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1993
LIMA, Carmen Silvia Passos . Estr4ao da 7rreit%la Óssea rm le+bç8min

7ttielóiíie ag%aa 6to nat&lto e silas características cl{71cas e
laboratoriais . Campinas : [s.n.] , 1993. 130p. Tese
(Doutorado em Clínica Médica) - Faculdade de Ciências
Médicas, UNICAMP, 1993

RESUMO

Foram estudados 68 pacientes com Leucemia Mielóide
Aguda (LNIA) ao diagnóstico atendidos no Hospital das
Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. Cada
paciente foi avaliado clinicamente (história e exame físico)
e laboratorialmente (sangue periférico e medula óssea por
meio da citologia e histologia) . Os resultados deste estudo
indicaram que a LM,\, em nosso meio, apresenta
características clínicas e de sangue periférico semelhantes
às descritas para países do hemisfério norte, exceto pelo
fato de termos observado freqüências maiores dos sintomas
fraqueza, febre e sangramento em nossos casos. Os
resultados do estudo citológico da medula óssea foram
semelhantes às descrições prévias, com exceção das
freqüências obtidas para os subtipos M 1, M3, M4 e M7 da
LMA em nossos casos. O estudo citológico mostrou-se
superior ao histológico para a realização do diagnóstico,
para a identificação dos subtipos da LM A e para a
identificação de displasias trilineares. Os resultados do
estudo histológico da medula óssea foram semelhantes às
descrições da literatura. O estudo histológico mostrou-se
superior ao citológico para as avaliações das celularidades,
das alterações do estroma, para a quantificação da infiltração
da medula óssea por blastos, eosinófilos, linfócitos e

plasmócitos. Possibilitou a realização das reações imuno-
histoquímicas Lisozima (que confirmou a origem mielóide
da leucemia) e fator VIII: fator von Willebrand (que
identificou a leucemia megacarioblástica) .

PASCHOAL, Mário Augusto. Est%do comparativo das respostas
nntonônriças çardior8spiratórias $ntre corr81loresfwndistas,
balterofthstas g sedetttários. Campinas : [s.n.], 1993. 180p.
Dissertação (Mestrado em Fisiologia do Exercício) -
UNICAMP, 1993

RESUMO

Sabe-se que indivíduos submetidos à constante atividade
física, apresentam como resposta, modificações estruturais
e funcionais dos aparelhos e sistemas, as quais são peculiares

ao tipo de exercício praticado. O objetivo do presente
estudo, foi o de investigar a magnitude destas respostas,
enfocando específicamente os controles autonômicos sobre
o sistema cardiovascular, comparando-os entre corredores
fundistas (F; n=5) e halterofilistas (H; n=5), além de um
grupo controle, constituído por sedentários (S; n=5). Para
tal, foi realizado um estudo transversal, empregando-se
testes funcionais autonômicos não invasivos. como:
manobra de Valsalva, manobra postural passiva (“head-up
tilt”) e o teste do frio (“cold hand test”); além de exercícios
físicos dinâmicos (EFD), como um protocolo contínuo= PC
(acréscimos de potências de 25 “Watts” minuto a minuto
até a axaustão) e um protocolo descontínuo=PD
(acréscimos de potências de 25 “watts” a cada 4 minutos,
até a FC submáxima). As principais variáveis estudadas
foram as influências vago-simpáticas sobre o nó sinusal
(envolvendo a frequência cardíaca (FC) durante o EFD, no
limiar de anaerobiose (LA) e no pico do esforço), e outras
variáveis metabólicas obtidas pela medida direta dos gases
exalados durante o PC e o PD (como o consumo de
oxigênio = VO2, no LA e no pico do esforço = VO2 pico) .
No tempo de O a 10 segundos da manobra de Valsalva,
ocorreu significativa (p<0,05) diferença entre os deltas de
FC apresentados pelos indivíduos do grupo S (+ 24 bpm)
em relação aos H (+ 6 bpm). Durante a manobra postural
passiva e o teste do frio, os resultados foram menos
expressivos na comparação entre os grupos. Durante o PD,
pode-se constatar significativa (p<0,05) contribuição
simpática para o grupo S em relação ao F nas potências
acima de 75 “Watts” . Durante o PC obteve-se significativos
(p<0,05) valores superiores de VO2 no LA e VO2 pico para
o grupo F (30 e 57 ml/kg/min, respectivamente) em
relação aos grupos H (20 e 35 ml/kg/min) e S (18 e 31 ml/
kg/min). Estes e outros dados obtidos durante os
experimentos demonstraram grandes diferenças na
magnitude das contribuições vago-simpáticas sobre o
miocárdio, principalmente do grupo F em relação aos
demais, revelando que as respectivas adaptações
autonômicas foram inerentes ao exercício físico (aeróbico)
realizado pelo grupo. Outro achado relevante obtido pelo
estudo foi a pequena diferença entre os valores apresentados
pelos H em relação ao grupo controle (S), sugerindo que
os exercícios de levantamento de pesos em nada
contribuíram para modificar significativamente a magnitude
das respostas autonômicas investigadas

SORDI, Mara Regina Lemes de. R3p€nsanrto a prática de
avaliação no $nsino dê $nfermagem . Campinas : [s.n.],
1993. 320p. Tese (Doutorado em Metodologia do Ensino)
- Faculdade de Educação, UNICAMP, 1993
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RESUMO

A Faculdade de Enfermagem da PUCCAMP, buscando a
consolidação de seu projeto educacional, elegeu, como
prioridade, discutir sua prática de avaliação. A escolha
intencional da avaliação, como objeto de questionamento,
embasou-se na convicção de que esta prática é determinante
na organização do trabalho pedagógico. Nessa perspectiva,
a avaliação inscreve-se como principal evidenciadora do
projeto político-pedagógico adotado pelo curso. A forma
como é praticada a avaliação no microcosmo escolar,
permite identificar quais os valores e os interesses que estão
em jogo, e suas inevitáveis conseqüências extra-escola, ou
seja, na organização social. A proposta metodológica
fundamentou-se num trabalho coletivo de contínuo
desvendamento da prática de avaliação vigente com
subseqüente tomada de posição, objetivando uma
intervenção planejada na realidade. Tanto o processo de
apropriação dos dados como o de análise e intervenção,
foram fruto da relação de parceria que se estabeleceu entre
alunos e professores do curso, mediados pela ação política
da pesquisadora que, simultaneamente, se reiponsabilizava
pela coordenação do curso. A realidade dos dados
apreendidos confirmou a práxis avaliativa como instrumento
poderoso de qualificação do ensino. Revelou ser a avaliação
prática permeada por relações de poder e fortemente
impregnada de valores ideológicos que tanto podem servir
para acelerar ou refrear as transformações no projeto
institucional.

1994
BACCARELI, João Carlos. Ocorrências dê gLündttIas sebác$as

ectópicas nas diversas áreas ü7ratôwricas lia cavidade da
boca. São Paulo : [s.n.], 1994. 24p. Dissertação (Mestrado
em Patologia) - Universidade Camilo Castelo Branco, 1994,

RESUMO

Foram examinados 1031 pacientes, de ambos os sexos,
brancos e não brancos (4 a 80 anos de idade), inscritos na
Clínica de Propedêutica Odontológica da PUCCAMP e de
escolas públicas da região, com o objetivo de analisar a
ocorrência de glândulas sebáceas ectópicas nas diversas
áreas anatômicas da cavidade bucal. As características

consideradas importantes para esta análise foram reunidas
em fichas individuais elaboradas pelo autor. Constatou-se
que a prevalência maior ocorre no lábio superior e, a
associação entre lábios superior e inferior e mucosa jugal
supera largamente qualquer outra localização.

FERNANDES, Arlete Maria dos Santos. Incidência dos fatores
de esterilidade conj+bgal nos hospitais wniversitários de
Cat»pinas no período dr 1980 a 1991 . Campinas : [s.n.],
1994. 75p. Dissertação (Mestrado em Tocoginecologia) -

Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP, 1994.

RESUMO

Este estudo analisou retrospectivamente algumas
características demográficas, os fatores etiológicos e a taxa
de abandono da população de 2331 casais que procuraram
atendimento nos Serviços de Esterilidade dos hospitais
universitários de Campinas, o da UNICAMP e o da
PU(3CAMP no período de 1980 a 1992. Encontrou-se
que, aproximadamente 60% das mulheres tinham menos
de 30 anos, e mais da metade dos casais apresentavam
esterilidade primária. Os fatores etiológicos mais frequentes
foram o tubáreo em 53% das mulheres atendidas. e o
ovulatório em 30%. Contribuiram para a alta incidência do
fator tubáreo as mulheres laqueadas que solicitaram reversão,
que constituiram 24% do total de casos estudados. A taxa
total de abandono nos dois serviços foi de 65,6%. As
variáveis significativamente relacionadas ao abandono foram
o fato do casal ser atendido na UNICAMP e mulheres que
solicitaram reversão da laqueadura. Concluímos que
devemos tomar medidas para diminuir o número de casos
com fator tubáreo, prevenindo as infecções ginecológicas e
melhorando a indicação da laqueadura, assim como,
fornecendo métodos anticoncepcionais reversíveis ao
alcance da população

GARCIA, Rosa Wanda D\ez . R6pr8sentaçõ8s sociais lia comida no
meio urbano: um estudo no centro da cidade de São Paulo
São Paulo : [s.n.], 1994. 219p. Dissertação (Mestrado em
Comportamento Alimentar ) - Instituto de Psicologia Social,
USP. 1994

RESUMO

Considerando as implicações que o modo de vida urbano
imprime às práticas sociais, o presente trabalho pretendeu
conhecer as representações sociais da comida e o modo de
comer no meio urbano. Assumimos que a alimentação traz
em seu bojo as inter-relações sócio-culturais e psicológicas>
veiculando configurações concretas e simbólicas
relacionadas como meio, construídas pelo pensamento
social e vividas experimentalmente através do paladar.
Utilizamos como objeto de estudo relatos de pessoas que
trabalham e fazem refeições no centro da cidade de São
Paulo. Abordamos, através da análise desses relatos e de
observações feitas in Loco , as representações sociais

conjugadas às práticas alimentares, de modo que pudemos
observar como se dá o imbricamento entre tais práticas e o
universo simbólico. Os resultados foram organizados em
três capítulos : repercussões do meio urbano na alimentação,
o padrão alimentar e a alimentação sob a égide da saúde. No
primeiro capítulo, exploramos os reflexos do modo de
vida, que impõe ritmo, consumo e limites, como contexto
para novas práticas que irão se estabelecendo e delineando
as representações sociais. A relação de tempo e espaço
remete-nos a duas instâncias onde habitualmente
transcorrem as refeições : a casa e a rua. Esses dois domínios
constItuem categorias que orientam as representaçÕes sociais
sobre a comida e podem estar, ora em posição, ora
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sobrepondo-se uma à outra, ora independentes) constituindo
substratos para as representações sociais da comida e

influenciando o modo de comer. No capítulo sobre padrão
alimentar exploramos determinantes dos hábitos
alimentares, as modificações no ritual alimentar e suas
implicações para o comportamento alimentar, o padrão
alimentar urbano propriamente dito e a valorização da
alimentação “natural”. A alimentação sobre a égide da
saúde aborda o forte vínculo que vem se estabelecendo
entre a alimentação e a saúde e como, em decorrência desta
associação, um caráter regulador e normativo passa a
permear as práticas alimentares. Integrando as
representações sociais sobre a comida, os elementos
responsáveis pela associação da alimentação com a saúde
irão infiltrar-se em outras representações de origens diversas .

GUIMARÃES, Kátia Regina Leoni Silva Lima de Queiroz.
Intewelafão n%triciona! $ntre mãe e faLo, focalizan$1o a
composição corporal nas idades aílolescênte e ad%lta.
Campinas : [s.n.], 1994. 280p. Dissertação (Mestrado em
Nutrição) - Faculdade de Engenharia de Alimentos,
UNICAMP, 1994.

RESUMO

Estudou-se a composição corporal de 111 nutrizes, com
seus lactantes, divididas em dois grupos, adolescentes e
adultas com idade variando de 13 a 19 anos e de 20 a 29
anos, respectivamente. As variáveis analisadas foram
medidas antropométricas (peso, pregas cutâneas biceptal,
triceptal subscapular e suprailíaca e circunferência braquial) ,
idade materna, estatura materna, ganho ponderal materno,
peso pré-gestacional, peso no pós-parto, idade ginecológica,
idade da menarca, idade gestacional (semanas), escolaridade,
estado marital, saneamento básico, tipo de aleitamento,
sexo do recém nascido, idade gestacional por Capurro,
peso ao nascer, comprimento, tempo de desmame. As
medidas antropométricas foram avaliadas pelo modelo de
regressão com coeficientes aleatórios, para o
desenvolvimento do estudo longitudinal com medidas feitas
em número de vezes e tempo diferentes. As medidas de
peso e prega cutânea subscapular diminuiram
significativamente nos dois grupos assim como as medidas
do índice de massa corporal e massa de gordura.
Circunferência muscular e massa magra, diminuiram no
tempo indicando perda de fluidos (p = 0,0006) e (p <
0,0001), respectivamente, nos dois grupos. As mães adultas
apresentaram sempre valores maiores de composição
corporal. Os lactentes não apresentaram diferenças
significativas entre os dois grupos. O índice de amamentação
foi de 69,8% e 68,9%, para o aleitamento exclusivo para o
grupo de adolescentes e adultas repectivamente.

MORAES, Sandra Pedroso. Est%do 7»orfológico dam%cosa ê7rt8rnl
$l€ r$serpatórios em 'T. São Paulo: [s.n.], 1994, 82p.
Dissertação (Mestrado em Técnica C)peratória e Cirúrgia
Experimental) - Escola Paulista de Medicina, 1994.

RESUMO

A confecção de reservatórios ileais, após proctocolectomia,
modifica a anatomia, a função e a morfologia do intestino
delgado. Com o objetivo de avaliar se ocorriam alterações
morfológicas da mucosa de revestimento dos reservatórios
construídos e mantidos na continuidade do trânsito
intestinal, foram operados 36 cães, separados em dois
grupos. No I, foi realizada anastomose êntero-enteral
término-terminal, em plano único extramucoso; no II, foi
confeccionado reservatório em forma de “J” no segmento
cranial, que foi anastomosado ao segmento caudal, da
mesma forma que no Grupo I. Seis cães, de cada grupo,
foram mortos aos 21, 42 e 63 dias, para estudo morfológico
e morfométrico da mucosa enteral. Os resultados
demonstraram diminuição da altura do vilos, do número
de células caliciformes e das micoses em ambos os grupos,
mas as alterações mais intensas foram nos cães do Grupo II,
e somente neles diminuiu a profundidade das cripta$
intestinais. Aos 63 dias, na comparação entre dois grupos,
havia diferença significamente naa altura dos vilos e no
número de mitoses nas cripcas. Concluiu-se que a confecção
de reservatório estabeleceu alteração morfológica da mucosa
enteral que o revestia, mesmo quando mantida na
continuidade do trânsito intestinal.

MOURA, Erly Catarina. Avaliação dg serriços dg snrlíl8: um
desenho epidemiológico. Campinas : [s.n.], 1994. Tese
(Doutorado em Saúde Coletiva) - Faculdade de Ciências
Médicas, Departamento de Medicina Preventiva e Social,
UNICAMP. 1994

RESUMO

Inicialmente, a partir da revisão da literatura sobre avaliação
de serviços de saúde e epidemiologia da saúde materno-
infantil, justificamos a importância de avaliar os serviços de
saúde, públicos e privados, utilizados pela população
materno-infantil, enquanto impacto das ações de saúde
(resultados), a partir de indicadores do processo de
assistência à saúde, guardadas as devidas dimensões próprias
da epidemiologia de modo a incorporar o conceito de
risco/proteção (“marcador”). Em decorrência, fornecer
subsídios para o planejamento em saúde a fim de contribuir
para a consolidação do Sistema Único de Saúde, conforme
consta dos nossos objetivos. A metodologia usada é o
estudo tipo coorte junto à população materno-infantil do
Jardim Campos Elíseos, periferia do município de
Campinas, caracterizada conforme a situação social
(condições de vida, condições de moradia e condições de
saneamento), nutricional (antropometria, alimentação e
amamentação) e assistencial (demanda de saúde, processo
de assistência, impacto das ações de saúde e participação
popular no sistema de saúde) no que se refere aos
equipamentos de saúde, conforme o tipo de serviço utilizado.
Os resultados mostram que houve uma melhora geral no
quadro epidemiológico das populações estudadas,
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independente do tipo de serviço de saúde utilizado.
Encontrou'se diferença significativa, entre as populações
dos diferentes serviços, quanto às variáveis sociais para
renda, anos de estudo materno e localização da moradia,
quanto às variáveis nutricionais para estado nutricional
pré-gestacional, ganho de peso na gestação e consumo de
frutas para as gestantes e idade de introdução de frutas para
as crianças . Quanto aos indicadores de processo, observou-
se diferença para idade na primeira consulta de pré-natal e
puericultura, tempo de espera, número de serviços de
saúde utilizados pela criança e satisfação com o atendimento,
negativamente para o serviço público. No que se refere aos
indicadores de impacto, encontrou-se diferença para tipo
de parto e tipo de alojamento ao nascer, negativamente
para o serviço privado. Sugere-se a adoção destes indicadores
na monitorização da avaliação de serviços de saúde, buscando
a melhoria do atendimento público e o direito à saúde de
alta qualidade para todos os cidadãos.

SOARES. Maria Magali Stelato Rocha. Incidência dr d8rtrtatose
pod 61 em diferentes classn 8l8 indivídwos e antibiograma dos
fvngos isolados. São Paulo : [s.n.], 1994. 199p. Dissertação
(Mestrado em Análises Clínicas) - Faculdade de Ciências
Farmacêutica, USP, 1994,

RESUMO

Neste trabalho, foram incluídos dois grupos de indivíduos
considerados sadios, formados, respectivamente, por
militares e estudantes universitários, e um grupo de
imunodeprimidos, formado por transplantados renais. A
partir desses grupos, foi estudada a correlação entre a
presença de lesões podais, ocorrência de fatores
predisponentes à aquisição de micoses e dectação de fungos .
A incidência das espécies isoladas e a sensibilidade das
mesmas frente a diferentes antifúngicos também foram
consideradas. A presença de lesões podais, mostrou relação
com a presença de fungos, principalmente de dermatófitos
e em indivíduos imunodeficientes. Destes pacientes e de
militares, Tricbopb yton rt+brtr7yr foi o fungo mais freqüente
isolado, igualando-se ao isolamento de T mentü9ropbytes
entre os universitários. Fatores predisponentes à aquisição
de micoses foram significativos na dependência da análise
realizada: inter-grupo ou entre grupos. Em antibiogramas,
as drogas poliênicas e azóicas, assim como a griseofulvina,
mostraram-se principalmente fungistáticas contra as cepas
isoladas. Entre os dermatófitos, os oriundos de
transplantados, foram menos sensíveis à determinadas
concentrações dos antifúngicos.

1995

CORDEIRO, Fernando. Anastomos8 trr6çanica gm r€to
extraperiton6al: duas técnicas de reconstrução; estudo
experimental comparativo em cães. Campinas : [s.n.], 1995.
I08p. Tese (Doutorado em Cirurgia) - Faculdade de Ciências
Médicas, UNICAMP, 1995

RESUMO

Os problemas resultantes das anastomoses no reto abaixo
da reflexão peritoneal continuam sendo tema de discussões.
Com o desenvolvimento de novas técnicas pode-se estender
a ressecção anterior aos segmentos retais mais baixos com
preservação do mecanismo esfincteriano, porém a segurança
destes procedimentos está por ser estabelecida. Este estudo
comparativo randomizado entre duas técnicas de
anastomose mecânica no reto de cães. abaixo da reflexão
peritoneal, permitiu a elaboração deste trabalho. Para isso,
submeteram-se vinte animais à retocolectomia, efetuando-
se a reconstrução do trânsito intestinal por dois métodos :
em um grupo de dez cães, pela sutura mecânica circular de
maneira término-terminal dita direta e, em outro, pela
sutura circular. através do fechamento linear do coto retal
de maneira término-lateral terminalizada dita dupla. As
suturas foram avaliadas aos quinze dias do pós-operatório,
com atenção ao estudo macro e microscópico das
anastomoses e das complicações a elas atribuíveis
principalmente à estenose. A análise desse estudo permitiu
concluir: (1) a avaliação macroscópica da cicatrização,
tanto interna quanto externamente, não revelou diferença
significativa entre as duas técnicas de anastomose; (2) a
avaliação microscópica na anastomose, ao décimo quinto
dia do pós-operatório, mostrou não haver diferença
estatisticamente significativa entre os dois grupos; (3) a
prevalência de estenose foi baixa em ambas as técnicas de
anastomose mecânica, sem diferença significativa, não
havendo relação entre um menor calibre do aparelho de
sutura automática e um maior índice de estenose; (4) a
ausência de diferença de resistência têxtil, de deiscência,
fístula e hemorragia na linha de anastomose e de mortalidade
de ambos os grupos revelou que ambas as técnicas de
anastomose mecânica se equivaleram, e (5) as anastomoses
mecânicas direta e dupla foram técnicas válidas e seguras
nas cirurgias no reto extraperitoneal de cães.
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