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APRESENTAÇÃO
Dentre as esferas do conhecimento científico a saúde é certamente um dos temas 

mais amplos e mais complexos. Tal pode ser justificado pela presença diária desta temática 
em nossa vida. Por esta obra abordar as atualidades concernentes aos problemas e 
oportunidades da saúde brasileira, um dos tópicos mais visitados em seus capítulos é – não 
obstante – o estado de pandemia em que se encontra o país devido ao surgimento de uma 
nova família de coronavírus, o Sars-Cov-2, conhecido popularmente como Covid-19. Com 
sua rápida disseminação, atingiu diversas regiões pelo globo terrestre, causando uma série 
de impactos distintos em diversas nações. Se anteriormente o atendimento em saúde para 
a população no Brasil já estava no centro do debate popular, agora esta matéria ganhou 
os holofotes da ciência na busca por compreender, teorizar e refletir sobre o impacto deste 
cenário na vida social e na saúde do ser humano.

Composto por sete volumes, este E-book apresenta diversos trabalhos acadêmicos 
que abordam os problemas e oportunidades da saúde brasileira. As pesquisas foram 
desenvolvidas em diversas regiões do Brasil, e retratam a conjuntura dos serviços prestados 
e assistência em saúde, das pesquisas em voga por diversas universidades no país, da 
saúde da mulher e cuidados e orientações em alimentação e nutrição. O leitor encontrará 
temas em evidência, voltados ao campo da infectologia como Covid-19, Leishmaniose, 
doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras doenças virais. Além disso, outras 
ocorrências desencadeadas pela pandemia e que já eram pesquisas amplamente 
estabelecidas pela comunidade científica podem se tornar palco para as leituras, a exemplo 
do campo da saúde mental, depressão, demência, dentre outros.

Espera-se que o leitor possa ampliar seus conhecimentos com as evidências 
apresentadas no E-book, bem como possa subsidiar e fomentar seus debates acadêmicos 
científicos e suas futuras pesquisas, mostrando o quão importante se torna a difusão do 
conhecimento dos problemas e oportunidades da saúde brasileira.

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: A superlotação constitui um fenômeno 
que está presente nas diferentes partes do 
mundo, onde suas causas e consequências 
ocasionam forte impacto na qualidade da 
assistência à saúde. Diante disso, no Brasil 
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ocorre uma superlotação dos serviços de urgência e emergência por serem considerados 
como porta de entrada do sistema de saúde. Objetivo: O objetivo do estudo é discutir os 
fatores preditores da superlotação dos serviços de urgência e emergência e suas implicações 
para a saúde da população. Métodos: Trata-se de uma revisão de integrativa sobre o tema. 
As bases de dados utilizadas foram BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações) e 
SciELO. Selecionou-se um total de 12 artigos pertinentes ao tema abordado onde os critérios 
de inclusão foram a presença das palavras-chave selecionadas e a limitação temporal (2003 
a 2019). Resultados e discussão: No que diz respeito às implicações da superlotação, tem-
se que o acesso facilitado aos níveis de maior complexidade ocasiona uso inapropriado dos 
recursos disponíveis. Além disso, proporciona esgotamento mental e físico dos profissionais, 
típico da síndrome de burnout, vilipendiando princípios éticos e a estrutura técnica e 
operativa. Sendo assim, o Projeto de Investimento de Qualificação do Sistema Único de 
Saúde (QualiSUS) surge como um sistema de classificação e organização do atendimento, 
permitindo sua fluidez, a fim de evitar o comprometimento de princípios organizacionais e 
constitucionais dos serviços de saúde. Conclusões: Portanto, é importante delinear que 
com a comprovação da superlotação nos serviços de urgência e emergência ocasiona uma 
dificuldade no atendimento de qualidade. Essa problemática pode ser resolvida se os gestores 
públicos ampliarem a Rede de Atenção Primária de Saúde, reduzindo, assim, a demanda 
dos hospitais de urgência e emergência. Ademais, o programa QualiSUS é essencial já que 
classifica o atendimento de acordo com o risco dos pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Emergência. Superlotação. Serviços de Saúde.

CAUSES AND CONSEQUENCES OF OVERCROWDING OF EMERGENCY 
SERVICES: AN INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT: Overcrowding is a phenomenon that is present in different parts of the world, 
where its causes and consequences have a strong impact on the quality of health care. 
Therefore, in Brazil there is an overcrowding of urgency and emergency services for being 
considered as the gateway to the health system. Objective: This study aims to discuss the 
predictors of the overcrowding of emergency and emergency services and their implications 
for the health of the population. Methods: This is an integrative review of the subject. The 
databases used were BDTD (Digital Library of Theses and Dissertations) and SciELO. A total 
of 12 articles relevant to the theme addressed were selected where the inclusion criteria 
were the presence of the selected keywords and the temporal limitation (2003 to 2019). 
Results and discussion: About the implications of overcrowding, it has been possible that 
facilitated access to the levels of greater complexity causes inappropriate use of available 
resources. Besides that, it provides mental and physical exhaustion of professionals, typical 
of Burnout Syndrome, vilified, ethical principles and technical and operative structure. Thus, 
the Investment Project for the qualification of the Unified Health System (QualiSUS) emerges 
as a system of classification and organization of care, allowing its fluidity, in order to avoid the 
commitment of organizational and constitutional principles of health services. Conclusions: 
Thus, it is important to delineate that with the evidence of overcrowding in the urgency and 
emergency services entails a difficulty in quality care. This problem can be solved if public 
managers expand the Primary Health Care Network, thus reducing the demand for urgent and 
emergency hospitals. Moreover, the QualiSUS program is essential since it classifies care 
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according to the risk of patients.
KEYWORDS: Emergency. Overcrowding. Health Services.

INTRODUÇÃO
Emergências em saúde são situações que implicam em risco iminente à vida, 

necessitando de intervenção imediata, já as urgências são situações em que o atendimento 
deve ser em tempo não superior a duas horas, sem risco de vida iminente. Diante disso, 
nota-se que o constante descaso com a saúde pública brasileira, principalmente devido ao 
baixo investimento do governo federal, favorecendo a superlotação dos serviços de urgência 
e emergência, além de causar um descontentamento na população do País. O atendimento 
às urgências e emergências necessita ser planejado, programado e operacionalizado para 
responder a todos os princípios pertencentes ao SUS (Sistema Único de Saúde). Contudo, 
em virtude de deficiências no sistema de saúde, esses serviços acabam constituindo-se 
em porta de entrada dos hospitais, abrigando não só pacientes destinados à urgência e 
emergência, representando para o usuário a possibilidade de acesso à atenção de maior 
complexidade e resolubilidade. Dessa forma, ocorre a formação de longas filas de esperas 
nos serviços de saúde, dificultando o atendimento aos pacientes mais necessitados. 

OBJETIVO
Discutir os fatores preditores da superlotação dos serviços de urgência e emergência 

e suas implicações para a saúde da população. 

MÉTODOS
O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão integrativa. 

A revisão integrativa é um método de pesquisa que concede buscar, e ter uma avaliação 
crítica abordando uma síntese das evidências disponíveis do tema investigado, pois engloba 
estudos experimentais, não experimentais, dados da literatura teórica e empírica. Diante 
disso, foram utilizadas como fonte as bases de dados BDTD (Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações) e SciELO, utilizando como limitação temporal de 2003, ano de criação da 
Política Nacional de Urgência e Emergência, a 2019. Para nortear o estudo foi realizado o 
seguinte questionamento: Quais são as implicações e causas da superlotação dos serviços 
de urgência e emergência? Os artigos selecionados para compor a amostra de análise 
foram um total de 12 publicações pertinentes ao tema, publicadas no período entre 2003 
e 2019, que apresentassem as seguintes palavras-chaves: emergência, superlotação e 
serviços de saúde. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que se refere às consequências da superlotação, tem-se que o acesso facilitado 

aos níveis de maior complexidade ocasiona o uso inapropriado dos recursos disponíveis, as 
esperas prolongadas e a insatisfação dos pacientes. Além disso, proporciona esgotamento 
mental e físico dos profissionais, típico da síndrome de burnout, vilipendiando os princípios 
éticos e a estrutura técnica e operativa. A síndrome de burnout é um processo que ocasiona 
à exaustão física, mental e emocional, em consequência de um período duradouro de 
exposição a elevados níveis de estresse. A cronificação de estresse emocional e pessoal 
no âmbito hospitalar associa-se com experiências de esgotamento, decepção e perda do 
interesse pela atividade de trabalho, que surge especialmente em profissionais voltados 
a atividades de cuidado com outros, envolvendo aspectos pessoais e do âmbito de 
trabalho. O sofrimento moral, vivenciado pelos profissionais de saúde, pode facilitar para 
o aparecimento de sintomas de ordem emocional, como, frustração, ansiedade, raiva e 
culpa; e de ordem física, como, tremores, sudorese, dores de cabeça, diarréias e choro. 
Ademais, pode estimular a perda de satisfação no trabalho, diminuição da qualidade do 
atendimento ao paciente e até abandono do trabalho. Nesse sentido, tanto os pacientes que 
necessitam da emergência como os ambulatoriais são prejudicados, sendo os últimos não 
encaminhados à Unidade Básica, prejudicando, dessa forma, a integralidade do serviço. 
Vale ressaltar ainda que a população brasileira teve sua expectativa de vida aumentada 
nos dias atuais, assim como o aumento de doenças crônicas que requerem maior tempo 
de hospitalização e atendimentos médicos. Assim, facilita a ausência de leitos hospitalares 
e o constante quadro de superlotação. Outro fator preditor é a infiltração de pessoas que 
conhecem médicos, enfermeiros ou outros profissionais de saúde que possa facilitar um 
atendimento mais rápido, contribuindo para o aumento do tempo de espera. A dificuldade 
da atenção básica em realizar a continuidade do cuidado também é fator determinante 
nessa problemática, isto ocorre devido a não consolidação da unidade básica de saúde em 
suas regiões de atuação, geralmente por falta de estrutura, de profissionais e de recursos, 
além do atendimento ineficaz. Os desafios no que se refere a superlotação nos serviços 
abrangem a inexistência do acolhimento com classificação de risco, falta de profissionais 
qualificados e de recursos disponíveis, alto tempo de espera no atendimento, ausência de 
leitos para retaguarda, carga horária de trabalho excessiva, déficit de recursos humanos 
e ausência de normas e rotinas. Destarte, para reverter tal situação é imprescindível que 
esses fatores sejam alterados. Nessa perspectiva, a qualidade dos serviços prestados é, 
em sua maioria, determinada de acordo com a duração de um atendimento médico, em 
que um atendimento rápido e eficaz pode contribuir para redução da fila de espera por um 
atendimento. Outrossim, é nesse cenário que o programa QualiSUS busca contribuir para 
a reorganização dos serviços de urgência e emergência, visto que tem por objetivo nas 
urgências e emergências: implantar o Serviço Móvel de Urgência, extinguir as filas por meio 
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do acolhimento de pacientes, realizar classificação de risco para priorizar os casos mais 
graves e facilitar o atendimento aos usuários. 

CONCLUSÃO
Assim, é importante salientar que, com a comprovação da superlotação nos serviços 

de urgência e emergência, ocorre uma dificuldade no atendimento de qualidade. Esse 
quadro pode ser solucionado se os gestores públicos ampliarem a cobertura da Rede de 
Atenção Primária de Saúde, reduzindo, assim, a demanda dos serviços de urgência e 
emergência que ficaria com maior facilidade de acesso, atendimento de qualidade e de 
grande resolutividade, com o propósito também de conscientizar a população de que a porta 
de entrada da rede de saúde se inicia nas unidades básicas de saúde e não nos serviços 
de urgência e emergência. Ademais, o programa QualiSUS tem extrema relevância, já que 
classifica o atendimento de acordo com os riscos dos pacientes, e a sua implementação 
em todo País pode contribuir para melhorias no atendimento e no aumento da fluidez dos 
usuários, além de estimular a redução do risco de desenvolvimento da síndrome de burnout 
nos profissionais de saúde. Nesse contexto, é essencial a abordagem e a exploração da 
problemática do sofrimento moral, ocasionador da síndrome de burnout, nas próprias 
instituições de saúde, de modo a auxiliar para a prevenção e o combate desse sentimento.
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