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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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Terapia Intensiva (UTIs) torna-se deficiente pela impossibilidade do autocuidado, acarretando 
no acúmulo do biofilme dental e o desequilíbrio da microbiota oral residente pela colonização 
de microrganismos patogênicos. Existe uma relação importante entre o aparecimento e/ou o 
agravamento de distúrbios sistêmicos e o estado de saúde bucal dos pacientes hospitalizados 
por longos períodos de internação. Objetivos: Analisar e evidenciar a importância do 
Cirurgião-Dentista na manutenção da saúde bucal de pacientes hospitalizados. Métodos: 
Foi realizada uma revisão de literatura na base de dados BVS Odontologia, PubMED e 
SciELO, com os seguintes descritores: Unidade Hospitalar de Odontologia (Dental Service, 
Hospital), Saúde Bucal (Oral Health) e Hospitalização (Hospitalization). Foram selecionados 
20 artigos nos idiomas inglês e português, nos anos 2003 a 2019. Houve descarte de artigos 
que analisaram situações fora área de atuação do Cirurgião-Dentista ou competentes à 
área de Cirurgia Buco-maxilo-facial.  Resultados: De acordo com a análise da literatura, 
observou-se que a prevenção e a recuperação da saúde bucal de pacientes debilitados em 
âmbito hospitalar reduzem fatores que podem influenciar negativamente no seu estado de 
saúde geral, levando a diminuição da morbidade e mortalidade, melhora na qualidade de 
vida e diminuição no tempo de internação dos mesmos. A redução dos custos hospitalares e 
a rotatividade dos leitos são indicadores do trabalho da Odontologia e dos profissionais que 
assistem o paciente, uma vez que impedem que casos de baixa complexidade evoluam para 
casos mais graves. Conclusão: De acordo com a limitação de artigos pesquisados, pode-se 
concluir que a manutenção da saúde bucal é um aspecto a ser considerado para a condição 
sistêmica do paciente, e que o atendimento multidisciplinar com a incorporação do Cirurgião-
Dentista nas equipes hospitalares contribui para a implementação de protocolos específicos 
para saúde bucal e assistência integral do paciente. 
PALAVRAS-CHAVE: Unidade Hospitalar de Odontologia, Saúde bucal e Hospitalização.

RELEVANCE OF THE DENTIST SURGEON’S PERFORMANCE IN THE 
HOSPITALS: A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: Introduction: The oral hygiene of intubated patients, bedridden patients and 
the ones in the Intensive Care Unit (ICU) becames defective due to the inability of self-care, 
resulting in dental plaque build-up and the imbalance of the resident oral microbiota on 
account of the colonization by pathogenic microorganisms. There is an important correlation 
between the emergence and/or worsening of systemic disorders and the oral health conditions 
of patients hospitalized for long periods of hospitalization. Objective: This research study 
aimed to evaluate and emphasize the importance of dentistry in hospitals and the need for 
dental treatment in hospitalized patients. Methods: It is a literature review carried out at 
the BVS Odontologia, PubMED and SciELO databases, considering the keywords Dental 
Service, Hospital, Oral Health and Hospitalization. Twenty articles were selected in English 
and Portuguese, between 2003 and 2019. The articles that doesn’t include the dentist’s 
practice or Oral and Maxillofacial Surgery area were disregarded. Results: According to 
the literature review, it was observed that the prevention and recovery of the oral health of 
debilitated patients in the hospital reduces factors that can negatively influence their general 
health conditions, decrease the morbidity and mortality, improving quality of life and reducing 
the hospital stay. The reduction in hospital costs and the turnover of beds are indicators of 
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the work of dentistry and the professionals who assist the patient, once they prevent that 
simple cases gets worst. Conclusion: According to the limitation of researched articles, it can 
be concluded that maintaining of oral health is an aspect to be considered for the systemic 
condition of the patient, and the inclusion of the dental surgeon in the hospital multidisciplinary 
care contributes to the implementation of specific protocols for oral health and integral attention 
to the patient. 
KEYWORDS: Dental service, Hospital; Oral health; Hospitalization.

1 |  INTRODUÇÃO
A habilitação em Odontologia Hospitalar foi regulamentada por meio das Resoluções 

203 e 204 de 2019 do Conselho Federal de Odontologia, que atualizaram as normativas e 
definiram o exercício e a forma de atuação do Cirurgião-Dentista nos hospitais. As novas 
diretrizes têm como objetivo prestar assistência odontológica aos pacientes em regime 
de internação hospitalar, ambulatorial, domiciliar, urgência e emergência, inclusive, com 
suporte básico de vida e críticos, buscando a construção coletiva por boas práticas nesta 
área.

A atuação do dentista nesse ambiente se deve ao grande número de doenças 
infecciosas na cavidade oral que podem ter origem por meio de infecções sistêmicas. 
Além disso, diversas patologias da cavidade oral podem promover a disseminação de 
microrganismos com atividade metastática, principalmente em pacientes com a condição 
de saúde já debilitada (REILLY, 2000; WILLIAMS, 2005).

As primeiras citações científicas que retratam a possibilidade da relação entre 
alterações bucais e doenças sistêmicas são datadas de 2.100 a.C (REILLY, 2000). Essas 
alterações podem dar início a infecções hospitalares que são consideradas um importante 
problema de saúde pública e causa significativa do aumento da mortalidade e dos custos 
hospitalares. Sabe-se que uma das infecções mais comumente encontradas em pacientes 
hospitalizados é a do trato respiratório e a literatura mostra a associação direta entre o 
biofilme bucal e estas infecções respiratórias (ROCHA, 2014).

No entanto, a presença do Cirurgião-Dentista nas equipes multidisciplinares ainda 
não é uma realidade para a maioria dessas equipes. Isso impede o tratamento do paciente 
em sua totalidade, de forma integrativa, uma vez que a debilidade da cavidade oral, frente 
à dificuldade do autocuidado, pode dar início a uma série de enfermidades agravadas ou 
iniciadas por esse quadro (GODOI, 2013). 

Segundo Camargo (2005), no ambiente hospitalar, o cirurgião-dentista pode atuar 
como consultor da saúde bucal e/ou como prestador de serviços, tanto em nível ambulatorial 
quanto nas Unidades de Terapia Intensiva, sempre com o objetivo de colaborar, oferecer 
e agregar forças ao que caracteriza ao novo conceito hospitalar. A condição bucal altera a 
evolução e a resposta ao tratamento médico, assim como a saúde bucal fica comprometida 
pelo estresse e pelas interações medicamentosas. Ainda, segundo o autor, a boca abriga 
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bactérias e fungos que alteram a qualidade, a quantidade e o pH da saliva e que facilmente 
ganham a corrente circulatória, expondo o paciente ao maior risco de infecção. Há, dessa 
forma, a necessidade permanente de acompanhamento do paciente pelo Cirurgião-
Dentista.

Desse modo, o atendimento odontológico permite a prevenção de infecções bucais 
e impede a contaminação por patógenos desde a cavidade bucal até o trato inferior (ASSIS, 
2012).

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo revisão integrativa da literatura. Para 

a elaboração foi realizada uma pesquisa dos estudos incluídos ou considerados neste 
trabalho, de forma detalhada nos seguintes bancos de dados: PubMed, Scielo, Bireme, BVS 
odontologia nos anos de 2003-2019. Todo os critérios de inclusão foram artigos clínicos e de 
revisão, que abordavam o tema proposto – Odontologia Hospitalar – sendo considerados 
tanto estudos do idioma Inglês como em Português. Os dados foram analisados, cruzados 
e debatidos para a realização da redação. 

2�1 Critérios de inclusão
Foram incluídos artigos com a temática de odontologia em ambiente hospitalar, 

entre os anos de 2003 e 2019.
2�2 Critérios de exclusão

Artigos anteriores a 2003, em diferentes línguas, os quais não apresentaram 
relevância para a presente pesquisa (após leitura prévia) e não estavam disponíveis na 
íntegra.

3 |  RESULTADOS
A partir da pesquisa nos bancos de dados, foram coletados 20 (vinte) artigos 

científicos. Utilizando a revisão de literatura como esteio, foi observada uma melhora da 
prática da Odontologia Hospitalar de forma integrada a outras áreas da saúde presentes 
em hospitais, do ano de 2003 a 2019. A partir do reconhecimento da presença de 
microrganismos patogênicos oportunistas na cavidade oral, de alta patogenicidade em 
pacientes com o imunodepressão, os estudos foram aprofundados e o trabalho em equipe 
se aprimorou. Além disso, a qualidade de saúde bucal dos pacientes pode influenciar 
diretamente nos seus processos de recuperação. Por isso, há evidências de solicitações 
médicas de avaliações de saúde bucal, com pacientes apresentando sinais como de dor de 
dente, condição precária de saúde bucal, lesões de mucosa e mobilidade dentária. Houve 
também definição de protocolos para o cuidado com o paciente internado nas Unidades de 
Terapia Intensiva além da busca profissional por maior qualificação na área de Odontologia 
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Hospitalar. Assim, há maior rotatividade de pacientes nos leitos de UTI e redução dos 
custos hospitalares a partir do investimento na manutenção de saúde bucal dos pacientes.

4 |  DISCUSSÃO

Higiene bucal de pessoas hospitalizadas
A higiene bucal se refere ao controle microbiológico da cavidade oral que, no 

ambiente hospitalar, pode ser realizado por dentistas e, em muitos casos, enfermeiros que 
nem sempre se sentem capacitados, quando o paciente está inviabilizado (BLUM, 2017). 
Por vezes, a higiene oral dos pacientes hospitalizados é considerada insatisfatória, fato que 
favorece a colonização bacteriana e o desenvolvimento de biofilme, assim como agravos 
de gengivite, periodontite e outras complicações na cavidade oral (MORAIS, 2006).
Unidade de Terapia Intensiva

Durante o período de internação hospitalar é possível observar mudanças na 
microbiota bucal do paciente. Conforme Oliveria et al. (2007), o ambiente hospitalar é 
composto por patógenos respiratórios que podem colonizar as superfícies dos dentes, 
próteses e a mucosa bucal. Além disso, observa-se a redução do fluxo salivar e a queda no 
pH da saliva devido ao uso de medicação e de equipamentos para aspiração não gástrica, 
nebulizadores e demais equipamentos intensivistas, o que torna a cavidade oral mais 
suscetível a proliferação por microrganismos (OLIVEIRA, 2007).

Alguns estudos revelam que a quantidade de biofilme bucal se eleva quanto maior 
for o período de internação na UTI, dificultando o diagnóstico dos patógenos respiratórios 
que se estabelecem no biofilme (SANNAPIECO, 2002; SANNAPIECO; ROSSA JUNIOR, 
2004).

Outro fator a ser destacado é que pacientes localizados na UTI frequentemente 
apresentam alterações no nível de consciência, o que contribui para maior frequência de 
aspiração das secreções da boca, assim também, como de bactérias, potencializando as 
chances de desenvolver algum tipo de pneumonia (SANNAPIECO, 2002). 

Pneumonia Nosocomial 
A saliva é a principal responsável pela limpeza e proteção dos dentes e da mucosa 

oral, auxiliando a manter o equilíbrio da microbiota bucal. Quando o paciente se encontra 
em estado de saúde debilitado, a produção e o fluxo salivar reduzem bruscamente, 
promovendo o acúmulo de biofilme e doença periodontal e causando a contaminação 
da orofaringe e suas proximidades (OLIVEIRA, 2011). Vários estudos indicam que as 
periodontopatias podem influenciar o curso das infecções respiratórias, destacando-se as 
pneumonias (SANNAPIECO, 2002; SANNAPIECO; ROSSA JUNIOR, 2004).

A pneumonia é um acometimento no parênquima pulmonar causada por grande 
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variedade de agentes, incluindo bactérias, micoplasma, fungos, parasitas e vírus, sendo 
a pneumonia bacteriana a mais comum da doença. A pneumonia nosocomial ocorre de 
2 formas: Pneumonia adquirida no hospital (PAH) e Pneumonia associada à ventilação 
mecânica (PAVM). Ambas são desenvolvidas após 48h de internação hospitalar (KAHN, 
2010; AMARAL, 2009; RORIZ, 2009).

A pneumonia nosocomial é uma doença debilitante e atinge, sobretudo, os 
imunodeprimidos (portadores de HIV, por exemplo) e idosos. Essa pneumonia engloba de 
10% a 15% das infecções hospitalares, sendo que de 20% a 50% dos pacientes afetados 
por este tipo de pneumonia falecem. Os pacientes internados nas UTIs são os mais 
vulneráveis a esse tipo de enfermidade. No Brasil, a pneumonia nosocomial aumenta a 
incidência de morte em 25% e gera um acréscimo de 13 dias na internação do paciente 
(KAHN, 2010; AMARAL, 2009; RORIZ, 2009).

Aumento da Internação Hospitalar
Estudos apontam um crescimento da demanda por tratamento odontológico, clínico 

ou cirúrgico, durante a internação hospitalar. Além da incidência de periodontite, observa-
se o aumento significativo do risco de várias outras patologias, como aterosclerose, infarto 
cardíaco, derrame cerebral e complicações do diabetes (KAHN, 2008).

Outra doença importante e que tem relação com a ausência do dentista na equipe 
multidisciplinar é a endocardite bacteriana que, segundo Barbosa (2004), é uma inflamação 
nas válvulas cardíacas a qual impede a normalidade do fluxo de sangue. As bactérias 
responsáveis por este quadro são os Streptococos viridans, Streptococcus aureus e por 
bactérias comumente presentes na cavidade oral que, de formas ainda não elucidadas, 
chegam ao coração, atacando especialmente suas válvulas. Os fatores de risco para 
alterações cardiovasculares são similares aos encontrados na doença periodontal 
(NOBREGA, 2004).

5 |  CONCLUSÃO
A maior rotatividade dos leitos, diminuição na utilização de antibióticos para reverter 

os quadros das doenças listadas no estudo (pneumonia nasocomial, endocardite bacteriana 
e a diminuição dos gastos a partir da prevenção e recuperação da saúde bucal são 
aspectos relevantes para o planejamento e administração hospitalar. Diante do exposto, 
conclui-se que a manutenção da saúde bucal é um aspecto a ser considerado para a 
condição sistêmica do paciente, e que o atendimento multidisciplinar com a incorporação do 
Cirurgião-Dentista nas equipes hospitalares contribui para a implementação de protocolos 
específicos para a saúde bucal e assistência integral do paciente.
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