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APRESENTAÇÃO

A coleção “Saúde Pública e Saúde Coletiva: Dialogando sobre Interfaces 
Temáticas” é uma obra composta de cinco volumes que tem como foco principal a 
discussão científica por intermédio de trabalhos diversos que compõe seus capítulos. 
Cada volume abordará de forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, 
relatos de casos e/ou revisões que transitam nos vários caminhos da saúde pública 
e saúde coletiva. 

Aqui no segundo volume também apresentamos de forma categorizada e clara 
estudos desenvolvidos em várias instituições de ensino e pesquisa do país. Os 
capítulos transitaram entre vários conceitos da saúde pública e saúde coletiva, tais 
como: atenção primária à saúde, alto risco, atenção farmacêutica, diabetes mellitus, 
serviço de acompanhamento de paciente, análise de prescrição, doenças crônicas, 
prevenção de doenças. farmacoterapia, cuidados de enfermagem, hanseníase, 
epidemiologia, serviços de saúde escolar, mortalidade materna e taxa de mortalidade.

A categorização de dados, e o estabelecimento de conceitos e padrões 
baseados em literatura bem fundamentada é muito importante, por isso destacamos 
a relevância do material com dados e informações recentes sobre saúde coletiva 
levantados ao longo do país. Como já destacamos, um material que demonstre 
evolução de diferentes enfermidades de forma temporal com dados substanciais de 
regiões específicas do país é muito relevante, assim como abordar temas atuais e 
de interesse direto da sociedade.

Deste modo a obra Saúde Pública e Saúde Coletiva apresenta uma teoria 
bem fundamentada nos resultados práticos obtidos pelos diversos professores 
e acadêmicos que arduamente desenvolveram seus trabalhos que aqui serão 
apresentados de maneira concisa e didática. Sabemos o quão importante é a 
divulgação científica, por isso evidenciamos também a estrutura da Atena Editora 
capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores 
exporem e divulguem seus resultados. 

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES 
PERFUROCORTANTES COM A EQUIPE DE 

ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL PÚBLICO

CAPÍTULO 24

Andreia Karla de Carvalho Barbosa 
Cavalcante

Universidade Federal do Piauí, Departamento de 
Enfermagem

Doutoranda em Enfermagem
Teresina - Piauí

Ravena Dias Ribeiro
Faculdade Estácio de Teresina

Teresina - Piauí

Rayanne Cristina Lima Rodrigues
Faculdade Estácio de Teresina

Teresina – Piauí

Suely Martins da Silva Vieira
Universidade Federal do Piauí

Teresina - Piauí

Danieli Maria Martins Coelho
Faculdade Estácio de Teresina, Departamento de 

Enfermagem
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Universidade Federal do Piauí

Teresina - Piauí

RESUMO: A exposição ocupacional a material 
biológico no exercício do trabalho pode provocar 
lesão corporal causando a perda ou a redução 
da capacidade permanente ou temporária 
para o trabalhador em suas atividades 
laborais. Objetiva-se avaliar a ocorrência, 
identificar as características e traçar o perfil 
da equipe de enfermagem acidentada com 
perfurocortante, foi realizada uma pesquisa de 
campo, retrospectiva, descritiva e exploratória, 
com abordagem quantitativa em um hospital 
municipal de médio porte, no serviço de urgência 
e emergência em Teresina, no período abril de 
2015, a partir das fichas de notificação corridos 
no período de 2011 à 2014. A amostra foi de 
23 trabalhadores de enfermagem. Os dados 
foram coletados em formulário estruturado. 
Verificou-se que 100% era do sexo feminino, 
52,17% tinha a faixa etária de 21 a 30 anos. 
O ano de 2013 destacou-se com 52,17% de 
casos notificados. Quanto ao material orgânico 
de maior envolvimento destacou-se o sangue 
em 100%, sendo 86,96% com técnicos de 
enfermagem; 35,00% se acidentaram ao 
administrar medicações e 91,30% com a 
agulha com lúmen; 52,17% faziam o uso de 
EPI, destacando-se em 52,17% o avental; 
47,83% não fazem o comunicado do acidente 
de trabalho; 86,96% dos resultados de exames 
foram negativos e os testes de sorologia relevou 
69,13% negativo, tendo 78,26% dos pacientes 
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fonte conhecidos e, 65,22% eram vacinados; 69,56% não tomava conduta no momento 
do acidente e 60,87% tinham a evolução ignorada. Conclui-se que os acidentes com 
perfurocortantes ainda acontecem entre os profissionais de enfermagem, mesmo com 
as medidas de segurança em vigência.
PALAVRAS-CHAVE: Equipe de Enfermagem; Saúde do Trabalhador; Acidentes de 
Trabalho 

OCCURRENCE OF PIERCING-CUTTING ACCIDENTS WITH NURSERY STAFF IN 

A PUBLIC HOSPITAL

ABSTRACT: Occupational exposure to biological material at the work provoking bodily 
injury causing the loss or reduction of permanent or temporary capacity to the 
worker in their labour activities. In order to evaluate the occurrence, identify the 
characteristics and profile of the nursing team injured with piercing-cutting, it was 
realized a field research, retrospective, descriptive and exploratory, with a quantitative 
approach in a medium-sized municipal hospital in urgent and emergency service 
in Teresina, in the period April 2015, from the notification tokens incurred in the 
period from 2011 to 2014. The sample was of 23 nursing workers. The data were 
collected in structured form. It was found that 100% were female, 52.17% had theage 
group of 21 to 30 years. The year of 2013 stood out with 52.17% of reported cases. 
As for the organic material of greater involvement, stood out the blood in 100%, being 
86.96% with technicians; 35.00% suffered accidents by administering medications and 
91.30% with the needle lumen; 52.17% made use of IPE, standing out in 52.17 % the 
scrub; 47.83% did not make the notice of accident at work; 86.96% of exam results 
were negative and serology tests revealed 69.13% negative, having 78.26% of source 
patient known and 65.22% were vaccinated; 69.57% had not conduct at the time of 
the accident and 60.87% had the evolution ignored. It is concluded that accidents with 
piercing-cutting still happen between nursing professionals, even with safety measure 
in effect.
KEYWORDS: Nursing staff; Occupational health; Labour acidentes.

1 |  INTRODUÇÃO 

O acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho podendo 
provocar lesão corporal ou perturbação que cause a morte, a perda ou a redução da 
capacidade permanente ou temporária para o trabalhador, tratando-se de um evento 
único, súbito, imprevisto, bem configurado no espaço e no tempo e de consequências 
geralmente imediatas (SILVA; CORTEZ; VALENTE, 2009).

O setor de urgência e emergência favorece a exposição dos profissionais da 
enfermagem a uma diversidade de riscos, especialmente aos biológicos, por ser um 
local de trabalho complexo que predispõe a alta frequência de contato com sangue 
e outros fluidos orgânicos, além da manipulação de objetos perfurocortantes. Nesta 
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perspectiva, o risco para a ocorrência do acidente de trabalho com perfurocortante tem 
se destacado representando 88,2% dos casos dos acidentes biológicos (GUSMÃO; 
OLIVEIRA; GAMA, 2013).

A exposição ocupacional a material biológico é entendida como a possibilidade 
de contato com sangue e fluidos orgânicos no ambiente de trabalho. Entre as 
formas de exposição incluem-se a percutânea, por intermédio de agulhas ou objetos 
cortantes e o contato direto com pele e/ou mucosas. As doenças potencialmente 
transmissíveis, como a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS) 
e Hepatites B e C representam risco à saúde do trabalhador da área da saúde 
(SOARES et al., 2013).       

No Brasil, em 2005, foi aprovada a Norma Regulamentadora (NR) de 
Segurança e Saúde no trabalho em saúde - NR 32, que estabelece diretrizes para a 
implementação de medidas de proteção e segurança para a saúde dos trabalhadores 
colocados em instituições de saúde, bem como aos trabalhadores que exercem 
atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Esta NR, estabeleceu o 
seguinte: cada instituição de saúde deve fornecer os de equipamento de proteção 
individual (EPI) aos trabalhadores, avaliação e reconhecimento das doenças a que 
os trabalhadores estão expostos, a localização das áreas de risco, a vigilância 
médica dos trabalhadores potencialmente expostos, bem como o estabelecimento 
do programa de vacinação de doenças imunopreveníveis (VALIM; MARZIALE, 2012).

Na prática de enfermagem, são frequentes as verbalizações que expressam a 
subestimação dos riscos e também das consequências dos acidentes com materiais 
perfurocortantes. O maior número de acidentes ocorre entre os profissionais que 
exercem suas atividades há um longo período, podendo ter como justificativa a 
educação permanente insuficiente, a falta da supervisão contínua e sistemática da 
prática, da percepção individual sobre o risco e da valorização das ações preventivas. 
Neste sentido, a desatenção, desmotivação, fadiga do profissional, sobrecarga de 
trabalho, favorecem os acidentes, além disso, tem-se a falta de informações sobre a 
biossegurança e mecanismos de transmissão (SILVA et al., 2012a).

Grande parte das atividades dos trabalhadores de enfermagem está 
concentrada na administração de medicamentos e soroterapia, atividades que 
envolvem a manipulação constante de agulhas, scalps, jelco, vidro, lâmina de bisturi. 
Logo, as principais causas destes acidentes relacionam-se a não observação de 
normas, imperícia, condições laborais inadequadas, instruções incorretas ou 
insuficientes, falhas de supervisão e orientação, falta ou inadequação no uso de EPI 
(SILVA; CORTEZ; VALENTE, 2009).

Desse modo, determinou-se como objeto do estudo: ocorrência de acidentes 
com materiais perfurocortantes com a equipe de enfermagem no serviço de 
urgência e emergência de um hospital público de Teresina. Objetivou-se com essa 
pesquisa: avaliar a ocorrência de acidentes perfurocortantes envolvendo a equipe de 
enfermagem do serviço de urgência e emergência de um hospital público.
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2 |  METODOLOGIA

Tratou-se de uma pesquisa de campo, de caráter retrospectivo, descritivo e 
exploratório, com abordagem quantitativa. Realizado em um hospital da rede pública 
de médio porte na cidade de Teresina–PI, na macrorregião Sudeste do município, 
que presta assistência ao SUS, em nível de baixa a média complexidade, atendendo 
a demanda de urgência e emergência, centro cirúrgico, clínicas de internação e 
ambulatório. A busca foi no Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NHE, fundado 
em 2008, que visa identificar a incidência e prevalência dos danos e com base nos 
indicadores, trabalhar na promoção e prevenção de doenças, acidentes e agravos.

Foram avaliados 73 fichas de notificação, compondo a amostra todos os casos 
de acidentes com perfurocortantes na urgência e emergência no período de 2011 a 
2014 com a equipe de enfermagem, perfazendo um total de 23 casos notificados. 
Foram excluídas as notificações que não foram do setor de urgência e emergência, 
no período mencionado, outros tipos de acidentes e que não sejam com a da equipe 
de enfermagem.

Os dados foram coletados em abril de 2015, a partir das fichas de notificação 
de acidentes perfurocortantes ocorridos no período. Foram organizados em tabelas 
e ilustrados em gráficos, utilizando-se programa Excel 2010, Microsoft Word 2010 
e por meio do aplicativo SSPS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 
20.0. As tabelas e gráficos permitiram uma melhor visualização dos resultados 
encontrados que foram discutidos pelo confrontamento com a literatura existente a 
cerca da temática.

As diretrizes e normas foram cumpridas na pesquisa envolvendo seres 
humanos que atendeu aos fundamentos éticos e científicos também exigidos na 
resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2013). Dentre as exigências da resolução, está a 
obrigatoriedade de que os participantes, ou representantes deles, sejam esclarecidos 
sobre os procedimentos adotados durante toda a pesquisa e sobre possíveis riscos 
e benefícios.

3 |  RESULTADOS

Foram notificados 23 casos de profissionais de enfermagem da Urgência e 
emergência, de 2011 à 2014, tendo na amostra 100% (n=23) do sexo feminino, 
52,17% (n=12) na faixa etária de 21 a 30 anos de idade, sendo predominante, 21,74% 
(n=5) dos participantes na faixa de 31 a 35 anos, enquanto que 26,09% (n=6) está 
na faixa de >40 anos.

Com relação aos acidentes com perfurocortantes, foram notificados em 2011 
cerca 17,39% (n=4). No ano seguinte, 2012, havendo uma pequena redução 13,04% 
(n=3), já ano 2013 os números de casos em relação aos anteriores, 52,17% (n=12). 
No 2014 havendo uma queda 17,39% (n=4). Quanto a material orgânico de maior 
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envolvimento destacou-se o sangue atingindo percentual 100% (n=23). De acordo 
com nível escolaridade destacou-se o técnico de enfermagem com maior número 
de casos, 86,96% (n=20), em seguida enfermeiros com 8,70% (n=2) e auxiliar de 
enfermagem correspondendo 4,35% (n=1) das notificações (TABELA 1).

Ainda na Tabela 1, as circunstâncias do acidente revelaram que 30,43% (n=7) 
se acidentaram ao administrar medicações, 26,09% (n=6) punção venosa, 13,04% 
(n=3) descarte inadequado, 13,04% (n=3) reencape e 4,35% (n=1) manipulação de 
caixas. Quanto ao agente, os resultados revelam que 91,30% (n=21) ocorreu com 
agulha com lúmen, 4,50% (n=1) agulha sem lúmen e 4,35 % (n=1) lâmina/lanceta.

Período
Enfermeiros Técnicos Auxiliares Total
N % N % n % N %

2011 - - 4 20% - - 4 17,39%
2012 1 50% 2 10% - - 3 13,04%
2013 1 50% 10 50% 1 100% 12 52,17%
2014  - - 4 20% - - 4 17,39%
Material orgânico         
Sangue 2 100% 20 100% 1 100% 23 100,00%
Circunstância         
Administração medicação - - 7 35% - - 7 30,43%
Punção venosa - - 6 30% - - 6 26,09%
Descarte inadequado de pérfurocortante - - 3 15% - - 3 13,04%
Manipulação da caixa de péfurocortante - - - - 1 100% 1 4,35%
Reencape                1 50% 2 10% - - 3 13,04%
Outro 1 50% 2 10% - - 3 13,04%
Agente         
Agulha com lúmen 1 50% 19 95% 1 100% 21 91,30%
Agulha sem lúmen - - 1 5% - - 1 4,35%
Lâmina/Lanceta 1 50% - - - - 1 4,35%
Total 2 100% 20 100% 1 100% 23 100,00%

Tabela 1: Distribuição dos acidentes com perfurocortantes sofridos pelos profissionais 
de  enfermagem, segundo categoria profissional, material orgânico, circunstância e agente 

causador, em um hospital público em Teresina-PI (n=23), no período de 2011 a 2014.
Fonte: Hospital público de Teresina-PI, 2015.

Em relação ao uso de EPI, mostra-se que 47,83% (n=11) não fez uso, enquanto 
52,17% (n=12) utilizou os equipamentos de proteção. Os EPIs mais usados foram: 
avental correspondendo 52,17% (n=12), luvas 47,83% (n=11) e máscara 39,13% 
(n=9) (TABELA 2).

Uso
Enfermeiros Técnicos Auxiliares Total
n % n % n % N %

Sim - - 12 60% - - 12 52,17%
Não 2 100% 8 40% 1 100% 11 47,83%
Total 2  20  1  23  
Tipo de EPI usado         
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Luva - - 11 47,82% - - 11 47,82%
Avental - - 12 52,17% - - 12 52,17%
Óculos - - - - - - - -
Máscara - - 9 39,13% - - 9 39,13%

Tabela 2 - Uso de EPI pela equipe de Enfermagem que sofreu acidente com material 
perfurocortante no setor de urgência e emergência em um hospital público em Teresina-PI 

(n=23).
Fonte: Hospital público de Teresina-PI, 2015.

Com relação situação vacinal para Hepatite, 65,22% (n=15) vacinados, 
17,39% (n=4) não vacinados e outros 17,39% (n=4) ignoraram. O preenchimento 
da comunicação do acidente de trabalho 47,83% (n=11) não fizeram o comunicado, 
outros 43,48% (n=10) ignoram. A amostra revela que apenas 8,70% (n=2) fez o 
comunicado. 

 Revela-se que 86,96% (n=20) dos resultados de exames foram negativos, 
os demais 13,04% (n=3) não realizaram. Os Resultados dos testes de sorológicos 
dos pacientes fontes revelaram 69,13% (n=16) negativo, outros 13,04% (n=3) não 
realizaram e 17,39% (n=4) ignoraram, 78,26% (n=18) dos pacientes fontes eram 
conhecidos e 21,74% (n=5) eram desconhecidos.

Em relação à conduta no momento do acidente, a amostra revelou que 69,56% 
(n=16) não teve conduta, 26,09% (n=7) ignoraram. 

4 |  DISCUSSÃO 

Em estudo realizado por Jorge et al. (2012) com 38 profissionais de enfermagem, 
atuantes em um pronto-socorro de um hospital-escola de Maringá (PR) em 2001, o 
caráter predominantemente era sexo feminino na enfermagem, com 92,3%; assim 
como no estudo de Custodio et al. (2011), em um hospital terciário de Fortaleza (CE) 
com 130 entrevistados, a predominância era do sexo feminino com 79,2% e, apenas 
20,8% do sexo masculino.

Igualmente ao estudo de Silva e Pires (2011), os profissionais de enfermagem 
do serviço da urgência e emergência em um hospital geral de grande porte, de Belo 
Horizonte (MG) a prevalência de 62% é do sexo feminino, bem como no estudo de 
Silva et al. (2012b), na unidade de urgência e emergência de um hospital de ensino de 
Goiânia (GO) em 2008, o sexo predominante foi o feminino com 79,5%. Confirmando 
com estes estudos, esta pesquisa mostrou que 100% eram profissionais do sexo 
feminino não havendo nenhum caso com sexo masculino.

Essas características confirmam os aspectos históricos da profissão e à 
caracterização do perfil dos trabalhadores no ambiente hospitalar, em virtude da 
enfermagem ser uma profissão predominantemente feminina. Em relação a esse 
aspecto, vê-se que a feminização também foi observada em estudos prospectivos e 
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pode ser explicada pelo fato de que há mais mulheres do que homens, notadamente 
visibilizada pela configuração que se constitui o exercício da enfermagem mundial e 
se reflete no cenário local (SILVA; FIGUEIREDO, 2010).

De acordo com Custodio et al. (2011), a idade dos participantes variou com 
uma média de 45 anos de idade, onde a maioria de 36,1% era da faixa etária de 
40 a 50 anos e, no estudo de Jorge et al. (2012) 52,6% eram com mais de 40 
anos. Contrariamente, em relação à idade identificou-se nesta pesquisa que 52,17% 
tinham de 21 a 30 anos, representando a maior faixa etária estando de acordo com 
Silva e Pires (2011), que a idade dos profissionais variou entre 25 a 50 anos, sendo 
que 50% dos participantes estavam na faixa etária entre 30 a 35 anos. Os dados 
desta pesquisa também corroboram com o estudo de Silva et al. (2012b) 63,6% 
tinham idade entre 25 e 45 anos.

Em relação à formação profissional, a maior parte dos participantes da pesquisa 
eram técnicos de enfermagem 86,96% (n=20), mostrando que o número de auxiliares 
de enfermagem é cada vez menor com o passar do tempo, com apenas 4,35%, os 
que ainda não possuíam o curso técnico. Os resultados estão de acordo com o 
trabalho de Jorge et al. (2012), que 64,70% eram técnicos de enfermagem, como 
também na pesquisa de Silva e Pires (2011), 83,33% eram técnicos de enfermagem 
e, no estudo de Silva et al. (2012b), os técnicos de enfermagem constituíam a maioria 
da equipe com uma prevalência de 75,0%.

Evidenciou-se nesta pesquisa que o maior número de casos ocorreu em 
2013, correspondendo 52,17% dos  casos, não tendo sido encontrado nada que 
justificasse o aumento neste período. De acordo  com Cavalcante et al. (2013), em 
um estudo realizado com trabalhadores acidentados  com  material  biológico no 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, da Sub-Coordenadoria de Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte 
(RN) de 2007 à 2009, o sangue foi o material orgânico mais presente nos acidentes, 
o que tem sido relatado frequentemente em estudos realizados nessa temática, 
sendo responsável por contaminação possível de gerar infecções nos trabalhadores 
expostos. 

Pode-se observar nesta pesquisa que 100% dos casos notificados tinha  
envolvimento com sangue,  podendo  estar relacionado às circunstâncias e frequência 
de manuseio deste material, contribuindo para aumento de risco de acidentes e a 
consequente exposição a materiais biológicos, principalmente o sangue, estando de 
acordo com estudo de  Ribeiro, Ribeiro e Lima Júnior (2010), realizado em um hospital 
de Teresina (PI) no período de  2007, onde mostrou que 75,8%, dos acidentes com 
perfurocortantes decorreram, principalmente, de respingos de sangue durante os 
procedimentos. Diante desses achados, percebe-se que, pode estar ocorrendo falha 
no uso dos EPIs, pois muitos acidentes poderiam serem evitados se os profissionais 
aderissem ao uso de EPIs adequadamente.

 Nesta pesquisa evidenciou-se que 30,43 % dos acidentes ocorreram por 
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administração de medicação, relacionando a diversidade de procedimentos que 
principalmente  a  equipe de  enfermagem presta no decorrer de suas  atividades, 
tornando-se suscetíveis a acidentes de trabalho por  exposição a material biológico, 
estando de acordo com  Martins et al. (2014) em um estudo realizado na Vigilância 
Epidemiológica do município de Aracatuba (SP), de 2007 à 2010, verificou-se que 
os profissionais de saúde, referiram administração de medicamentos como a maior 
causa de acidentes com 77,8%. 

Identicamente a Ribeiro, Ribeiro e Lima Júnior (2010), mostrou um coeficiente 
de acidentabilidade maior em profissionais da saúde, evidenciado pelas altas taxas 
de reencape de agulhas, quando a natureza do procedimento “anestesia” exige a 
repetição desse ato durante um mesmo atendimento.

O estudo de Feijão, Martins e Marques (2011) revelou que o objeto causador 
do acidente de trabalho com perfurocortante citado por 100% dos entrevista dos foi a 
agulha, não tendo sido esclarecido o tipo nem o tamanho. Nesta pesquisa a agulha 
foi o agente envolvido em 91,30% dos acidentes, sendo responsável por grande 
parte das doenças transmissíveis. Diante disso, salienta-se o desenvolvimento de 
dispositivos agulhados com mecanismo de proteção, a fim de reduzir o elevado índice 
desses acidentes ocupacionais, estando de acordo com estudo de Silva et al. (2010) 
que revela agulhas com lúmen estavam envolvidos em 59,06% dos acidentes.

De acordo estudo Feijão, Martins e Marques (2011), o tempo de experiência 
profissional longo parece ser um indicativo de dificuldades para acatar o uso de EPI, 
entretanto, o uso de EPI e as precauções básicas que se aplicam ao sangue e aos 
demais fluidos corporais (exceto o suor), pele não íntegra e mucosas. Visam redu zir 
os riscos de transmissão de microrganismos de fon tes de infecção conhecidas ou 
desconhecidas, tornando -se estratégia essencial para prevenir as infecções. 

De acordo Souza et al. (2011), um estudo realizado sobre a utilização dos 
EPIs pelos trabalhadores de enfermagem nas quatro unidades de terapia intensiva 
de um hospital de emergência, de abrangência estadual e regional, localizado no 
município de Fortaleza (CE), em  2008,  chamou a atenção pelo fato de, por diversas 
vezes, utilizarem EPIs mal posicionados, expondo não apenas a si, mas também os 
pacientes sob seus cuidados. 

A Sociedade Brasileira de Infectologia destaca que acidentes com agulha 
merecem atenção cada vez maior no mundo. Aponta também, a preocupação 
dos Centers for Disease Control no que refere à notificação dos acidentes e a 
monitorização dos infectados, bem como a neces sidade do emprego de medidas 
preventivas efetivas pelos profissionais, visando assim à prevenção da transmissão 
ocupacional do HIV e do vírus das he patites B e C (FEIJÃO; MARTINS; MARQUES, 
2011).

De acordo com o estudo de Lio et al. (2010), realizado com 72 trabalhadores 
de enfermagem, da  unidade terapia intensiva de um hospital de emergência de 
Fortaleza (CE) em  2008, os achados vêm ao encontro dos dados de outros estudos 



Saúde Pública e Saúde Coletiva: Dialogando sobre Interfaces Temáticas 2 Capítulo 24 224

envolvendo a utilização de EPIs, onde além das questões de ordem comportamental 
e logística, também são apontados como aspectos dificultadores da adesão aos 
EPIs, a falta de tempo, as situações de emergência, sobrecarga de trabalho, 
desconhecimento acerca do uso, entre outros. 

Neste estudo observou-se que cerca de 52,17% dos profissionais da equipe 
de enfermagem fizeram uso de EPIs, visto que o uso do mesmo é fundamental para 
garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas 
em casos de acidentes, que podem comprometer a capacidade de trabalho e de 
vida durante e depois da fase ativa de trabalho. Mesmo assim, faz-se necessário 
salientar o não uso dos EPIs, estando de acordo com o estudo de Paiva e Oliveira 
(2010) onde 20,8% dos trabalhadores informaram que não estavam usando o EPI 
no momento do acidente, onde os autores relacionaram este achado à crença do 
trabalhador de que, de acordo com o procedimento realizado, ele acreditava não 
possuir risco de exposição aos líquidos corporais humanos, provavelmente em 
função de sua habilidade.  

As máscaras, gorros e óculos de proteção devem ser usados na realização de 
procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue ou outros fluidos 
corpóreos nas mucosas da boca, nariz e dos olhos (SOUZA et al., 2011). A pesquisa 
mostrou que dos 12 profissionais que usavam EPI, 100% fizeram uso de avental, 
tendo resultado positivo quanto ao uso dos  mesmos, porém se faz necessário ações  
que mobilizem os  profissionais, quantos o uso dos demais  EPIs, estando de acordo 
com Martins et al. (2014) que  em estudo sobre o uso de EPI, verificou-se que a 
maioria dos Profissionais referiu o uso de avental 88,2% e luvas 96,6%.

Ainda de acordo com o estudo de Martins et al. (2014), das 360 fichas de 
notificação 95,5% não haviam informações a respeito da Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT), o que impossibilitou o conhecimento sobre sua emissão. Nesta 
pesquisa constatou que 47,83%, não realizaram comunicado do acidente, por 
desconhecimento ou a não importância dada ao registro do acidente de trabalho 
sugere a desinformação ou desinteresse em relação aos aspectos epidemiológicos 
ou legais envolvidos. 

Ressalta-se que a gravidade dos acidentes por exposição a material biológico 
só poderá ser avaliada se ocorrer a notificação e se for indicado o acompanhamento 
sorológico preconizado pelo MS no Brasil e por demais órgãos internacionais, 
responsáveis pela elaboração de protocolos que visam a proteção e assistência 
ao trabalhador acidentado, estando de acordo com o estudo de Paiva e Oliveira 
(2010) com profissionais da equipe multiprofissional do Serviço de Atendimento 
Pré-Hospitalar de Minas Gerais que,  dentre os profissionais acidentados, 30,4% 
realizaram avaliação médica pós-acidente e somente em 8,7% dos casos a notificação 
por meio da emissão da CAT.

Dessa forma, o estudo está de acordo com o estudo de Silva, Lima e Maziale 
(2012), realizado no Hospital Universitário de Brasília com trabalhadores de 

http://www.saudeevida.com.br/preocupa-com-seguranca-no-trabalho/
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enfermagem no período de 2010, identificou-se que a falta de informação quanto aos 
riscos, aspectos epidemiológicos e jurídicos, somado as condições laborais impostas, 
a falta de tempo e o receio em perder o emprego contribuem para a subnotificacão 
de acidentes de trabalho.

 Verificou-se nesta pesquisa que 69,57% dos pacientes fontes apresentaram 
sorologia negativa e 78,26% das fontes eram conhecidas, podendo a não adesão 
ao tratamento poder estar ligada às dificuldades físicas e psíquicas enfrentadas em 
uma quimioprofilaxia de caráter preventivo. Considera-se também que o resultado 
negativo das sorologias imediatas conduz ao neglicenciamento da continuidade 
do seguimento, estando de acordo com Paiva e Oliveira (2010) que, em testes 
sorológicos dos acidentados, revelaram que não havia positividade para os vírus do 
HIV e hepatites B e C, porém não houve notificação em 20% dos acidentes e, 77,6% 
dos casos a fonte era conhecida.

 De acordo com o estudo de Souza et al. (2011), a evolução de todos os 
casos notificados, demonstraram que em 354 ocorrências (93,9%), o profissional 
acidentado estava vacinado contra a hepatite B. Nesta pesquisa 65,22% dos 
profissionais estavam imunizados, visto que a vacina contra hepatite B é uma das 
principais medidas de prevenção pré-exposição, sendo extremamente eficaz  em 
adultos imunocompetentes e disponibilizada gratuitamente na rede pública de saúde. 
Sendo não vacinados ou com estado vacinal ignorado, os casos teriam de serem 
encaminhados ao uso de imonuglobulina ou vacina. 

 Ainda de acordo com o estudo de Paiva e Oliveira (2010), mostrou-se que 
o esquema vacinal para hepatite B estava completo em 97,5% dos enfermeiros, 
no entanto 46,2% do hospital universitário referiram não possuir resposta vacinal 
preconizada e 26,4% desconheciam a resposta.

No estudo de Paiva e Oliveira (2010) em 55,1% dos casos nenhuma conduta 
foi tomada imediatamente após o acidente e que em 61,2% dos acidentados o 
acompanhamento sorológico recomendado não foi realizado. Revelou-se nesta 
pesquisa  que 69,56% dos profissionais não tiveram conduta pós acidente, podendo 
ser justificado pelo fato de que os pacientes fontes as sorologias deram negativas. 

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados são limitados às notificações do período de 2011 
a 2014, permitindo concluir que totaliza 31,5% dos casos notificados neste período, 
sendo um número relevante, pois é importante mencionar que existe a hipótese 
de subnotificações. Dessa forma, surpreende a quantidade de acidentes com 
perfurocortantes acontecendo com a equipe de enfermagem, mesmo com a vigência 
de diversas medidas de segurança.

A análise deste estudo permitiu identificar e descrever o perfil sócio demográfico 
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da equipe de enfermagem no serviço de urgência e emergência em um hospital 
público de Teresina, além de caracterizar esta equipe segundo varáveis destacadas.

Recomenda-se a inclusão e/ou ampliação de discussões sobre essa situação 
na formação de profissionais da saúde, sobretudo da Enfermagem, pela possibilidade 
de atuação de medidas de cunho preventivo/educativo para reduzir os acidentes 
ocupacionais e a administração de vacinas profiláticas de infecções virais como a 
Hepatite B e C, e a AIDS.

Portanto, os resultados evidenciaram a necessidade do desenvolvimento e/
ou consolidação de medidas educativas mais efetivas a fim de que a equipe de 
enfermagem reconheça a importância da prevenção dos acidentes de trabalho, 
visando reduzir o número de ocorrências. 
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