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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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RESUMO: Atualmente o infarto agudo do 
miocárdio é a uma das patologias que mais 
causa mortes no mundo, onde o tempo é o fator 
determinante para o prognóstico do paciente. 
Destaca-se a atuação do enfermeiro diante do 
atendimento rápido ao paciente infartado e na 
condução da equipe de enfermagem. Diante 
disso, objetiva-se descrever a experiência de 
enfermeiros no atendimento ao paciente com 
infarto agudo do miocárdio em um hospital de 
referência em cardiologia do estado do Pará. 
Trata-se de um estudo descritivo, de natureza 
qualitativa, na modalidade relato de experiência 
oriunda a partir da vivência prática de enfermeiros, 
socializados por meio de encontros mensais, 
durante o período de janeiro a dezembro de 
2019. A experiência trocada entre enfermeiros 
proporcionou discussões produtivas e reflexivas 
sobre as rotinas, protocolos e indicadores da 
cardiologia, além de propiciar a elaboração 
de estratégias de melhorias da assistência. 
Logo, o enfermeiro é indispensável na urgência 
cardiológica, pois atua de forma rápida e precisa, 
proporcionando a identificação precoce do infarto 
agudo do miocárdio, brevidade do atendimento, 
provimento de materiais, organização de fluxos e 
direcionamento da equipe.
PALAVRAS-CHAVE: Infarto do Miocárdio, 
Cardiologia, Cuidados de Enfermagem.
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NURSES’ PERFORMANCE IN CARE FOR PATIENTS WITH ACUTE 
MYOCARDIAL INFARCTION IN THE EMERGENCY OF A HOSPITAL 

CARDIOLOGY: EXPERIENCE REPORT
ABSTRACT: Currently, acute myocardial infarction is one of the pathologies that causes the 
most deaths in the world, where time is the determining factor for the patient’s prognosis. 
The performance of the nurse stands out in the face of the quick assistance to the infarcted 
patient and in the management of the nursing team. Therefore, the objective is to describe 
the experience of nurses in the care of patients with acute myocardial infarction in a reference 
hospital in cardiology in the state of Pará. This is a descriptive, qualitative study, in the form 
of an experience report from the practical experience of nurses, socialized through monthly 
meetings, during the period from January to December 2019. The experience exchanged 
between nurses provided productive and reflective discussions about the routines, protocols 
and indicators of cardiology, in addition to enabling the elaboration assistance improvement 
strategies. Therefore, nurses are indispensable in cardiac emergencies, as they act quickly 
and accurately, providing early identification of acute myocardial infarction, brevity of care, 
provision of materials, organization of flows and direction of the team. 
KEYWORDS: Myocardial Infarction, Cardiology, Nursing Care.

1 |  INTRODUÇÃO
Atualmente, as doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas 

de morbimortalidade e incapacidade no Brasil e no mundo, sendo o infarto agudo do 
miocárdio (IAM) é das principais doenças cardíaca (TEIXEIRA et al., 2015). O Brasil é um 
dos países que mais evidenciam casos de IAM, onde a região sudeste destacou com o 
maior número de casos que evoluíram para óbito (47,9%), seguido pela região nordeste 
(20,2%), representando a terceira maior causa de hospitalização no sistema único de 
saúde (SUS) com mais de 1 milhão de internações e gastos totais em torno de 1,9 bilhão 
de reais (MEDEIROS et al., 2018).

O infarto agudo do miocárdio faz parte das patologias que compõem a síndrome 
coronariana aguda (SCA) e é caracterizado pela necrose tecidual do músculo estriado-
cardíaco devido uma oferta inadequada de oxigênio e nutrientes, causado pela estenose 
de uma artéria coronária (PIEGAS et al., 2015; SANTOS; CESÁRIO, 2019; OLIVEIRA et 
al., 2019). A maioria das mortes por IAM ocorre nas primeiras horas de manifestação da 
doença, com uma porcentagem de 40 a 65% na primeira hora e, aproximadamente, 80% 
nas primeiras 24 horas (PIEGAS et al., 2015).

Por se tratar de uma condição de máxima urgência assistencial devido ser uma 
grave causa de morbimortalidade, o tempo é um fator determinante para a qualidade da 
assistência e no estabelecimento do prognóstico do paciente, sendo necessário que a 
terapia de reperfusão coronariana (angioplastia) ou trombolítica não ultrapasse 12 horas 
de dor, uma vez que a partir disso grande parte do músculo cardíaco já sofreu processo de 
necrose tecidual (PIEGAS et al., 2015). 
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Visando a qualidade dos serviços cardiológicos foram criados indicadores e 
fluxos para controlar o tempo da assistência prestada ao paciente, entre eles,  o porta 
eletrocardiograma (ECG) e o porta balão. O porta ECG afere o tempo entre a chegada 
do paciente na instituição até a realização do exame eletrocardiográfico, utilizado para 
diagnosticar o IAM, preconizado sua realização em até 10 minutos. Já o tempo porta balão 
mede o período da entrada do paciente até abertura da coronária culpada, estimado em até 
90 minutos (PIEGAS et al., 2015).

Diante disso, o enfermeiro tem papel fundamental na assistência ao paciente 
cardiológico, atuando no reconhecimento precoce dos sintomas e no inicio imediatamente 
os cuidados emergenciais, aumentando assim, a chance de sobrevida do paciente 
(OLIVEIRA et al., 2019). Para assegurar uma intervenção precoce o enfermeiro deve 
realizar o diagnóstico, planejar as ações de enfermagem, acompanhar e avaliar a evolução 
do paciente, ou seja, tais ações devem ser estabelecidas a partir da sistematização da 
assistência de enfermagem (SAE), na qual fornecem subsídios para a elaboração de planos 
de cuidados, implementação das intervenções e avaliação de acordo com as necessidades 
do cliente e seus familiares (RIBEIRO; SILVA; LIMA, 2016; SANTOS; CESÁRIO, 2019).

Nessa perspectiva, levando em consideração a morbimortalidade da doença e sua 
evolução veloz, torna-se clara a importância do enfermeiro na assistência imediata ao 
paciente com sintomatologia característica da síndrome coronariana aguda em urgências 
cardiológicas, visando à rapidez e eficiência na condução do caso e no direcionamento 
da equipe. Com isso, esse estudo objetiva descrever a experiência de enfermeiros no 
atendimento do paciente com infarto agudo do miocárdio em um hospital de referência em 
cardiologia do estado do Pará.

2 |  METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, na modalidade relato de 

experiência oriundo a partir da vivência prática de enfermeiros na assistência ao paciente 
infartado em um hospital de referência em cardiologia do estado do Pará durante os meses 
de janeiro a dezembro de 2019. 

Durante esse período foi realizado encontros mensais com os enfermeiros do 
setor, momento reservado para expor as dificuldades encontradas no cotidiano, rotinas e 
protocolos, com objetivo de discutir os indicadores, e traçar estratégias de melhorias para 
a urgência cardiologia do estado do Pará.

Vale ressaltar, que o hospital dispõe de um serviço de porta aberta em emergências 
cardiológicas, sendo a única instituição hospitalar pública do estado a oferecer este serviço. 
Por isto, o Serviço de Apoio a Triagem (SAT) recebe pacientes provenientes da região 
metropolitana de Belém e de todo o estado, ocasionado frequentemente superlotação, 
dificultando a equipe realizar com êxito todos os protocolos e indicadores para os pacientes 
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cardiológicos.

3 |  RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Durante os encontros mensais dos enfermeiros, constatou-se a magnitude e 

a quantidade de atribuições desenvolvidas por eles na urgência cardiológica, sendo 
citados como os responsáveis pelo funcionamento do setor, no provimento de materiais 
e dispositivos, bem como, no atendimento do paciente junto à equipe. Além disso, o 
enfermeiro direciona e conduz a equipe de enfermagem no atendimento rápido ao paciente 
com suspeita de IAM, reconhecendo sintomas, viabilizando eletrocardiograma em até dez 
minutos, acionando plantonista para diagnóstico do caso. 

Após a confirmação do diagnóstico de infarto do miocárdio com supradesnivelamento 
do segmento ST (IAMCSST) é acionado a equipe de hemodinâmica, e em seguida é 
realizado preparo do paciente para cateterismo de urgência com objetivo de atingir o tempo 
porta balão (90 minutos).

Em situações de emergências, ao admitir um paciente grave, o enfermeiro é o 
profissional habilitado para classificação de risco de um serviço de emergência, cabe a ele 
avaliar o paciente, determinar as necessidades de prioridade e encaminhá-lo para a área 
de tratamento. Sendo assim, o enfermeiro é o profissional da equipe de emergência a ter 
o primeiro contato com o paciente, cabendo-lhe o papel de orientador nos procedimentos 
que serão prestados (NUNES et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2019).

Tais ações, rotinas e condutas discutidas pelos enfermeiros, proporcionaram 
momentos de debate e reflexão das práticas frente aos pacientes cardiológicos, 
principalmente no cumprimento dos indicadores, entre eles, o tempo porta eletrocardiograma 
e o porta balão. Vale salientar que o prognóstico do paciente está diretamente ligado ao 
tempo percorrido de dor até a resolução do problema.

Durante todos os encontros ficou nítida a importância do enfermeiro na condução 
do paciente infartado, uma vez que, este profissional assume a função de liderança da 
equipe de enfermagem, delegando ações de pequena e grande complexidade, bem como, 
atua na assistência direta ao paciente. Vale ressaltar, que na urgência e emergência o 
enfermeiro é atuante em diversos níveis, tendo a responsabilidade não só de organizar o 
atendimento como também de capacitar-se para atuar com competência técnico-científica, 
ética e humanística no cuidado e no tratamento (TEIXEIRA et al., 2015).

4 |  CONCLUSÃO
Constatou-se que o enfermeiro é indispensável na urgência cardiológica, pois atua 

de forma rápida e precisa frente aos pacientes com IAM, proporcionando a identificação 
precoce e brevidade do atendimento, diminuindo o tempo de sofrimento do músculo 
cardíaco. Os profissionais que prestam atendimento à saúde têm a responsabilidade não 
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só de organizar a informação, educação e o treinamento do público, como também de estar 
capacitados para prestar assistência de forma organizada, segura e de acordo com os 
protocolos para melhor resultado na intervenção terapêutica

É importante salientar que o sucesso do tratamento do IAM não depende 
exclusivamente da ação imediata e correta dos profissionais da saúde e seus circundantes 
frente ao evento cardiovascular, mas também da disponibilidade de um sistema de 
atendimento de emergência com recursos materiais, fluxos bem definidos, equipamentos e 
profissionais capacitados para seu atendimento.
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