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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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INTRODUÇÃO
Os termos de usabilidade são de suma 

importância para todas as áreas que o ser 
humano pode exercer, pois com uma boa 
utilização de metodologias que contribuem 
para a melhor qualidade do trabalho que está 
sendo elaborado, contudo a organização e 
conforto do ambiente de trabalho, cumprindo 
alguns requisitos solicitados irá melhorar 
consequentemente na produção e na 
qualidade do trabalho. (LLAPA-RODRIGUEZ 

et al., 2018).
Em ambientes hospitalares ou 

laboratoriais onde é mais requisitado uma melhor 
produção dos profissionais envolvidos na área 
devido a sua prática e também na calibragem dos 
equipamentos e seu manuseio, contudo exige-
se uma maior responsabilidade, pois envolve 
saúde pública, entretanto o profissional precisa-
se atentar os métodos ergonômicos para melhor 
qualidade de produção no ambiente. (LLAPA-
RODRIGUEZ et al., 2018).

Dependo da forma que o equipamento 
utilizado está sendo manuseado pode causar 
determinadas reações que podem ou não 
cooperar para o melhor desempenho profissional, 
manuseios de instrumentos laboratoriais sendo 
utilizado de forma equivocada podem causar 
interferências diretas no resultado do exame 
e em determinados casos danos ao próprio 
profissional. (SANTOS 2017).

A biossegurança é um requisito de suma 
importância para melhorar a qualidade de trabalho 
do profissional sempre envolvendo métodos que 
promovam o bem estar e a segurança evitando 
o máximo possível de acidentes laboratoriais 
envolvendo diversos riscos como, ambientais, 
ergonômicos, químicos, físicos, biológicos, 
contudo a utilização de EPIs (equipamento de 
proteção individual) e EPCs (equipamentos de 
proteção coletiva) cooperam para uma melhor 
produção. (SANTOS 2017).

Um dos casos mais abordados no 
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controle de qualidade nos laboratórios públicos é a importância do controle de qualidade, 
para saber qual é a precisão e a confirmação exata do exame elaborado, com isso, para um 
laboratório de pequeno a grande porte é preciso que o resultado seja correto para que os 
pacientes tenham um bom diagnóstico e o médico consiga dar um resultado e seja tratado. 
(MARTINS et al., 2018)

 O profissional da saúde deve fazer a manutenção e ficar atento nas datas de 
vencimento dos reagentes, caso aconteça um erro analítico como o que está sendo 
abordado, irá trazer vários malefícios para o paciente como a ingestão de líquidos vencidos 
para a utilização de exames bioquímicos, pois não obterá um diagnóstico correto e isso 
vai depender do quadro clínico do paciente podendo trazer até problemas graves, e a 
incompetência do erro analítico do profissional. (COSTA et al., 2018).

Erros pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos são bastante presentes nos 
laboratórios independentemente do seu porte, contudo isso se da devido a falta de atenção 
ou muita das vezes o estresse sucessivo ao produzir muito durante o dia, pelo mau 
posicionamento ao realizar um exame, cansaço progressivo em analises microscópicas 
e também pela má calibração de equipamentos fazendo com que ocorra discrepâncias no 
resultado final do exame laboratorial. (MARTINS et al., 2018)

Equipamentos laboratoriais como a pipeta são de suma importância para dosagens 
bioquímicas e também em determinados setores no laboratório, porem sua utilização ainda 
precisa de melhoras, pois a mesma se torna um dos instrumentos utilizados na rotina 
laboratorial apresentando mais erros, justamente devido a sua forma de dosagens, em 
uma análise construtiva esse instrumento pode receber melhoras como sistemas sonoros 
para melhor utilização dos profissionais. (COSTA et al., 2018). 

A maioria dos instrumentos que eram utilizados a 20 ou 30 anos atrás nos laboratórios 
entraram em desuso devido a demora de processamento do exame contando com a 
presença de vários cálculos tomando bastante tempo na produção dos outros para serem 
analisados e também outros métodos que não apresentavam determinada segurança para 
o profissional atuante. (LEADEBAL et al., 2016).

Hoje a produção e o números de exames elaborados em pouco tempo cresceram 
exponencialmente devido a automação e a rapidez da elaboração dos cálculos e sua 
contagem de muitos exames ao mesmo tempo, também apresentam uma maior segurança 
ao profissional que atua na sua elaboração, contando também com os cuidados e a prática 
com os equipamentos e sua segurança individual. (LEADEBAL et al., 2016).

Equipamentos como centrífuga precisa-se ter determinada prática para seu 
manuseio pois sem a experiência no instrumento pode causar vários riscos ao profissional 
na sua utilização, a calibragem desse equipamento e a velocidade junto com o tempo 
correto levam a elaboração padrão do mesmo, contudo sem a calibragem o equipamento 
pode apresentar complicações e sem o tempo e velocidade referencial para determinado 
exame irá causar interferências diretas na obtenção do resultado. (ADRIANA P. et al., 2016).
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É muito comum atualmente ver a utilização de softwares mais sofisticados sendo 
utilizados na produção de exames laboratoriais, mais comumente em laboratórios de 
grande porte devido à grande sua demanda, quase não ocorrendo erros na análise, muita 
das vezes estes mesmos softwares apresentam um determinado algoritmo que precisar 
ser respeitado para que ocorra o funcionamento correto, para isso é preciso fazer sua 
manutenção frequentemente para que não ocorra discrepâncias. (SANTIAGO et al., 2020).

O profissional da saúde se destaca também pela sua praticidade nas suas 
determinadas áreas de especializações, contudo existe essa diferenciação de praticidade 
e de métodos eletrônicos, sendo assim o profissional precisa ter a consciência de aprender 
o manuseio do equipamento e ter a praticidade para cumprir com certas tarefas como por 
exemplo a extração sanguínea ou elaboração de cirurgias. (SANTIAGO et al., 2020).

METODOLOGIA 
A realização desse trabalho se dará através de um levantamento bibliográfico, 

através da análise de artigos relacionados ao assunto.
Justamente pela relevância que essa temática aborda nos dias de hoje, pois ainda 

é possível ver muitos problemas relacionados com as demonstrações apresentadas nesse 
artigo, esse trabalho tem como proposito tratar de uma breve revisão que aborda todos os 
fatores apresentados na utilização de equipamentos, sua acessibilidade e os riscos que o 
trabalho mal operado pode causar, sendo assim mostrando a importância de cumprir com 
um bom trabalho visando uma boa qualidade principalmente a nível laboratorial.

OBJETIVOS
O objetivo desse artigo é abordar os termos de acessibilidade e apresentar os 

riscos que possivelmente podem ser ocasionados visando conscientizar e buscar uma boa 
qualidade no trabalho, com um auxílio de uma revisão bibliográfica com intuito de promover 
uma melhor qualidade no trabalho. 

O presente estudo tem como proposito promover a conscientização dos riscos 
que o profissional da saúde ocasionalmente pode ser acometido pela má utilização dos 
equipamentos, também conscientizando em buscar uma melhor qualidade ergonômica e 
acessível para uma melhor produção laboratorial.

JUSTIFICATIVA 
Apresentando um modelo sobre a acessibilidade e as melhores condições de trabalho 

para profissionais na área da saúde é de extrema importância devido a responsabilidade 
exercida no ambiente de trabalho, contudo o profissional precisa tomar as medidas corretas 
para um melhor desempenho no trabalho para que consequentemente os resultados 
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obtidos sejam favoráveis para os pacientes. 
O trabalho se justifica devido a utilização inadequada ou a falta de equipamentos 

apropriados e seus riscos que apresentam para a execução de atividades laboratoriais.  
Esse artigo apresenta a importância de se usar técnicas de direcionamento, os 

possíveis riscos caso a utilização seja de forma incorreta e também a qualidade ergonômica 
que o profissional precisa ser submetido em seu ambiente de trabalho execute suas 
atividades de maneira satisfatória e inovadora. 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Para o melhor desempenho de profissionais da saúde principalmente a nível 

laboratorial, apresentando os seus principais erros de rotina laboratorial como erros pré-
analíticos, analíticos e pós-analíticos, tudo isso envolvendo a acessibilidade e como está 
a produção e a biossegurança do profissional atuante na área, também como soluciona-
los conscientizando os profissionais para tomar medidas preventivas melhorando a sua 
produção.

As coletas de dados serão sobre a melhor postura, a junção de todas as variáveis para 
que, após uma análise completa, irá desenvolver o diagnóstico ergonômico que abrangerá 
a avaliação do arranjo físico, do conforto ambiental, do mobiliário, da estética do ambiente, 
dos recursos materiais, dos aspectos organizacionais, da segurança, da acessibilidade e 
da percepção espacial, onde todos os elementos coletados estão presentes. 

Será realizado o confronto entre o resultado das observações realizadas, das 
interações com os diversos atores investigados, da percepção dos usuários identificando 
assim a adoção de ferramentas que visem uma boa postura no ato de fazer leitura no 
microscópio. 

Feito o diagnóstico, as Recomendações Ergonômicas serão repassadas aos 
profissionais, na tentativa de resolver as barreiras do espaço que dificultam as atividades 
que serão desenvolvidas.

RESULTADOS ESPERADOS 
A centralidade desse estudo é apresentar a acessibilidade envolvida com o 

profissional e qual melhor metodologia a ser utilizada como por exemplo o local de trabalho, 
a organização do estabelecimento e também a sua estética trazendo uma harmonia no 
local para o paciente e também para o profissional atuante, contudo a inversão desses 
termos podem chegar a obter desgastes levando a uma má produção do mesmo. (COSTA 
et al., 2020).

A eficiência desse artigo é apresentar os riscos e os benefícios que o profissional 
atuante a nível laboratorial pode ser submetido, contudo os fatores sendo apresentados de 



 
Política, Planejamento e Gestão em Saúde 5 Capítulo 10 78

forma informativa irá promover uma maior relevância no campo apresentado.
Os instrumentos utilizados numa rotina laboratorial podem causar danos ao 

profissional devido a sua qualidade e a sua utilidade, contudo a apresentação de novos 
conceitos pode promover as industrias do ramo laboratorial a produzir equipamentos 
com uma maior qualidade promovendo consequentemente uma melhor utilização pelo 
profissional e uma maior precisão no resultado do exame. (ADRIANA P. et al., 2016).

Experiência que o profissional atuante é de suma importância pois a prática exercida 
pode de certa forma prever determinados resultados, contudo a especialização e a rotina 
no ambiente podem gerar essa eficiência no ambiente de trabalho. (MONTEIRO et al., 
2019).

A biossegurança é de suma importância para o profissional atuante a nível 
laboratorial, a utilização de EPIs e EPCs diminui os demais riscos presentes no ambiente 
de trabalho, pois se o mesmo cumprir com todos os requisitos solicitados o risco de adquirir 
algum dano recorrente a uma prática errônea diminui drasticamente, mostrando a sua 
importância. (COHEN et al., 2020).

Esse estudo irá procurar demonstrar os benefícios que a ergonomia e a acessibilidade 
trazem para o ambiente de trabalho, buscando detectar problemas que estavam afetando 
o bom rendimento dos funcionários e propondo soluções que estão envolvidas diretamente 
com a biossegurança. (COHEN et al., 2020).

Tais atitudes poderá influenciar na redução do número de profissionais que fazem 
atividades comuns numa rotina de laboratório, acometida por dores e lesões, acarretando 
maior dificuldade na execução da tarefa, influenciando diretamente na produtividade dentro 
do laboratório de análises clínicas. (MONTEIRO et al., 2020).

Diante das condições que serão encontradas no projeto, percebe-se a necessidade 
e a importância de visualizar o ambiente construído como um conjunto interdependente de 
espaços, que se comunicam e interagem no desenvolvimento do trabalho em laboratório, 
dessa maneira consequentemente irá se obter um melhor rendimento do profissional 
atuante. (COSTA et al., 2020).
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