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APRESENTAÇÃO

A obra “Discursos, Saberes e Práticas da Enfermagem” aborda uma série de 
estudos realizados na área da Enfermagem, sendo suas publicações realizadas 
pela Atena Editora. Em sua totalidade está composta por 6 volumes, sendo eles 
classificados de acordo com a área de abrangência e temáticas de estudo.  Em seus 
25 capítulos, o volume III aborda diferentes aspectos relacionados à Enfermagem, 
desde assuntos inerentes ao processo de avaliação em saúde, quanto os fatores 
que envolvem os principais enfrentamentos da profissão.

As pesquisas sobre avaliação em saúde, surgem trazendo publicações sobre 
iniquidade, infraestrutura, humanização e organização dos serviços de saúde 
no Brasil. Em se tratando de saúde ocupacional, a vertente é estudada desde a 
formação profissional até a atuação propriamente dita do profissional nos serviços 
assistenciais.

Quando se trata da evolução da Enfermagem enquanto ciência, bem como 
de sua atuação nos mais diversas vertentes, é inquestionável a sua importância e 
os avanços obtidos até os dias de hoje. No entanto, mesmo diante da necessidade 
desse profissional para a qualidade na assistência à saúde e demais ramos de 
sua atuação, observa-se o constante adoecimento do profissional de enfermagem, 
havendo assim, a necessidade de medidas que visem a saúde ocupacional. 

Ademais, esperamos que este livro possa fornecer subsídios para o 
conhecimento dos mais diversos desafios enfrentados pelos serviços de saúde no 
Brasil, bem como a identificação de situações que possam comprometer a qualidade 
de tais serviços e a consequente busca de estratégias que visem qualificá-los. 
Além disso, objetivamos com o presente volume dessa obra, fortalecer e estimular 
a prática clínica de enfermagem através de pesquisas relevantes envolvendo 
os aspectos evolutivos de sua essência enquanto ciência que cuida, bem como 
estimular a sensibilização para observação das necessidades de saúde ocupacional 
mediante o reconhecimento do profissional e promoção da saúde do profissional de 
enfermagem. 

Isabelle C. de N. Sombra
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RESUMO: O trauma é um evento devastador 
da sociedade atual contribuindo para dados 
de uma epidemia silenciosa e devastadora. 
É necessária a redução desses índices e do 
impacto que causa em nossa sociedade. A 
abordagem as vitima politraumatizadas por 
meio de atendimentos pré-hospitalares é 
o principal fator, já que o atendimento pré-

hospitalar móvel tem como objetivo em sua 
assistência, chegar de forma imediata e 
precoce a vitima e prestar atendimento como 
o transporte correto evitando assim sofrimentos
e sequelas. A reflexão sobre a utilização do
colar cervical no atendimento pré-hospitalar é
de extrema importância. Ainda hoje, em 2019
com todas as atualizações preconizadas e
estudos que abordam o tema, percebemos
grandes divergências e dificuldades que afetam
diretamente a relevância da utilização do colar
cervical. Este trabalho teve por objetivo avaliar
através da revisão integrativa a importância, a
utilização correta e as iatrogênias na utilização
do colar cervical, buscando responder a
seguinte pergunta: quais as recomendações
da utilização do colar cervical na atuação do
atendimento pré-hospitalar ? Abrangendo o
período 2006 à 2018. A pesquisa nas bases de
dados ocorreu no período de maio a setembro
de 2019.
PALAVRAS-CHAVE: Colar cervical, trauma,
imobilização e Enfermagem.

USING CERVICAL NECKLACE IN PRE-

HOSPITAL CARE: AN INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT: Trauma is a devastating event 
in today’s society that contributes to the data 
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of a silent and devastating epidemic. It is necessary to reduce these rates and their 
impact on our society. Attention and approach as victims of multiple trauma through 
prehospital ventures is the main factor since either mobile prehospital care aims to 
assist them, reach the victim immediately and early and provide care, such as the 
correct transportation. thus used sufferings and sequelae. A reflection on the use of 
the cervical collar in prehospital care is extremely important. Even today, in 2019, with 
all the recommended updates and studies that address the theme, we noticed major 
divergences and difficulties that directly affect the relevance of the use of cervical collar. 
This study aimed to evaluate the integrative review of importance, correct use and 
iatrogenesis in the use of cervical collar, seeking answers to the following questions: 
what questions such as the use of cervical collar in the performance of prehospital 
care? Spanning the period 2006 to 2018. A database search took place from May to 
September 2019.
KEYWORDS: Cervical collar, trauma, immobilization and nursing.

INTRODUÇÃO

Oliveira(2010) e Braga et al.(2005), definem o trauma como um evento 
devastador da sociedade atual contribuindo para dados de uma epidemia silenciosa 
e devastadora, de forma a ser intitulado como um problema na área da saúde 
publica.

Essas mudanças sociais atrelado ao desenvolvimento automobilístico trouxe 
grandes problemas a saúde publica ao Brasil, enfatizando aqui os acidentes em 
geral(REZENDE NETA et al.,2012).

Segundo Calil(2007), é necessária redução desses índices e do impacto que 
causa em nossa sociedade. Isso faz com que seja enfatizada a atenção e abordagem 
as vitimas politraumatizadas por meio de atendimentos pré-hospitalares.

A enfermagem precisa agir de maneira ágil e com eficácia para alcançar a 
redução de gravidades das lesões e assim não contribuir pro crescimento do grande 
numero do óbitos por essa causa, uma vez que o enfermeiro é quem identifica 
as lesões e agravos e gerencia toda a assistência através de todo conhecimento 
técnico cientifico adquirida(LORENZO et al.,2009).

Assim através da portaria de n° 2.048 de 2002, que regulamenta os sistemas de 
urgências e emergências, o atendimento pré-hospitalar móvel tem como objetivo em 
sua assistência, chegar de forma imediata e precoce a vitima e prestar atendimento, 
como o transporte correto para um serviço de saúde evitando assim sofrimentos e 
sequelas. Segundo o Ministério da Saúde o atendimento pré-hospitalar é primário 
quando ocorre em pedido de socorro de um cidadão, e o secundário quando o 
chamado vem a partir de um serviço de saúde o qual já tenha realizado o atendimento 
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inicial precisando de um transporte com maior suporte.
No que diz respeito à atuação da equipe de enfermagem no APH percebe se 

o controle circulatório, a abertura de vias aéreas, se sobressaindo a imobilização, 
principalmente a da coluna cervical através do colar adequado e posicionado de 
forma correta (SILVA et al, 2016).

Dessa forma, a reflexão sobre a utilização do colar cervical no atendimento pré-
hospitalar é de extrema importância. Ainda hoje, em 2019 com todas as atualizações 
preconizadas e estudos que abordam o tema, percebemos grandes divergências e 
dificuldades que afetam diretamente a relevância da utilização do colar cervical.

Partindo disso, essa pesquisa tem grande relevância no âmbito cientifico no 
propósito de buscar na literatura respostas à pergunta que norteia o estudo. Nesse 
contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar através da revisão integrativa a 
importância, a utilização correta e as iatrogênias na utilização do colar cervical, 
buscando responder a seguinte pergunta: quais as recomendações da utilização do 
colar cervical na atuação do atendimento pré-hospitalar ?

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, abrangendo o período 2006 
à 2018. A pesquisa nas bases de dados ocorreu no período de maio a setembro 
de 2019. Para a realização deste estudo, transcorreram-se as seguintes etapas: 
seleção do tema, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão do tema, 
categorização dos estudos, análise dos estudos, interpretação dos resultados e 
apresentação da pesquisa.

Quanto às bases de dados relacionados com as ciências da saúde, utilizou-se 
SCIELO, LILACS e PUBMED. A busca bibliográfica nas bases de dados teve como 
base os descritores: Colar cervical, trauma, imobilização, Enfermagem; Obtidos a 
partir dos Descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde(SBV), 
cruzados entre si, nas bases de dados tanto em português quanto em inglês.

Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos que respondem a 
pergunta norteadora, disponíveis na integra e que continham dados coletados na 
atuação da enfermagem no atendimento pré-hospitalar como também protocolos 
atuais para esse fim.

Foram excluídos os estudos após a leitura preliminar dos títulos, que não 
contribuíram para a discussão e alcance do objetivo da presente pesquisa. Quanto 
às limitações encontradas para realização do estudo, destacamos que devido à 
novidade do tema, ao aplicar os filtros estabelecidos, o número de registro ficou 
bem limitado resultando a necessidade de ampliar a investigação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 20 artigos fi nais à serem incluídos na revisão, analisaram-se 16 de 
acordo com critérios de relevância e pertinência, incluindo-se o total de 12. Os 
12 estudos selecionados, foram encontrados  no SCIELO, LILACS e PUBMED. 
Sobre a originalidade das pesquisas quanto ao idioma a maior prevalência era em 
português e inglês.

Figura 1- Processo de seleção dos estudos nas bases de dados
Fonte: Autores, 2019

O atendimento pré-hospitalar (APH) acontece no ambiente extra-hospitalar 
por profi ssionais capacitados visando prevenir os agravos das lesões existentes 
e o não acometimento de desenvolver iatrogenias (National of emergency medical 
technicians, 2007).

Em seus achados, Praça et al.(2017) expõe que o local de atendimento dos 
chamados tem maior predomínio em via publica urbana, e descreve quanto aos 
procedimentos relacionados a imobilização e proteção da coluna cervical, torno 
de 87,6% é realizado no pré-hospitalar de acordo com protocolos nacionais e 
internacionais de trauma.

Fica evidente nos trabalhos utilizados, a necessidade dos procedimentos 
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realizados no pré-hospitalar estarem de acordo com o protocolo de suporte 
avançado do advanced trauma life support (ATLS) e do Prehospital Trauma Life 
Support (PHTLS).

Através do protocolo validado pela American College of Surgeon, Atualmente 
a estabilização da coluna cervical é o primeiro passo na abordagem ao paciente 
vitima de politrauma, antes mesmo da estabilização da via aérea. Já devendo a 
coluna cervical esta estabilizada evitando a lesão secundaria a medula espinhal 
cervical. Tal manobra é acentuada como padrão-ouro no atendimento pré-hospitalar.

Para Malvestio (2009), quanto ao objetivo do uso do colar cervical, destaca 
a imobilização do pescoço de modo a prevenir o surgimento de lesões ou agravar 
algum já preexistente.

A proteção da coluna cervical dos pacientes traumatizados deve ser realizada 
ate que seja eliminada a probabilidade de lesão, mesmo que precise manusear 
as vias aéreas é imprescindível à imobilização da cabeça e do pescoço. Devendo 
ser inicialmente manual e assim que possível substituída pelo colar cervical para 
manter o alinhamento da cabeça com o pescoço (ALFARO; MATTOS, 2013).

Sundheim (2006) e Bell et al. (2009), concordam em seus estudos que ate 
25% das lesões secundarias à medula espinhal cervical decorrem do inadequado 
manejo e estabilização cervical no atendimento pré-hospitalar.

Um aspecto relevante, é que somente o colar cervical rígido utilizado 
isoladamente não reduz a mobilização da região cervical. Percebe-se que a 
combinação do colar cervical e blocos laterais fixados a prancha rígida possui 
maiores resultados comparado com a eficácia do colar cervical isolado(Diretrizes 
da AANS/CNS)

O maior percentual dos pacientes, geralmente é jovem, do sexo masculino, e 
a principal causa de internação, é por acidente com motocicleta. Observando que 
o principal diagnostico médico é o TCE, imobilizado com colar cervical (CORREIA 
et al., 2016).

Mattos e Silvério (2012), expõe sobre a responsabilidade da retirada do colar 
cervical e a direciona como responsabilidade médica, devido a importância de se 
manter a permeabilidade das vias aéreas e da identificação de ausência de lesão 
na coluna cervical.

Casagrande et al.(2013), relata em sua pesquisa sobre os procedimentos 
realizados, o total de 88 vezes a colocação do colar cervical e 104 utilizações da 
prancha rígida em vitimas de trauma. Foi observado que mesmo sendo preconizado 
o uso concomitante, o percentual da prancha cervical não coincide com a colocação 
do colar cervical.

Damiani (2017), ressalta que nos dias atuais, o atendimento adequado do 
APH é quando o paciente recebido na sala de emergência, vitima de politrauma foi 
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atendido segundo preconizado pelo suporte avançado de vida no trauma. Percebido 
pelo habitual cenário do paciente com colar cervical, prancha rígida, blocos lateral 
e embrulhado com protetor térmico. Ainda destaca que existe um consenso para 
que não se aplique indiscriminadamente o colar cervical e utilização sem os demais 
dispositivos de imobilização.

A Nacional Association of Emergency Medical (2011), instrui que a colocação 
do colar cervical deve ser criteriosa. Deve-se utilizar com o tamanho adequado, 
pois o colar de tamanho apropriado fara a imobilização de forma eficiente. Um colar 
menor que o ideal, pode promover uma imobilização parcial e um maior por sua vez 
uma hiperextensão cervical no paciente assistido pelo APH.

Assim, tornou-se imprescindível o enfoque ao atendimento pré-hospitalar, de 
maneira a minimizar a morbimortalidade no atendimento ao traumatizado(REZENDE 
et al.,2012). Percebendo assim, o fundamental papel do enfermeiro na assistência 
ao paciente traumatizado.

Diante disso, Mattos e Silvério(2012) destacam que compete ao enfermeiro, 
identificar lesões e agravos, uma vez que esse profissional possui habilidades e 
competências necessárias para o enfrentamento do problema como um todo.

Santos et al.(2018), relata em seus achados a importância que o profissional 
enfermeiro tem na assistência do APH, destacando a necessidade de sua atuação 
para minimizar sequelas e realizar um atendimento eficaz a uma assistência 
adequada ao paciente politraumatizado.

CONCLUSÃO

Através da revisão de literatura é possível concluir que esse estudo favorece 
boas práticas e devolutivas positivas para o profissional na atuação pré-hospitalar 
por meio de uma assistência rápida e eficaz diante do uso do colar cervical conforme 
as diretrizes nacionais e internacionais.

Portanto, a dificuldade enfrentada pelos enfermeiros na atuação da equipe 
frente ao paciente politraumatizado está no manuseio e na abordagem inicial do 
atendimento. Com isso, a imobilização da coluna cervical do paciente vitima de 
politrauma, principalmente em acidentes automobilísticos deve-se ser através 
da abordagem inicial, com o uso correto do colar cervical, tamanho adequado e 
sem o uso isolado. Seguindo as recomendações dos protocolos preconizados no 
atendimento pré-hospitalar. O uso do colar precisa reduzir a mobilização da coluna 
cervical e seu uso deve ser realizado com blocos laterais fixados a prancha rígida.
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