
desenvolvimento de atividades domiciliares especiais, e med-

idas de segurança como uso de m�ascaras, higienizaç~ao de

m~aos, distanciamento, ventilaç~ao dos espaços de aula e

desinfecç~ao dos espaços e equipamentos. A construç~ao e uti-

lizaç~ao do espaço virtual mostrou-se um desafio para dis-

centes e docentes, sendo o distanciamento físico entre estes

atores um ponto negativo, sentido especialmente pelos

docentes. Tamb�em houve remodelamento dos processos ava-

liativos; ao inv�es de notas, passou a se usar os conceitos

“cumprido” e “n~ao cumprido”, com avaliaç~oes síncronas �a

distância. Outras adaptaç~oes moldaram o curso para ativi-

dades de discuss~ao de casos clínicos elaborados pelos profes-

sores e apresentados pelos alunos, e individualizaram o

ensino conforme o momento no curso: enquanto o discente

do terceiro ano passou a realizar atividades exclusivamente

de forma remota, o do sexto ano passou a realizar atividades

nas unidades de internaç~ao exclusivas para COVID-19, inter-

consultas e acompanhamento de pacientes com doenças

infecciosas distribuídos pelo hospital. Esta experiência

demonstra que diretrizes nacionais e institucionais auxiliam

na organizaç~ao do curso em situaç~oes de excepcionalidade,

que o apoio ao discente �e essencial e que a dificuldade do

docente deve ser adequadamente abordada para evitar pre-

juízos no processo ensino-aprendizagem em infectologia. A

avaliaç~ao do curso por alunos e professores foi considerada

muito boa.

https://doi.org/10.1016/j.bjid.2021.101714
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Introduç~ao: Com 40 anos da primeira descriç~ao da AIDS, as

diretrizes clínicas atuais orientam o início da Terapia Antirre-

troviral (TARV) o mais breve possível a fim de diminuir a mor-

bimortalidade e para conter a epidemia do HIV. Para ampliar

o n�umero de indivíduos tratados, o cuidado continuado das

Pessoas Vivendo com HIV (PVH) sem imunossupress~ao pas-

sam ser de competência da Atenç~ao Prim�aria de Sa�ude (APS).

Nesse contexto, uma das formas internacionais de divulgaç~ao

de diretrizes para clínicos �e a estrat�egia do Detalhamento

Acadêmico (DA). A mesma caracteriza-se por uma forma efe-

tiva de promover a implementaç~ao pr�atica de novas diretrizes

clínicas aos profissionais da APS, cujo o emprego �e comu-

mente visto em países desenvolvidos, sendo seu uso no Brasil

ainda incipiente.

Objetivo: Conceber um objeto de aprendizagem (OA) vir-

tual com a estrat�egia do DA na tem�atica do manejo clínico do

usu�ario com diagn�ostico recente do HIV por m�edicos n~ao

especialistas em Infectologia.

M�etodos: Seguindo o modelo de DA virtual proposto por

Baldwin (2018), elencou-se os materiais instrucionais que

contemplassem as metas educacionais estabelecidas: A

seguir, ocorreu a elaboraç~ao do plano pedag�ogico, com obje-

tivo de organizar o OA adaptando os elementos tradicionais

do DA �asmetas estabelecidas e o desfecho preconizado, tendo

os mesmos um car�ater interacionista com o profissional da

sa�ude. Finalizou-se com a construç~ao do OA em si, com a pes-

quisa de termos t�ecnicos sem estigma, disposiç~ao de materi-

ais atualizados, f�oruns de discuss~ao, casos clínicos

ilustrativos e a elaboraç~ao de uma ferramenta de

recomendaç~ao para avaliar o fluxo de encaminhamento ao

especialista ou da permanência do paciente na APS.

Resultados: O curso domanejo clínico e os materiais foram

desenvolvidos voltados para os m�edicos da APS, com

explicaç~oes detalhadas sobre a patogêneses do HIV e os

detalhes da farmacologia da TARV. Casos clínicos e quest~oes

comentadas apresentam as respostas dos principais dilemas

para o manejo clínico do HIV na APS.

Conclus~oes: A estrat�egia do DA para concepç~ao de OA que

pode ser empregado como apoio para implementaç~oes de dir-

etrizes que possuem atualizaç~oes frequentes ao profissional

n~ao especialista na �area, dado que ele apresenta outras neces-

sidades de estudo, por apresentar uma abrangência clínica

ampla e por uma agenda de compromissos de atendimentos

ambulatoriais entre outras atividades pertinentes ao seu

cargo.

https://doi.org/10.1016/j.bjid.2021.101715
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Introduç~ao: Estima-se que a populaç~ao surda no Brasil seja

de 344.2 mil pessoas. Apesar da Língua Brasileira de Sinais

(Libras) ser legalmente reconhecida no país, existem barreiras

de comunicaç~ao em sa�ude, o que amplia as lacunas de acesso,

destacando-se a infecç~ao pelo Vírus da Imunodeficiência

Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/

Aids), decorrente da falta de acesso �a prevenç~ao, ao trata-

mento e �a educaç~ao sexual. Objetiva-se neste estudo con-

ceber uma ferramenta educacional em Libras sobre HIV/Aids,

a fim de criar uma estrat�egia de comunicaç~ao educacional

entre jovens surdos e profissionais da sa�ude. M�etodos: Trata-

se de um estudo descritivo qualitativo a partir de uma sit-

uaç~ao problema de uma jovem surda que desconhece as

Infecç~oes Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e procura

informaç~oes a respeito.

Resultados: A vídeo aula, disponibilizada no hiperlink:

https://youtu.be/xL9X4qB6l7Y, permite despertar o interesse

8 braz j infect dis. 2022;26(S1):101703
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