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APRESENTAÇÃO

Cada vez mais percebemos, que no mundo da ciência, principalmente da 
área da saúde, nenhuma profissão trabalha sozinha, é necessário que vários 
profissionais estão envolvidos e engajados em conjunto, prezando pela, prevenção, 
diagnóstico e tratamento de diversas patologias, visando sempre a qualidade de 
vida da população em geral.

A Coletânea Nacional “Difusão do Conhecimento Através das Diferentes Áreas 
da Medicina” é um e-book composto por 4 volumes artigos científicos, que abordam 
relatos de caso, avaliações e pesquisas sobre doenças já conhecidas da sociedade, 
trata ainda de casos conforme a região demográfica, onde os locais de realização 
dos estudos estão localizados em nosso país, trata também do desenvolvimento de 
novas tecnologias para prevenção, diagnóstico e tratamento de algumas patologias.

Abordamos também o lado pessoal e psicológico dos envolvidos nos cuidados 
dos indivíduos, mostrando que além dos acometidos pelas doenças, aqueles que os 
cuidam também merecem atenção.

 Os artigos elencados neste e-book contribuirão para esclarecer que ambas as 
profissões desempenham papel fundamental e conjunto para manutenção da saúde 
da população e caminham em paralelo para que a para que a ciência continue 
evoluindo para estas áreas de conhecimento. 

Desejo a todos uma excelente leitura!

Lais Daiene Cosmoski
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RESUMO: Objetivo: Descrever o número 
de transplantes cardíacos realizados no 
Brasil, separando-os por estados e regiões, 
e caracterizar os pacientes que realizaram 
o procedimento, destacando o sexo, faixa 

etária, e as principais doenças que levaram 
a realização do mesmo. Métodos: Estudo 
epidemiológico, descritivo, retrospectivo e 
analítico documental com análise quantitativa 
dos bancos de dados do departamento de 
informática do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
registros médicos informatizados da Sociedade 
Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). 
Resultados: Os dados do Ministério da Saúde/
SUS, apontam que no período de 2012 a 
2016, foram realizados 1.515 transplantes de 
coração no Brasil. Já a Associação Brasileira 
de Transplantes de Órgãos registrou 1.520 
transplantes realizados no mesmo período. 
A população do sexo masculino e a faixa 
etária entre 50-64 anos apresentou o maior 
número de transplantados. Os principais 
causadores de TC são: a insuficiência cardíaca 
classe III segundo a NYHA, a cardiopatia 
idiopática dilatada, a moléstia de chagas, e a 
cardiomiopatia isquêmica. Conclusão: Homens 
com idade entre 50 e 64 anos (37,42%) e com 
diagnóstico de insuficiência cardíaca classe III 
(59,66%), foram os prevalecentes para receber 
transplante cardíaco. O Estado de São Paulo 
efetuou o maior número de TC até o final do 
ano de 2016 e constatou-se um crescimento 
constante de transplantes cardíacos nos últimos 
cinco anos no Brasil.
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PALAVRAS-CHAVE: Transplante cardíaco, Insuficiência Cardíaca, Sistema de 
gerenciamentos de bases de dados.

THE CARDIAC TRANSPLANTATION SCENARIO IN BRAZIL: A RETROSPECTIVE 

STUDY BASED ON ELECTRONIC DATA

ABSTRACT: Objective: To describe the number of heart transplants performed in 
Brazil, separating them by states and regions, and characterize the patients who 
performed the procedure, highlighting the sex, age group, and the main diseases that 
led to the same. Methods: Epidemiological, descriptive, retrospective and analytical 
documentary study with quantitative analysis of the databases of the Department of 
Informatics of the Unified Health System (SUS) and computerized medical records of 
the Brazilian Society of Organ Transplants (ABTO). Results: The data from the Ministry 
of Health / SUS, indicate that in the period from 2012 to 2016, 1,515 heart transplants 
were performed in Brazil. The Brazilian Association of Organ Transplants recorded 
1,520 transplants performed in the same period. The male population and the age 
range between 50-64 years had the highest number of transplanted patients. The main 
causes of CT were: class III heart failure (NYHA), dilated idiopathic cardiopathy, chagas 
disease, and ischemic cardiomyopathy. Conclusion: Men between 50 and 64 years old 
(37.42%) and diagnosed with class III heart failure (59.66%) were prevailing to receive 
cardiac transplantation. The State of São Paulo performed the largest number of CTs 
by the end of 2016 and there was a steady increase in heart transplants in the last five 
years in Brazil.
KEYWORDS: Heart transplant, Cardiac insufficiency, Database management system.

1 |  INTRODUÇÃO 

O primeiro transplante cardíaco (TC) realizado em humanos ocorreu em 3 de 
dezembro de 1967 no Hospital Groote Schuur, na África do Sul, e foi executado pelo 
cirurgião Christian Barnad. Seis meses depois o Brasil iniciou os trabalhos com o TC, 
tendo como pioneiro o cirurgião Euryclides Zerbini, o qual realizou o procedimento 
no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Apesar do grande avanço 
para a cirurgia cardíaca os resultados ainda eram poucos promissores e com altos 
índices de mortalidade (MANGINI et al, 2015).

Para os pacientes diagnosticados com insuficiência cardíaca (IC) refratária 
e que estão classificados como classe IV segundo a New York Heart Association 
(NYHA), o TC é considerado um tratamento seguro e com resultados animadores. 
Na IC refratária o paciente apresenta sintomas graves, como elevada limitação 
funcional na realização de suas atividades diárias mesmo quando este está com o 
tratamento clínico otimizado (MANTOVANI et al., 2016; YANCY et al., 2017). A IC é 
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ocasionada por alterações estruturais e funcionais do coração, como a diminuição 
na fração de ejeção do ventrículo esquerdo e no enchimento ventricular (BOCCHI et 
al., 2012; MALACHIAS et al, 2016). Todas estas modificações geram uma ativação 
inflamatória e neuro-humoral, que atinge diversos sistemas do corpo humano 
(MANN, 2012). 

Existem diversas implicações legais e burocráticas até que o paciente consiga 
realizar o TC, mas ainda se destaca a complexidade do procedimento cirúrgico, 
que envolve desde a escolha do doador compatível, a técnica e principalmente 
o processo de rejeição, o qual costuma ser a causa mais comum de óbito após a 
realização do TC (AZEKA et al, 2014).

O Brasil possui o maior sistema público de transplantes no mundo, onde em 
2016, mais de 90% das cirurgias realizadas foram financiados pelo SUS. Todos 
os pacientes podem usufruir da assistência integral e gratuita, incluindo exames 
preparatórios, cirurgia, acompanhamentos e medicamentos pós-transplante. Entre 
2010 e 2016, houve aumento de 19% no número geral de procedimentos, com 
destaque o transplante de coração, o qual teve um aumento de 13%. Além disso, 
registrou-se também um crescimento de 103% no número de potenciais doadores 
entre 2010 e 2016, passando de 4.997 para 10.158 (BRASIL, 2017).

Devido ao número crescente de pacientes submetidos ao TC, e as dificuldades 
que estão presentes desde a capitação dos órgãos até suas implantações, torna-se 
fundamental conhecer melhor sobre esse cenário e suas particularidades. Diante 
dessas considerações, este estudo teve como objetivos: descrever o número de 
TC realizados no Brasil, separando-os por estados e regiões; número de equipes e 
hospitais aptos para realizar a intervenção cirúrgica; e caracterizar os pacientes que 
realizaram o procedimento, destacando o sexo, faixa etária e as principais doenças 
(causa) que levaram a realização do mesmo.

2 |  METODOLOGIA

Para responder à questão de pesquisa, foi realizado um estudo epidemiológico, 
descritivo, retrospectivo e analítico documental, por meio de análise quantitativa 
(FLETCHER, 2014) sobre os dados do TC no Brasil, baseado em bancos de dados 
do departamento de informática do Sistema Único de Saúde (SUS) e registros 
médicos informatizados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos 
(ABTO). O armazenamento dessas informações ocorre de forma intercomunicantes, 
onde inicialmente os dados são registrados nos bancos de dados do SUS e após 
nos bancos de dados da ABTO. Para que as informações fossem processadas 
e armazenadas nos respectivos sistemas, as mesmas eram efetuadas após as 
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internações mediante o preenchimento do formulário de Autorização de Internação 
Hospitalar (AIH), preenchido pelo médico responsável nas unidades hospitalares 
públicas ou particulares. Os pacientes ou familiares também consentiam mediante 
a assinatura de um documento, autorizando que em um futuro próximo seus dados 
gerais pudessem ser utilizados para pesquisas cientificas em meio acadêmico.

Esta pesquisa foi realizada por meio de buscas ativas de dados nas home 
pages dos órgãos citados acima, as quais são responsáveis pelo armazenamento do 
número concreto de transplantes cardíacos no Brasil, equipes e hospitais envolvidos, 
e também a caracterização dos indivíduos submetidos a este procedimento (faixa 
etária, sexo, diagnóstico), sem identificação alguma ou contato com os pacientes ou 
prontuários dos mesmos, o que isenta os pesquisadores de submeterem o trabalho 
ao comitê de ética.

O procedimento de coleta dos dados ocorreu através de contato via e-mails 
eletrônicos e ligações telefônicas. Primeiramente realizou-se o contato com o 
sistema único de saúde (SUS), por meio de ligação telefônica, onde foi solicitado 
um e-mail contendo a seqüência para adquirir as informações sobre o tema da 
pesquisa. Posteriormente foi realizado um acesso ao site do governo federal 
(acesso a informação) e efetuado o cadastro no site do e- SIC (sistema eletrônico 
do serviço de informação ao cidadão) e solicitado um pedido com as informações 
sobre idade, gênero, e diagnóstico dos pacientes transplantados. Passado um mês 
da solicitação do pedido, o mesmo foi respondido, contendo os dados sobre TC dos 
anos de 2012 até 2016.

A segunda solicitação de dados foi realizada no site da Associação Brasileira de 
Transplantes de órgãos (ABTO), onde foi necessário realizar um cadastro, mediante 
ao preenchimento de um formulário composto por perguntas relacionadas ao meio 
acadêmico. Após o preenchimento, o mesmo foi para análise, o qual retornou em 
forma de e-mail, constatando a aprovação do cadastro mediante a uma taxa de 
anuidade. Logo após foi liberado um login que possibilitava o acesso as informações 
sobre TC que estavam armazenadas no sistema, como número concentro de TC 
realizados no Brasil entre os ano de 1997 até 2016, separado por período (anos), 
estados, regiões, e número equipes envolvidas nesse procedimento. Destaca-se que 
estes dados estão disponíveis para utilização de pesquisas científicas e acadêmicas, 
onde sua divulgação, organização e tabulação fica a critério dos pesquisadores, que 
para terem acesso os mesmos devem fazer seus registros físicos e institucionais 
(via contatos por sistema eletrônico – e-mails, carta, telefone).
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Dados coletados do Ministério da Saúde (SUS)

Dados coletados da Associação Brasileira de Transplantes de órgãos

Figura 1: Fluxograma da coleta de dados nas home pages eletrônicas do SUS e ABTO.
Fonte: os autores

O armazenamento e organização dos dados coletados ocorreram da seguinte 
sequência: Identifi cação, tabulação, organização e digitação em planilha criada 
pelos autores no programa Excel versão 2013, após esta etapa foram criadas 
tabelas e gráfi cos para melhor visualização dos resultados.

3 |  RESULTADOS

A respeito do sexo, identifi ca-se na tabela 1, que entre o período de 2012 
a 2016, o gênero masculino destacou-se com o maior número de pacientes que 
realizam o procedimento de TC (1.025), quando comparado com o sexo feminino 
(490). Já relacionado a idade, a faixa etária variava do nascimento até a idade 
avançada, e a idade que obteve mais transplantados foi entre 50 – 64 anos (meia 
idade) com 37,42% da população envolvida, e a faixa etária que teve o menor índice 
de inscritos, foram os lactentes (<01) com 0,72%.
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Faixa etária Sexo Masculino Sexo Feminino Total
 

<01
 

5 (0,48%)
 

6 (1,22%)
 

11 (0,72%) 

01 – 05 16 (1,56%) 24 (4,89%) 40 (2,64%) 

06 – 10 22 (2,14%) 19 (3,87%) 41 (2,70%) 

11 – 17 45 (4,39%) 34 (6,93%) 79 (5,21%) 

18 – 34 139 (13,56%) 57 (11,63%) 196 (12,93%) 

35 – 49 319 (31,12%) 158 (32,24%) 477 (31,48%) 

50 – 64 401 (39,12%) 166 (33,87%) 567 (37,42%) 

65 + 78 (7,60%) 26 (5,30%) 104 (6,86%) 

TOTAL 1.025 490 1.515 

Tabela 1: Distribuição por faixa etária e sexo dos pacientes que realizaram TC no Brasil no 
período de 01/01/2012 a 31/12/2016 em n (%).

Fonte: Ministério da saúde/Portal da saúde (24/08/2017)

Ao analisar os dados descritos na tabela 2, averiguou- se que a Insuficiência 
Cardíaca (IC) classe III NYHA (em uma escala que varia de I a IV), é a principal causa 
que leva ao TC no Brasil, responsável por 59,66% dos procedimentos realizados. 
O gênero mais prevalente afetado pela IC é o sexo masculino, representado por 
60,48% da população transplantada com essa patologia.

Diagnóstico Sexo Masculino Sexo  Feminino Total
Insuficiência Cardíaca 
em Classe III NYHA 620 (60,48%) 284 (57,95%) 904 (59,66%)

Arritmias 
consideradas 

malignas
23 (2,24%) 4 (0,81%) 27(1,78%)

Diagnóstico de 
Migração 1 (0,09%) 0 (0%) 1 (0,06%)

Cardiopatia Idiopática 
Dilatada 114 (11,12%) 66 (13,46%) 180 (11,88%)

Cardiomiopatia 
Isquêmica 81 (7,90%) 12 (2,44%) 93 (6,13%)

Cardiopatias 
Congênitas 28 (2,73%) 19 (3,87%) 47 (3,10%)

Doença Valvar 19 (1,85%) 9 (1,83%) 28 (1,84%)
Moléstia de Chagas 88 (8,58%) 51 (10,40%) 139 (9,17%)

Outros 51 (4,97%) 45 (9,18%) 96 (6,33%)
Total 1.025 490 1.515

Tabela 2: Distribuição segundo o diagnóstico médico e o sexo dos pacientes que realizaram TC 
no Brasil no período de 01/01/2012 a 31/12/2016 em n (%).
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Fonte: Ministério da Saúde/Portal da saúde (24/08/2017)

Figura 2: Número de transplantes cardíacos realizados por ano no Brasil (1997-2016).
Fonte: Baseado nos dados da Associação Brasileira de Transplantes de orgãos (01/08/2017)

Segundo os dados coletados da ABTO (fi gura 2) observa-se uma progressão 
em relação ao número de TC até o ano de 2004. Entretanto, no período de 2005 a 
2011 houve uma pequena oscilação quanto ao número de pessoas transplantadas 
nesse período.  

Em 2012 percebe-se a retomada desses procedimentos de forma crescente, 
ocorridos nos últimos cinco anos, sendo que em 2016 atingiu- se o número máximo 
de TCs realizados no Brasil até o momento, 357 procedimentos no ano.

Figura 3: Mapa do Brasil com denominação dos estados e o  número total de transplantes 
cardíacos realizados, no périodo de 1997 até 2016.

Fonte: Os autores, baseado na Associação Brasileira de Transplantes de orgãos   
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De acordo com o número de transplantes cardíacos ocorridos nos estados do  
Brasil, entre os anos de 1997 até o ano de 2016 (figura 3), o país totalizou 3.718 
procedimentos até o final de 2016. O estado de São Paulo destacou-se realizando 
1.581 Transplantes cardíacos, prevalecendo a região sudeste durante o periodo 
de 19 anos, responsável por 56, 85% dos procedimentos, a qual é composta pelos 
estados de Minas gerais, Espirito Santo, Rio de janeiro e São Paulo. 

Figura 4: Relação atualizada dos hospitais com autorização vigente para realizar transplante 
cardíaco (2016).

Fonte: Ministério da Saúde/Portal da saúde

A Região que possui o maior número de hospitais aptos para realizar transplante 
cardíaco (figura 4), é a região sudeste (22 hospitais). Contudo, dos 22 centros 
transplantadores que estão situados nesta região, 13 localizam-se no estado de São 
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Paulo, onde o mesmo é responsável pelo maior número de transplante cardíacos 
realizados até o ano de 2016.

Figura 5: Número de equipes que realizaram transplantes cardíacos por ano no Brasil (1997-
2016).

Fonte:Associação Brasileira de Transplantes de orgãos (01/08/2017)

Conforme ilustrado a fi gura 5, pode-se concluir que o  número de equipes que 
realizaram TC no périodo de  1997 até 2006, apresentou uma crescente consideravel 
até 2006,  porém, a partir de 2007, obteve-se um decréscimo de 20 equipes que 
manteve-se na média de 30 por ano  até 2016.

4 |  DISCUSSÃO 

Após a organização das informações, a faixa etária que mais teve pacientes 
transplantados foi entre 50-64 anos. Os dados obtidos na pesquisa convergem com 
o estudo realizado no estado do Ceará, onde foi constatado que a idade média de 
pacientes em lista da espera para realizar TC, era de 40 a 64 anos de idade (LIMA 
et al., 2010). A Literatura ressalta que a idade limite para a realização do transplante 
cardíaco é variável e envolve diversos fatores, podendo ser realizado em recém-
nascidos e até em pessoas com idade mais avançada, como está descrito nas 
características da população estudada (GARCIA; PESTANA; IANHEZ, 2006).

Para a variável sexo, a população predominante foi o gênero masculino. Este 
resultado assemelha-se com o estudo realizado em 2010 publicado na revista da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, no qual a maioria da população analisada 
era do sexo masculino (LIMA et al., 2010). As particularidades dos pacientes que 
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envolve a pesquisa, como idade avançada e o gênero masculino, reforçam que 
essa população é mais pré-disposta a doenças cardíacas quando comparada com 
as mulheres (GUS; FISCHMANN; MEDINA, 2002).

Dados da população estudada, retratam que as principais doenças cardíacas 
que culminam na realização de TC são: a insuficiência cardíaca classe III segundo 
a NYHA, cardiopatia idiopática dilatada, moléstia de chagas, e cardiomiopatia 
isquêmica. Estes achados coincidem com o estudo realizado em 2014 pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde as cardiopatias que conduziram 
ao procedimento cirúrgico foram: Cardiomiopatia idiopática dilatada (41,55%), 
cardiomiopatia isquêmica (27,27%) e cardiopatia chagásica (14,28%) (DA COSTA 
et al., 2014). Segundo a Sociedade Internacional de transplante de coração e 
pulmão (ISHLT) a cardiopatia isquêmica tem sido a causa mundial mais frequente 
de transplante cardíaco, o que difere dos resultados obtidos em nosso país por meio 
dos dados da amostra. Esta diferença pode estar relacionada as discrepâncias de 
recursos entre cada região para tratamento da IC, e também as dificuldades de 
acesso aos serviços de saúde, o que pode implicar na evolução clínica da patologia, 
a qual poderia ser tratada com medicamentos e reabilitação cardiopulmonar 
(STEHLIK et al., 2010).

Segundo os dados fornecidos pelo ministério da saúde/SUS, durante o período 
de 2012 a 2016, foram realizados 1.515 transplantes cardíacos. Já na ABTO foram 
registrados 1.520 procedimentos durante o mesmo período (ABTO, 2016). Observa-
se que ocorreu uma pequena divergência entre o número total de transplantes 
cardíacos armazenados no SUS e na ABTO. Este desencontro numérico nos 
registros desses dados, podem estar relacionados aos critérios de inscrição dos 
pacientes no sistema do ministério da saúde e também nos bancos de dados que 
retroalimentam tanto os registros do SUS quanto da ABTO. Outro fator relevante 
que pode ter gerado confusão nos dados é que na ABTO diferente do SUS cabem 
também registros de procedimentos em hospitais privados.

Relacionado ao número TC realizados no Brasil, percebe-se que existe uma 
tendência crescente nos últimos anos. Em 2016 o Brasil atingiu o recorde de TC, 
com o número 357 procedimentos realizados. Segundo o Ministério da Saúde, 
esses avanços são provindos do aumento de verbas ocorrido em 2008, onde os 
investimentos passaram de 453,3 milhões para 942,2 milhões, o que favoreceu 
o aparelhamento dos hospitais e a qualificação das equipes de TC. Em junho 
de 2016 o presidente do Brasil, estabeleceu um decreto, que determinava que a 
Aeronáutica deveria manter um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) à disposição 
para qualquer chamado de transporte de órgãos ou pacientes em aguardo de 
transplante via sistema único de saúde (BRASIL, 2017). Todos esses investimentos 
veem cooperando para a realização de transplantes e também para a redução de 
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pacientes em fila de espera por esse procedimento em nosso País.
Como possíveis vieses de nosso trabalho, destacamos que as fontes de dados 

foram obtidas de órgãos diferentes (ABTO e SUS). Como consequências, pode ter 
ocorrido algum equívoco de digitação e controle de qualidade sobre os dados dos 
bancos, isto significa que pode ter havido alguma divergência entre os resultados.

5 |  CONCLUSÃO 

Finalizando esse estudo, destaca-se como principais achados, que os 
homens com idades entre 50 e 64 anos (37,42%) com diagnóstico de insuficiência 
cardíaca classe III segundo NYHA (59,66%), foram mais prevalentes para receber 
o transplante cardíaco. O estado de São Paulo efetuou o maior número de TC até 
o final do ano de 2016, juntamente com a região sudeste (56,61%). Constatou-se 
também um crescimento constante de TC nos últimos cinco anos em nosso país.
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