelas equipes da 
APS – equipes de Saúde da Família e equipes 
de Atenção Primária (82,3%) e pelas equipes 
multiprofissionais (49,6%). A busca direta 
dos usuários pelo atendimento também foi 
expressiva (41,1%) ao passo que o encami-
nhamento por serviços dos outros níveis de 
atenção representou percentuais inferiores 
(atenção domiciliar: 7,9%; nível secundário e 
terciário: 17,3%; outros pontos da rede: 23,4%).

Discussão

Os resultados encontrados forneceram in-
formações sobre as adaptações ocorridas no 
âmbito do PAS, em nível local e durante a 
pandemia, no que tange a: manutenção ou 
suspensão da oferta das atividades; cessão do 
espaço de funcionamento do PAS para outros 
serviços; oferta de atividades remotas; aborda-
gem de temas relativos à Covid-19 no cotidiano 
das práticas; e incorporação de atendimento 
para pessoas com condições pós-Covid-19 
como atividade do PAS.

O número de polos alcançados no monito-
ramento atingiu um percentual esperado pela 
gestão federal do Programa de 87%, visto que, 
até o início da coleta de dados, havia cerca 
de 1.579 polos, construídos e similares, com 
custeio mensal do MS aprovado para fins de 
manutenção do funcionamento dos polos, de 
acordo com as portarias de credenciamento 
e de descredenciamento do PAS publicadas 
pelo MS de 2011 a julho de 2022. Houve repre-
sentação de todas as unidades da federação, 
com exceção do Distrito Federal, o qual possui 
apenas um polo em funcionamento e que não 
respondeu ao monitoramento analisado.

Os estados com participação mais expressi-
va nesse monitoramento foram Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Pernambuco, que possuem 
maiores números de polos em funcionamento 
e que recebem custeio mensal do MS para sua 
manutenção. Para o estado de Minas Gerais, 
alguns fatores podem influenciar o engajamen-
to de atores envolvidos com a implementação 

do PAS, como a maior concentração de polos 
do PAS em funcionamento e custeados pelo 
governo federal em comparação aos demais 
estados, o histórico de participação dos mu-
nicípios desse estado nos monitoramentos 
anuais do PAS5,8,12 e a existência da Política 
Estadual de Promoção da Saúde, mediante a 
qual as ações do PAS são fortalecidas. 

A natureza das ações previstas para o PAS é, 
principalmente, de caráter coletivo e voltada 
para o enfrentamento das DCNT. Sabe-se que 
o horário de funcionamento dos polos e as 
atividades comumente ofertadas acabam por 
atrair a participação de pessoas mais vulne-
ráveis no cenário pandêmico, como idosos, 
atualmente os principais usuários do PAS12, 
e pessoas com DCNT. Desse modo, durante 
o contexto pandêmico, as atividades coleti-
vas foram comprometidas devido ao risco de 
contágio, e, portanto, suspensas ou deman-
daram adaptação na forma de oferta, como 
a ocorrência por meio remoto. Outro estudo 
revelou também a diminuição de atividades de 
grupo na APS, ao exemplo daquelas previstas 
no PAS13.

O estado do Amazonas foi o único com sus-
pensão total dos polos em funcionamento no 
período estudado. Esse resultado pode ter vin-
culação à complexa situação que o Amazonas 
enfrentou, sendo o estado com a situação mais 
grave de óbitos e casos nas duas ondas da pan-
demia14. Adicionalmente, os estados do Rio de 
Janeiro e de Minas Gerais, os quais, respec-
tivamente, estão entre os estados com maior 
e menor percentual de polos com atividades 
suspensas, apresentaram piores índices de 
casos na segunda onda14. Apesar de índices 
críticos de Covid-19, a situação verificada em 
Minas Gerais pode ser compreendida pelo 
fato de as gestões estadual e municipais terem 
logrado êxito na reorganização e nas adapta-
ções inerentes ao contexto da pandemia para 
a manutenção do funcionamento de polos do 
PAS.

Quanto à cessão do espaço dos polos para 
o abrigar outros serviços relacionados com a 
pandemia, entende-se que isso representa os 
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esforços de reorganização dos serviços e da 
otimização dos estabelecimentos de saúde 
para fortalecer o enfrentamento da Covid-19. 
Houve um percentual maior de realização de 
procedimentos das UBS nos polos similares, 
como orientações, triagens, acolhimento, va-
cinação, curativo e consultas. Isso pode ter 
ocorrido pela questão de o PAS, em alguns 
polos similares, funcionar na estrutura física 
das UBS, o que favorece a integração entre 
os serviços e os profissionais envolvidos em 
cada um deles. 

Em relação às ações remotas, observou-se a 
predominância da utilização de aplicativos de 
mensagem instantânea, do envio de vídeos, e 
da temática de práticas corporais e atividades 
físicas. Outros estudos corroboram com esses 
resultados. Guimarães et al.15, ao investigar 
as estratégias tecnológicas para atividade 
física, incluindo a forma coletiva de oferta, 
mostram que vídeos e utilização de aplicativos 
de mensagens, tanto para homens quanto para 
mulheres, foram os mais utilizados no trabalho 
de profissionais de educação física. Nóbrega 
et al.16 elaboraram protocolos de oferta de 
atividade física remota para usuários da APS, 
com incorporação de vídeos e outras ferra-
mentas tecnológicas, cuja avaliação mostrou 
a permanência dos usuários aderidos ao PAS 
ao longo da pandemia. Todavia, os autores 
destacaram que a adesão ao formato remoto do 
PAS foi menor para pessoas com baixa renda, 
baixa escolaridade e idosos, em função da res-
trição de acesso e/ou dificuldade com recursos 
tecnológicos. 

Nesse sentido, as adequações realizadas nas 
práticas ofertadas nos polos do PAS, como a 
disponibilização das ações remotas, demons-
traram a capacidade de resiliência dos profis-
sionais e gestores que buscaram formas de se 
adaptarem às demandas da APS no momento 
pandêmico, com a manutenção do vínculo 
com os usuários e a garantia do cuidado em 
saúde, mesmo diante de situações adversas e 
inesperadas como as que foram causadas pela 
pandemia da Covid-19. Cabe destacar que a 
capacidade de superar adversidades é uma 

característica dos profissionais e gestores do 
SUS17, que necessitou ser potencializada em 
meio ao contexto pandêmico. De acordo com 
Medina et al.18, a pandemia exigiu rápidas 
e assertivas respostas dos serviços de saúde 
que tiveram que ser reorganizados em todos 
os seus componentes. No que diz respeito à 
APS, destaca-se que, além da necessidade de 
preservação das atividades de rotina, a in-
serção de novas modalidades de cuidado a 
distância minimizou as restrições no acesso 
aos serviços de saúde. 

Quanto aos temas das atividades remotas, 
os mais prevalentes (atividade física, auto-
cuidado, prevenção) estão em consonância 
com o cenário pandêmico, o qual demandava 
a adoção de autocuidado e medidas protetivas. 
A atividade física, como tema mais prevalente, 
tem sido historicamente também a principal 
atividade ofertada nacionalmente no âmbito 
do PAS12. Ademais, a prática de atividade 
física ganhou destaque durante a pandemia, 
já que evidências científicas demonstraram 
a importância da atividade física como fator 
de proteção na prevenção de formas graves 
da doença19,20, bem como seus benefícios 
para a saúde mental da população durante a 
pandemia21.

Acerca das formas de acesso dos usuários 
do PAS às ações remotas, observou-se que o 
interesse individual e o encaminhamento por 
profissionais da APS foram as formas mais 
prevalentes. Os polos do PAS constituem-se 
um ponto de atenção da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), inseridos na APS, a principal 
porta de entrada do SUS5,11. Nesse sentido, o 
acesso ao serviço por meio do interesse in-
dividual dos usuários pode ser considerado 
um ponto positivo de um serviço acessível ao 
passo que os encaminhamentos por intermédio 
dos profissionais da APS e dos profissionais 
de equipes multiprofissionais podem repre-
sentar a interlocução entre os pontos da RAS 
e um cuidado integral em saúde. Todavia, tal 
resultado precisa ser interpretado com cautela, 
pois não se investigou o processo de referência 
e contrarreferência a partir do polo. Estudos 
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apontam a dificuldade de articulação dos ser-
viços da RAS, interferindo nesse mecanismo 
barreiras comunicacionais e de responsabili-
zação de profissionais envolvidos22,23. 

No que se refere ao cuidado de pessoas 
com condições pós-Covid-19, os estudos 
ainda são incipientes na literatura. Em uma 
revisão rápida cujo objetivo foi identificar as 
manifestações das condições pós-Covid-19 na 
literatura mundial, o estudo apontou que as 
manifestações respiratórias como fadiga, disp-
neia e tosse apresentaram maior prevalência24. 
Manifestações neurológicas, psicopatológi-
cas, cardiovasculares e musculoesqueléticas 
também foram identificadas. Outro estudo 
sobre as manifestações e a reabilitação no 
período pós-Covid-19 demonstrou que inter-
venções que contemplam o manejo postural e 
a prescrição de exercícios físicos apresentaram 
efeitos potencialmente positivos na reabili-
tação de doenças e transtornos respiratórios 
e na melhora de indicadores fisiológicos e 
metabólicos25.

Nessa direção, os resultados dos estudos 
supracitados corroboram os achados identifi-
cados na oferta do cuidado às condições pós-
-Covid-19 nos polos do PAS, sendo as práticas 
corporais e as atividades físicas, a reabilitação 
motora e a reabilitação respiratória as ativida-
des mais comumente ofertadas. Ainda, além 
da demanda por tais cuidados, destaca-se o 
papel dos profissionais de educação física e 
dos fisioterapeutas como categorias profissio-
nais mais frequentes nos polos do PAS e, por 
vezes, responsáveis pela oferta e coordenação 
do cuidado12. Cabe destacar também o quan-
titativo de polos que tiveram atendimento 
exclusivo para tais condições, o que pode ter 
ocorrido por causa da alta demanda comunitá-
ria por esse tipo de cuidado e da convergência 
dos atendimentos e das atividades contidas 
na rotina dos serviços dos polos. Ademais, 
o atendimento de usuários com condições 
pós-Covid-19 nesses estabelecimentos, além 
de ter sido influenciado pela situação sanitá-
ria vivenciada com a pandemia da Covid-19, 
reforça um dos objetivos do PAS, que é ser 

um ponto da RAS que atua na produção do 
cuidado prestado no SUS26. 

Ainda que a capacidade de adaptação às 
demandas ocasionadas pela pandemia seja 
um ponto positivo demonstrado pelo moni-
toramento analisado, o fato de 70% dos polos 
terem suspendido as ações tradicionalmente 
desenvolvidas no PAS pode estar relacionado 
com alguns fatores, como o desconhecimento 
de como seria a evolução da pandemia e o 
risco de contágio na realização das atividades 
coletivas. Além disso, de acordo com os moni-
toramentos do PAS, ciclo 2017 e ciclo 2019, são 
dificuldades que permeiam a gestão do PAS: a 
elevada rotatividade dos gestores municipais; a 
dificuldade de articulação interna com outras 
áreas e a construção de parcerias interseto-
riais; a articulação com os profissionais das 
equipes de saúde da família e multiprofissio-
nais; a insuficiência de recursos financeiros; 
a disponibilidade de materiais e apoio; e o 
vínculo temporário de contratação dos profis-
sionais8,12. Essas dificuldades podem fragilizar 
os polos na RAS e influenciar o fortalecimento 
e a sustentabilidade das ações do PAS.

A oferta das práticas integrativas e comple-
mentares foram referidas em menor proporção 
no cuidado às condições pós-Covid-19 nos 
polos do PAS apesar de essas práticas estarem 
entre as principais ofertadas no âmbito do 
PAS12 e constituírem os principais serviços no 
cuidado pós-Covid-19, conforme descrito em 
um mapeamento de abrangência internacional 
de estudos sobre reabilitação de condições 
pós-Covid-19 e suas possíveis sequelas25.

Considerações finais

O presente artigo teve como objetivo apre-
sentar a reorganização da oferta de atividades 
nos polos do PAS considerando o contexto 
da pandemia da Covid-19. O questionário 
disponibilizado aos gestores municipais e 
profissionais dos polos teve um expressivo 
alcance de respondentes em todos as unidades 
da federação, com exceção do Distrito Federal. 
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Destaca-se que a contribuição desses atores 
nos monitoramentos anuais subsidia na im-
plantação, implementação e sustentabilidade 
do PAS nos territórios. 

De modo geral, os resultados mostraram 
o impacto da pandemia para esses estabele-
cimentos de saúde uma vez que a suspensão 
da oferta de ações ocorreu em 70% dos polos. 
Para aqueles estabelecimentos com manuten-
ção das atividades, os resultados reforçam a 
relevância do PAS na RAS por configurar-se 
como equipamento de saúde com capacidade 
de adaptar-se às distintas realidades sanitárias, 
absorvendo temáticas relativas à Covid-19 e à 
atenção às condições pós-Covid-19. Além disso, 
demonstraram a resiliência dos profissionais 
e gestores do SUS na formulação das reade-
quações que foram necessárias pelo período 
pandêmico.

Ainda, no que diz respeito ao cuidado de 
pessoas com condições pós-Covid-19, obser-
vou-se que as práticas corporais e atividades 
físicas foram o principal tipo de atendimento, 
reforçando a importância da atividade física e 
sua inserção no âmbito da promoção da saúde, 
da prevenção e da reabilitação. 

Por fim, reitera-se a necessidade de estudos 
que aprofundem outros aspectos do PAS 
visando à qualificação das ações nos polos e 
da gestão em todos os níveis de organização. 
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