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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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características: maior sensibilidade ao frio; maior risco de anóxia tecidual; imaturidade 
metabólica e imunológica, fisiologia hematológica peculiar e patologia própria do Recém-
Nascido (RN). Portanto, o enfermeiro deve ter conhecimentos, sobre a hemotransfusão e 
os cuidados e reações pós transfusão sanguínea. O objetivo geral é relatar a experiência 
de acadêmicos de enfermagem, acerca dos cuidados pós-transfusional em uma Unidade 
de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa 
do tipo relato de experiência foi realizado no mês de setembro de 2019 por dois acadêmicos 
de enfermagem do Centro Universitário INTA-UNINTA. Durante as vivências práticas da 
disciplina de UTI, em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital de referência 
na zona norte do estado do Ceará. Essa equipe juntamente com a enfermeira e alunos, 
conferiam e checavam todos os dados, antes de infundir o sangue no paciente. E logo ao 
término da infusão, os alunos juntamente com a enfermeira do setor, realizavam a aferição 
dos sinais vitais do RN, pois o controle desses sinais funciona como parâmetro para as 
verificações anteriores, podendo trazer informações significativas sobre o estado do paciente. 
Portanto a experiência relatada, na UTIN acerca da hemotransfusão, possibilitou uma melhor 
compreensão dos alunos acerca do assunto despertando assim possíveis estudos sobre 
a temática, além de enfatizar a importância do cuidado de enfermagem, principalmente do 
tocante pós-transfusional.
PALAVRAS-CHAVE: Hemoterapia, Cuidado, Unidades de terapia Intensiva.

POST-TRANSFUSION CARE IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT: AN 
EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: Hemotherapy is currently one of the most effective therapeutic alternatives in 
the treatment of certain pathologies and in the replacement of blood components and blood 
products essential to the maintenance of life. When it comes particularly to blood transfusions 
performed in the Neonatal Intensive Care Unit (UTIN), nursing care is essential in the safety 
of this patient, because blood transfusions in Neonatology have a different approach from 
that of adults, due to the following characteristics: greater sensitivity to cold; increased risk 
of tissue anoxia; metabolic and immunological immaturity, peculiar hematological physiology 
and pathology specific to the Newborn (RN). Therefore, the nurse must have knowledge 
about blood transfusion and care and reactions after blood transfusion. The general objective 
is to report the experience of nursing students about post-transfusion care in a Neonatal 
Intensive Care Unit. This is a descriptive study, with a qualitative approach of the type of 
experience report, which was carried out in September 2019 by two nursing students from 
Centro Universitário UNINTA. During the practical experiences of the ICU discipline, in a 
Neonatal Intensive Care Unit of a referral hospital in the north of the state of Ceará. This 
team, together with the nurse and students, checked and checked all data before infusing the 
patient with blood. And at the end of the infusion, the students, together with the nurse in the 
sector, performed the measurement of the newborn’s vital signs, as the control of these signs 
works as a parameter for the previous checks, and can bring significant information about the 
patient’s condition. Therefore, the experience reported in the UTIN about blood transfusion, 
enabled a better understanding of students on the subject, thus awakening possible studies 
on the theme, in addition to emphasizing the importance of nursing care, especially in the 
post-transfusion area.
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1 |  INTRODUÇÃO
A transfusão sanguínea é um procedimento complexo, de grande importância na 

terapêutica moderna que se destina a administração de diversos produtos sanguíneos por 
via endovenosa. Requer conhecimento cientifico dos profissionais envolvidos no processo, 
visando a necessidade de cuidados especializados durante toda a terapia transfusional, 
desde a administração até as complicações agudas ou tardias (DE LIMA, et al, 2016).

Reações transfusionais são agravos ocorridos durante ou após a transfusão 
sanguínea e a ela relacionados. Sendo classificadas em: Incidentes transfusionais 
imediatos: no início da administração dos hemocomponentes ou até 24 horas após e 
Incidentes transfusionais tardios: após 24 horas da transfusão realizada (DE LIMA, et al, 
2016).

A transfusão de sangue ocorre com maior frequência em unidades de terapia 
intensiva (UTI), devido à gravidade do estado de saúde dos pacientes. Estudos mostram 
que cerca de 95% dos pacientes que são admitidos em UTI possuem níveis de hemoglobina 
abaixo do normal, fazendo da transfusão de hemácias uma das intervenções terapêuticas 
mais utilizadas nessas unidades (CHEREM, 2015).

Os recém-nascidos (RN) internados constituem o grupo de pacientes que mais 
consomem hemocomponentes em um hospital, devido à coleta excessiva de amostras de 
sangue a que são submetidos quando internados, à anemia tardia do prematuro, à síndrome 
de produção insuficiente de eritrócitos; aos acidentes obstétricos e às malformações de 
placenta e de cordão umbilical (CHEREM, 2015).

A hemoterapia atualmente se constitui em uma das alternativas terapêuticas mais 
efetivas no tratamento de determinadas patologias e na reposição de hemocomponentes 
e hemoderivados essenciais à manutenção da vida. Quando se trata particularmente da 
hemotransfusão realizada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), o cuidado 
de enfermagem é essencial na segurança desse paciente, pois, a hemotransfusão em 
Neonatologia tem uma abordagem diferencial daquela do adulto, devido às seguintes 
características: maior sensibilidade ao frio, maior risco de anóxia tecidual, imaturidade 
metabólica e imunológica, fisiologia hematológica peculiar e patologia própria do Recém-
Nascido (RN). Portanto, o enfermeiro deve ter conhecimentos sobre a hemotransfusão, os 
cuidados e reações pós transfusão sanguínea (SILVA, DE ASSIS, DA SILVA, 2017)

2 |  OBJETIVO
Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem, acerca dos cuidados pós-

transfusional em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 
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3 |  MÉTODO
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa do tipo relato de 

experiência. Para Triviños (1987, p. 112), os estudos descritivos exigem do investigador uma 
série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever 
os fatos e fenômenos de determinada realidade. Já a pesquisa qualitativa não se preocupa 
com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 
um grupo social, de uma organização, etc. (GOLDENBERG, 1997, p. 34). No relato de 
experiência, o autor traz à tona diversas motivações e metodologias que descrevem as 
ações tomadas em relação ao relato de determinada experiência, considerando impressões 
vivenciadas pela pessoa que a viveu, assim como outros aspectos que possam impactar de 
alguma forma no relato (FONSECA, 2002).

O estudo foi realizado no mês de setembro de 2019 por dois acadêmicos de 
enfermagem do Centro Universitário UNINTA, durante as vivências práticas da disciplina 
de UTI, em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - UTIN de um hospital de referência 
na zona norte do estado do Ceará.

Os acadêmicos tiveram a oportunidade de vivenciar a rotina de uma UTIN e 
conhecer uma das principais atribuições da equipe de enfermagem que é o cuidado na 
hemotransfusão dos pacientes neonatos.

Vale salientar que o estudo seguiu todos os aspectos éticos da pesquisa respeitando 
a resolução 466/12 (BRASIL, 2012).

4 |  RESULTADOS
O enfermeiro exerce um papel fundamental na segurança transfusional, pois ele 

possui o conhecimento das indicações e providencia a checagem de dados, elementos 
importantes na prevenção de erros, orienta os responsáveis dos pacientes sobre os 
benefícios e riscos da terapia transfusional, como a transmissão de doenças e reações 
adversas. Nesse sentido, necessita de capacitação constante, pois necessita estar 
preparado para assumir suas responsabilidades, atribuições e competências profissionais. 
No entanto, muitos enfermeiros sentem-se despreparados para exercer suas atividades 
junto à pacientes que necessitam de hemotransfusão.

Durante as vivências, os acadêmicos puderam compreender como era realizado o 
processo de hemotransfusão, se mostraram atentos a todos os procedimentos que envolve 
a transfusão de concentrado de hemácias ou plasma em RNs prematuros, pois, como alguns 
nascem com peso inferior a 1200g necessitam de transfusão sanguínea, devido apresentar 
imaturidade metabólica e imunológica, assim, os estudantes puderam acompanhar desde a 
solicitação do pedido de concentrado de hemácias ao setor responsável, como a chegada 
deste a UTI neonatal onde 65% dos RNs necessitavam de transfusão de hemocomponentes, 
o concentrado era transportado por uma equipe especializada.
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Foi possível notar como a equipe de hemocomponentes do hospital juntamente 
com a enfermeira e os alunos na UTIN, conferiam e checavam todos os dados antes de 
infundir o sangue no paciente. O processo é delicado e passa por uma rigorosa vigilância, 
sendo observado, o paciente correto, se o tipo sanguíneo é o certo, analisa-se qual o tipo 
de hemoderivado, se hemácias ou plasma, tudo é checado antes da infusão no paciente 
prematuro, realizando também a aferição dos sinais vitais, visando assim diminuir os riscos 
de eventos adversos e complicações infecciosas ou não.

E logo ao término da infusão, os alunos juntamente com a enfermeira do setor, 
realizavam a aferição dos sinais vitais do RN, pois o controle desses sinais funcionam 
como parâmetro para verificações anteriores, podendo trazer informações significativas 
sobre o estado do paciente, além de estar atento ao tempo de permanência da transfusão, 
dependendo do hemocomponente, pois cada derivado possui um tempo infusional.

A participação ativa e interesse dos estudantes sobre a transfusão e os cuidados 
pós-transfusional no RN pré-termo, foi essencial para a melhor compreensão sobre a 
importância do procedimento, durante o período de vivencias praticas dos estudantes no

No setor de UTI neonatal, as dúvidas que surgiam ao decorrer do procedimento 
foram todas respondidas pela equipe de enfermagem, dentre as principais dúvidas estavam 
o que fazer ao final da transfusão e sobre o tempo de permanência da infusão.

5 |  CONCLUSÃO 
A transfusão de hemocomponentes e hemoderivados é uma tecnologia relevante 

para terapêutica e quando utilizada de forma adequada pode salvar vidas e melhorar o 
quadro clínico dos pacientes. Em várias situações clínicas, uma transfusão sanguínea 
pode representar a única maneira de salvar uma vida ou estabilizar o quadro do paciente, 
mas quando realizada inadequadamente, pode agravá-lo ou mesmo desencadear o óbito. 
Desse modo, constitui um processo complexo, que exige acompanhamento por parte dos 
profissionais, principalmente da equipe de enfermagem que presta cuidados diretos ao 
paciente.

Portanto, o desenvolvimento desse trabalho em relatar a experiência de acadêmicos 
de enfermagem em uma UTIN acerca da hemotransfusão, possibilitou uma melhor 
compreensão dos alunos acerca do assunto, despertando assim possíveis estudos sobre 
a temática, além de enfatizar a importância do cuidado de enfermagem, ao visualizar o 
processo como um todo desde, a solicitação do hemocomponente, o momento da transfusão 
e principalmente do tocante pós-transfusional.

Considera-se que ainda há muito o que ser conhecido e realizado na área e que, 
o estudo, pode contribuir diretamente para possíveis futuras pesquisas acerca do tema 
transfusional.
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