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APRESENTAÇÃO

A obra “Políticas e Serviços de Saúde” compila 85 trabalhos técnicos e científicos 
originais produzidos por acadêmicos, docentes e pesquisadores de diversas Instituições de 
Ensino no Brasil; os textos – que abrangem diversas metodologias de pesquisa – refletem 
o caráter plural e multidisciplinar desta temática trazendo ao leitor não só o panorama 
atual das políticas públicas de saúde, mas também como os aspectos biopsicossociais e 
ambientais característicos de nosso país permeiam este cenário.

Este E-Book foi dividido em quatro volumes que abordam, cada qual, fatores os 
intrínsecos ligados à política e serviços no âmbito da saúde no Brasil, respectivamente: 
“Clínica em Saúde”, que traz majoritariamente revisões e estudos de caso no intuito de 
fornecer novas possibilidades terapêuticas; “Diversidade Social” que tem como foco 
as ações práticas da comunidade científica no contexto da atuação profissional em 
coletividades; “Educação em Saúde”, volume que apresenta, discute e/ou propõe opções 
inclusivas para o ensino de saúde em ambiente comunitário, hospitalar e escolar; e, por fim, 
“Epidemiologia & Saúde” que compila estudos, em sua maioria observacionais, com foco 
na análise da transmissão de doenças comuns no cenário nacional ou ainda investigam 
novas abordagens para o estudo do tema.

Agradecendo o empenho dos autores na construção dessa obra, explicita-se o 
desejo de que esta leitura contribua para a ampliação do conhecimento científico das 
políticas públicas nacionais em saúde e também que possa contribuir para novos estudos.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
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RESUMO: O Estado passou a ter o dever de 
garantir saúde a população brasileira a partir 
da Constituição de 1988, o que foi consolidado 
com a criação de um Sistema Único de Saúde 
(SUS) através da Lei Orgânica da Saúde 
(Lei 8080/1990). Era necessário a criação de 
um sistema capaz de gerir todos os dados 
relacionados à saúde do país, informatizado 
e tecnológico. Foi criado o Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS). Dentre os 
sistemas presentes no DATASUS, podemos citar 
o Sistema de informação de Mortalidade (SIM), 
Sistema de faturamento ambulatorial (SIA) e 

hospitalar (SIH). Apesar de doenças fúngicas não 
serem de notificação obrigatória, informações 
contidas nestes sistemas podem ser utilizadas 
para estudos de micologia médica, como já 
é realizado por alguns pesquisadores. Nosso 
objetivo é mostrar como essas ferramentas do 
DATASUS (SIM, SIH e SIA) podem contribuir 
para o estudo em micologia médica. Sistema de 
informação em saúde SIM é onde são registradas 
as declarações de óbito, com informações básicas 
e essenciais para a construção de um sistema de 
vigilância epidemiológica. O SIH possui registros 
administrativos da autorização de internação 
hospitalar (AIH), utilizados por redes hospitalares 
municipais, estaduais, federais e até mesmo 
redes privadas, tornando uma fonte de dados 
que pode ser amplamente utilizada para diversos 
estudos. Já o SIA agrega os dados de produção 
ambulatorial não hospitalar financiados pelo 
SUS, que além de compilar os procedimentos 
realizados, serve como subsídio a gestores no 
monitoramento dos processos de planejamento, 
programação, regulação, avaliação e controle dos 
serviços de saúde ambulatoriais. Assim, estes 
sistemas apresentam dados públicos, os quais 
são possíveis levantar diferentes informações 
relacionadas às micoses, além de fornecer um 
panorama dos casos de micoses no Brasil.  
PALAVRAS-CHAVE: Micologia médica; 
DATASUS; SIM; SIH; SIA.

DATASUS TOOLS FOR THE STUDY OF 
MEDICAL MICOLOGY

ABSTRACT: The State has the duty of 
guaranteeing health to the Brazilian population 
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since the 1988 Constitution, which was consolidated with the creation of a Unified Health 
System (SUS) through the Organic Health Law (Law 8080/1990). It was necessary to create 
a system capable of managing all data related to health in the country, computerized and 
technological. The Department of Informatics of the SUS (DATASUS) was created. Among the 
systems present in DATASUS, we can mention the Mortality Information System (SIM), Hospital 
Information System (SIA) and Hospital (SIH). Although fungal diseases are not mandatory, 
information contained in these systems can be used for medical mycology studies, as already 
has been performed by some researchers. Our goal is to show how these DATASUS tools 
(SIM, SIH and SIA) can contribute to the study in medical mycology. SIM health information 
system is where death certificates are recorded, with basic and essential information for the 
construction of an epidemiological surveillance system. The SIH has administrative records 
of hospital admission authorization (AIH), used by municipal, state, federal and even private 
hospital networks, making it a data source that can be widely used for several studies. The 
SIA, on the other hand, aggregates the non-hospital outpatient production data financed by the 
SUS, which, besides compiling the procedures performed, serves as a subsidy to managers 
in the monitoring of planning, programming, regulation, evaluation and control processes of 
outpatient health services. Thus, these systems present public data, which are possible to 
gather different information related to mycoses, in addition to providing an overview of cases 
of mycosis in Brazil.
KEYWORDS: Medical mycology; DATASUS; SIM; SIH; SIA.

1 |  INTRODUÇÃO
De acordo com a Constituição brasileira de 1988, o Estado passou a ter o dever de 

garantir saúde à população brasileira, o que ficou melhor consolidado com a criação do 
SUS, através da chamada Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080) de 19 de Setembro de 1990. 
A Lei fala sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, além 
da organização e funcionamento dos serviços necessários para implementação do SUS. 
Sendo assim, era imprescindível a criação de um sistema capaz de gerir todos os dados 
relacionados à saúde do país, de maneira a servir de subsídio para medidas de saúde 
pública. Criou-se então, o DATASUS, a partir do Decreto 100 de 16 de março de 1991.

Dentre os diversos sistemas que o SUS criou para melhor organizar a gestão 
de informações em saúde, inicialmente, o DATASUS era composto principalmente dos 
seguintes sistemas:  sistema de faturamento ambulatorial (SIA) e hospitalar (SIH); sistema 
de acompanhamento de “Nascidos Vivos” (SINASC); sistema de “Agravos de Notificação” 
(SINAN); sistema de informação de Mortalidade (SIM), além de outros pequenos sistemas 
voltados a gestão administrativa (BRASIL, 2002). Dentre as doenças de notificação 
obrigatória, não são encontradas doenças fúngicas. Contudo, todo e qualquer paciente 
admitido pelo SUS são cadastrados no sistema (BRASIL, 2007). Sendo assim, as 
informações contidas nestes sistemas podem ser utilizadas também para a pesquisa 
acadêmica, podendo ser observado  nos estudos voltados à micologia médica que utilizam 
os dados provenientes destes sistemas (SOARES et al., 2019; COUTINHO et al., 2015). 
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Nosso objetivo é apresentar os três principais sistemas do DATASUS (SIM, SIH e SIA) a fim 
de observar como dados provenientes do Ministério da Saúde podem ser uma ferramenta 
rica para o estudo de micologia médica.

2 |  SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE (SIM)
O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), foi implantado de forma nacional 

pelo Ministério da Saúde em 1975, sendo que alguns Estados já faziam esse tipo de 
controle. Essas informações foram colocadas como básicas e essenciais para a construção 
de um sistema de vigilância epidemiológica (BRASIL, 2001). É o sistema de informação 
em saúde mais antigo, e seus dados são disseminados principalmente através da Internet 
(BRASIL, 2002).

Como ainda não havia um protocolo de como descrever óbitos, no início da década 
de 1970 havia mais de 40 tipos de atestados de óbito. Tendo então a necessidade de 
padronização deste documento, o Ministério da Saúde designou um único modelo de 
declaração de óbito (DO) e DO fetal, além dos dados necessários para o seu correto 
preenchimento e periodicidade que estes dados deveriam ser computados. Como o SIM foi 
criado não apenas com o objetivo de descrição dos óbitos, mas também com o intuito de 
divulgação nacional. Por ser um sistema informatizado que gera dados, esse passou por 
diversas modificações. A partir de 1976, a DO foi padronizada pelo Ministério da Saúde, 
seguindo o modelo Internacional de Atestado de Óbito, na parte relacionada às causas 
de morte, além de uniformizar o modelo de registro para que os dados pudessem ser 
comparados e adicionados ao SIM (BRASIL, 2011). 

A DO possui 2 objetivos principais:  1) ser o documento padrão de uso obrigatório 
em todo o território nacional, para a coleta dos dados sobre óbitos e considerado como o 
documento apto para a lavratura da Certidão de Óbito, pelos Cartórios do Registro Civil 
(artigo 10 da Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009); e 2) determinar que os Cartórios 
do Registro Civil só podem liberar Certidão de Óbito mediante apresentação da Declaração 
de Óbito (artigo 77 da Lei Nº. 6.216, de 30 de junho de 1975), para que seja possível a 
liberação de sepultamento e outras medidas legais. 

É através da DO que se adquire o conhecimento acerca do perfil de mortalidade no 
país e são planejados a grande maioria das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2011). 
A DO é distribuída para as secretarias estaduais de saúde que posteriormente entregará 
às secretarias municipais, e aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, de forma gratuita 
(Art. 13 da Portaria nº 116 MS/SVS de 11/02/2009). Além destas, outros locais que recebem 
o formulário de DO para notificação são: estabelecimentos e serviços de saúde;  instituto 
médico legal; serviço de verificação de óbito; médicos cadastrados pela Secretaria Municipal 
de Saúde; Cartório de Registro Civil, em locais onde não há médicos cadastrados (BRASIL, 
2011). A DO é composta basicamente por oito Blocos, que possuem ao todo 59 variáveis. 
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Para o estudo de micologia médica, o bloco com informações mais relevantes é o bloco V, 
onde são descritas as condições e causas do óbito.

O Bloco V da declaração de óbito se destina a qualificar o óbito de acordo com as 
condições e causas que o provocaram. Ele abrange os campos 37 a 40, onde: Campo 37) 
a morte ocorreu: deve ser preenchido em caso de óbito de mulher em idade fértil; Campo 
38) Descrever se o paciente recebeu ou não assistência médica durante a doença que 
ocasionou a morte; Campo 39) Realização ou não de necrópsia; Campo 40) Causas da 
morte: o médico preencherá as causas da morte, em duas partes. 

A primeira parte deverá ser preenchida pela causa/doença ou estado que causou 
diretamente a morte (causa terminal). Em seguida, poderão ser adicionadas até duas 
causas antecedentes, que são estados mórbidos que produziram a causa terminal, e 
por último, menciona-se a causa básica. A segunda parte serve para preenchimento de 
condições mórbidas que podem ter contribuído para o óbito, mas que não pertenciam/ se 
incluíam na primeira parte, como por exemplo, doenças ou lesões que contribuíram mas 
que não conduziram diretamente o paciente ao óbito.

As causas da morte são preenchidas pelo médico e devem estar de acordo com 
o Modelo Internacional de Certificado Médico de Causa de Morte. Posteriormente, estas 
causas de morte recebem um código segundo a Classificação Internacional de Doenças 
(CID) sendo utilizada atualmente a 10° edição. Estes códigos são definidos após o médico 
preencher a DO, por um profissional capacitado, o codificador de causas de mortalidade.

No Manual do SIM de 2011, o Ministério da Saúde apresenta um novo documento: 
a DO epidemiológica. Instituída pela Portaria SVS nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, ela 
tem como objetivo ser um instrumento de busca ativa, capaz de trazer maior qualidade 
nos dados informados na DO convencional. É utilizada para coletar dados de óbitos 
posteriormente conhecidos pelo sistema de saúde, em situações onde não há mais a 
possibilidade de verificar o óbito. 

Em relação a estrutura, a DO e a DO epidemiológica são idênticas,no que se 
refere aos blocos e variáveis, entretanto, alguns diferenciais devem ser pontuados: A DO 
epidemiológica não serve para lavratura da certidão de óbito em cartório, desse modo, a sua 
elaboração não descarta a confecção da DO; A DO epidemiológica pode ser preenchida por 
outros profissionais que não sejam médicos, desde que os mesmos sejam bem orientados 
pelos gestores de saúde; possui uma única via e um destino, e é exclusiva das secretarias 
de saúde municipais e estaduais, não sendo distribuída para outras unidades notificadoras 
de óbito.

3 |  SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR (SIH)
Na última década, houveram importantes avanços na possibilidade de acesso à 

dados por meio do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/
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SUS). Essa base de dados possui vários características, como: armazenar dados para 
orientar gestores da área da saúde; ser um sistema de avaliação da qualidade de cuidados 
primários e cuidados hospitalares; além de proporcionar a possibilidade de análise do 
desempenho do SUS em partes específicas ou como um todo (LIMA, 2020). 

O SIH/SUS foi desenvolvido em 1991, com o objetivo de substituir o Sistema de 
Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMHPS), utilizado desde 1981. Os 
dados armazenados no SIH/SUS são registros administrativos da autorização de internação 
hospitalar (AIH), utilizados por redes hospitalares municipais, estaduais, federais e até 
mesmo redes privadas, com ou sem fins lucrativos. Sendo assim, o sistema tem o objetivo 
de ressarcir as despesas dos pacientes internados nos hospitais que fazem parte do SUS 
(CERQUEIRA, 2020).

O SIH consiste em um importante instrumento de informação para gestores, 
todavia, seus dados sobre internação possibilitam estudos sobre perfis de morbidade e 
mortalidade dos estados brasileiros (CERQUEIRA, 2020). A base de dados está disponível 
para consulta no endereço eletrônico do DATASUS e a versão disponível na Internet é 
gerada sem a identificação pessoal dos pacientes. Esses arquivos trazem informações 
como, diagnóstico do paciente, dados demográficos, local, data, período de permanência 
e custos da internação, entre outras informações. A utilização de base de dados do SIH é 
bastante frequente, com aplicações nas análises comparativas entre bases de dados e na 
discussão da qualidade  da informação disponibilizada.

O SIH/SUS permite, a partir de CIDs específicos (Classificação Internacional 
de Doenças) fornecidos pela  10ª edição da Classificação Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde, analisar dados de pacientes com infecções fúngicas 
em todo o país em diferentes anos, permitindo assim uma análise geoespacial das 
infecções fúngicas no Brasil. Alguns estudos já foram publicados utilizando o SIH para essa 
análise (COUTINHO et al, 2015; Giacomazzi et al., 2016). Porém, os dados fornecidos, 
não apresentam o valor real das micoses invasivas no país, mas acabam trazendo uma 
estimativa da nossa realidade.

Essa falta de dados no DATASUS se dá devido ao fato de que os fungos são 
comumente subestimados como agentes de doenças humanas e os casos de internações 
e mortes resultantes de infecções fúngicas são negligenciadas em sua maioria. Pacientes 
com infecções fúngicas graves requerem internação hospitalar podendo apresentar uma 
grande variedade de sintomas que dificultam o diagnóstico e terapêutica. As infecções 
fúngicas graves podem ser endêmicas, ou seja, causadas por agentes fúngicos 
verdadeiramente patogênicos, como a criptococose, coccidioidomicose, histoplasmose e 
paracoccidioidomicose, ou oportunistas, como no caso da aspergilose, candidíase invasiva 
entre outras infecções fúngicas causadas por agentes que são associados à doenças de 
base, procedimentos médicos invasivos e imunossupressão do hospedeiro.

Apesar das infecções fúngicas serem doenças graves e os pacientes estarem cada 
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vez mais susceptíveis, ocorre uma “invisibilidade epidemiológica”, onde a dificuldade no 
diagnóstico e a necessidade de profissionais experientes na área, dificulta a identificação e 
a notificação das infecções fúngicas no mundo. No Brasil, doenças fúngicas não integram 
a lista de doenças de notificação obrigatória, sendo poucas micoses como por exemplo a 
paracoccidioidomicose de notificação compulsória em estados que possuem um elevado 
número de casos, enquanto que outras micoses acabam sendo ainda mais negligenciadas 
(GIACOMAZZI et al., 2016; SHIKANAI-YASUDA et al., 2017).

Por esse motivo, mais estudos utilizando as bases de dados como SIH/SUS para 
pesquisas de micoses invasivas nas regiões do Brasil devem ser feitas ao longo dos anos,  
para que as instituições se atentem para a gravidade das infecções fúngicas no país, 
incentivando o diagnóstico e a notificação correta dos dados que alimentam o SIH/SUS, 
assim cada vez mais os dados analisados representarão a real situação dessas micoses 
no Brasil.

4 |  SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL (SIA)
O SIA consiste no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. Diferentemente 

dos outros sistemas, este agrega os dados de produção ambulatorial (não hospitalar) 
financiados pelo SUS. Teve implantação nacional em 1995 e, em 2008, passou a ter uma 
tabela unificada de procedimentos junto ao SIH (BRASIL, 2016). No que concerne ao 
número de procedimentos realizados, em 2019, foram registrados no SIA/SUS um total 
de 3.760.795.491 registros no Brasil. De janeiro a setembro de 2020, foram notificados 
2.302.200.002 registros, de acordo com o DATASUS (BRASIL, 2020). Isso torna o sistema 
uma rica fonte de dados para pesquisa em saúde.

O objetivo do SIA, além de compilar os procedimentos realizados via SUS, é 
subsidiar os gestores estaduais e municipais no monitoramento dos processos de 
planejamento, programação, regulação, avaliação e controle dos serviços de saúde, na 
área ambulatorial (BRASIL, 2016). Tal base de dados registra a produção ambulatorial 
a partir dos documentos BPA (Boletim de Produção Ambulatorial) e APAC (Autorização 
de Procedimentos de Alta Complexidade). O BPA é dividido em BPA-C–consolidado, 
que integra atendimentos de forma agregada e BPA-I–individualizado, com informações 
individualizadas dos pacientes. A APAC é referente a procedimentos que necessitem de 
autorização prévia, como serviços de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, cirurgia 
bariátrica e medicamentos de dispensação excepcional e estratégicos (BRASIL, 2016).

Os estabelecimentos de saúde preenchem esses documentos e, após o 
processamento dos dados - passando pelo tratamento, consistência, validação e 
agregação, divulgados publicamente pelo DATASUS (BRASIL, 2016). O acesso a esse 
sistema pode ser feito via TABNET/ DATASUS (BRASIL, 2020), no qual podem ser baixados 
os dados tabulados ou na forma de microdados. Também é possível baixar os dados via 
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pacote Microdatasus em linguagem R (SALDANHA, BASTOS & BARCELLOS, 2019). Tais 
informações são de acesso aberto, gratuito e não contém identificação dos pacientes. 
Utilizando os códigos segundo CID, é possível filtrar os registros selecionando as doenças 
de interesse, em um determinado local e período de tempo (BRASIL, 2019).

O sistema traz dados quanto ao sexo, idade, município onde ocorreu o atendimento 
e município de residência do paciente; além disso, informa acerca do procedimento 
realizado, incluindo medicamentos, ambos codificados de acordo com o SIGTAP (Sistema 
de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS) (BRASIL, 
2016; BRASIL, 2019).

Apesar do número de dados, o SIA é um sistema subutilizado para pesquisa em 
saúde, sendo majoritariamente empregado em estudos sobre saúde bucal (ALMEIDA & 
FERREIRA, 2008; CELESTE et al, 2011; GOES et al, 2012). Outros estudos incluem cobertura 
da atenção básica (CARDOSO & VIEIRA-DA-SILVA, 2012; THUM, BALDISSEROTTO & 
CELESTE, 2019), hipertensão arterial (TANAKA et al, 2019), artrite reumatoide (GOMES et 
al, 2017)  e registros de câncer (PERES et al, 2016).

Como observado, o SIA possui grande volume de informações, com abrangência 
nacional. Considerando doenças que não são de notificação obrigatória e que não provocam 
internações ou mortalidade significativas, como micoses superficiais, o SIA é um sistema 
que fornece informações as quais podem ser úteis em avaliar perfil epidemiológico de uma 
determinada população, bem como os gastos e procedimentos mais realizados dentro do 
SUS. No que tange às limitações do sistema, há a questão de que se tratam de dados 
secundários, por vezes incompletos, passíveis de erros de preenchimento e digitação. 
Além disso, a subnotificação é um problema presente em doenças cuja notificação não 
é obrigatória. (TARGINO, 2009). Entretanto, para doenças com dados epidemiológicos 
escassos, como as micoses humanas, dados do DATASUS como um todo podem fornecer 
um panorama dessas condições no país.

5 |  AUTORIZAÇÕES/RECONHECIMENTO
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) -Código de Financiamento 001 e suportado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no. 421620/2018- 
8.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Gilmara Celli Maia de; FERREIRA, Maria Ângela Fernandes. Oral health in the context of the 
Family Health Program: preventive practices targeting individual and public health. Cad. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v. 24, n. 9, p. 2131-2140, 2008. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008000900019.

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2008000900019


Políticas e Serviços de Saúde 4 Capítulo 6 59

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica – CGIAE. 
Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM. Brasília, DF, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Geral de Sistemas de Informação. SIA – Sistema de 
Informação Ambulatorial do SUS: Manual de Operação do Sistema. Brasília, DF, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS. 
Sistema de Informações Ambulatoriais. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.
exe?sia/cnv/qauf.def. Acesso em: 08/12/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Divisão de Análise e Administração de Dados. Disseminação de dados 
em Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIASUS - Informe Técnico. Brasília, 
DF, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de procedimento do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade. Brasília, DF, 2001. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação 
e Controle. Manual técnico do Sistema de Informação Hospitalar. Brasília, DF, 2007. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Informática do SUS. DATASUS 
Trajetória 1991-2002. Brasília, DF, 2002.

CARDOSO, Marcelle de Oliveira; VIEIRA-DA-SILVA, Ligia Maria. Avaliação da cobertura da atenção 
básica em Salvador, Bahia, Brasil (2000 a 2007). Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 7, p. 
1273-1284, 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000700006.

CELESTE, Roger Keller et al.  Análise de séries temporais de procedimentos odontológicos em 
serviços públicos brasileiros, 1994-2007. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 11, p. 4523-
4532, 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011001200025.

CERQUEIRA, D. R.C, et. al. Uma análise de base de dados do Sistema de Informação hospitalar 
entre 2001 a 2018: dicionário dinâmico, disponibilidade dos dados e aspectos metodológicos 
para a produção de indicadores sobre violência. IPEA, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <http://
www.ipea.gov.br/portal/publicacoes>.  Acesso em: dez.2020.

COUTINHO, Z. F.; WANKE, B.; TRAVASSOS, C.; OLIVEIRA, R. M.; XAVIER, D. R.; COIMBRA, C. 
E. Morbidade hospitalar por paracoccidioidomicose no Brasil (1998-2006). Tropical medicine & 
international health: TM & IH, v. 20, n. 5, maio 2015. DOI 10.1111/tmi.12472. 

GOES, Paulo Sávio Angeiras de et al. Avaliação da atenção secundária em saúde bucal: uma 
investigação nos centros de especialidades do Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, 
supl. p. s81-s89, 2012.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012001300009.

GOMES, Rafael Kmiliauskis Santos et al. Impacto da artrite reumatoide no sistema público de 
saúde em Santa Catarina, Brasil: uma análise descritiva e de tendência temporal de 1996 a 2009. 
Revista brasileira de reumatologia, vol. 57,3: 204-209, 2017. doi:10.1016/j.rbre.2016.07.003

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000700006
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011001200025
http://www.ipea.gov.br/portal/publicacoes
http://www.ipea.gov.br/portal/publicacoes
http://paperpile.com/b/q3g5nx/hXhN
http://paperpile.com/b/q3g5nx/hXhN
http://paperpile.com/b/q3g5nx/hXhN
http://paperpile.com/b/q3g5nx/hXhN
http://paperpile.com/b/q3g5nx/hXhN
http://dx.doi.org/10.1111/tmi.12472.
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012001300009


Políticas e Serviços de Saúde 4 Capítulo 6 60

LIMA, C. P. Comparando a saúde no Brasil com os países da OCDE: explorando dados de saúde 
pública. 2016. Dissertação (Mestrado) – Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas, 
Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/2BmOMiB>. Acesso em: dez. 2020.

PERES, Stela Verzinhasse et al. Melhoria da qualidade e integridade do Registro de Câncer de 
Base Populacional de São Paulo: uso da técnica de linkage.Rev. bras. epidemiol., São Paulo, v. 19, 
n. 4, p. 753-765, 2016. https://doi.org/10.1590/1980-5497201600040006.

SALDANHA, Raphael de Freitas; BASTOS, Ronaldo Rocha; BARCELLOS, Christovam. Microdatasus: 
pacote para download e pré-processamento de microdados do Departamento de Informática 
do SUS (DATASUS). Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 35, n. 9, e00032419, 2019. http://dx.doi.
org/10.1590/0102-311x00032419.

SHIKANAI-YASUDA, Maria Aparecida; MENDES, Rinaldo Pôncio; COLOMBO, Arnaldo Lopes; 
QUEIROZ-TELLES, Flávio de; KONO, Adriana Satie Gonçalves; PANIAGO, Anamaria M. M.; NATHAN, 
André; VALLE, Antonio Carlos Francisconi do; BAGAGLI, Eduardo; BENARD, Gil; FERREIRA, Marcelo 
Simão; TEIXEIRA, Marcus de Melo; SILVA-VERGARA, Mario León; PEREIRA, Ricardo Mendes; 
CAVALCANTE, Ricardo de Souza; HAHN, Rosane; DURLACHER, Rui Rafael; KHOURY, Zarifa; 
CAMARGO, Zoilo Pires de; … MARTINEZ, Roberto. Diretrizes brasileiras para o manejo clínico da 
paracoccidioidomicose. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 50, n. 5, p. 715–740, 
2017. 

SOARES, Emmanuel Alves; DOS SANTOS LAZERA, Márcia; WANKE, Bodo; DE FARIA FERREIRA, 
Marcela; DE OLIVEIRA, Raquel Vasconcellos Carvalhaes; OLIVEIRA, Adeno Gonçalves; 
COUTINHO, Ziadir Francisco. Mortalidade por criptococose no Brasil de 2000 a 2012: um estudo 
epidemiológico descritivo. PLoS neglected tropical diseases, v. 13, n. 7, jul. 2019. DOI 10.1371/
journal.pntd.0007569.

TANAKA, Oswaldo Yoshimi et al. Hipertensão arterial como traçador para avaliação do acesso aos 
cuidados de saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 24, n. 3, p. 963-972, 2019. http://dx.doi.
org/10.1590/1413-81232018243.07312017.

TARGINO, Maria das Graças. Informação em Saúde: potencialidades e limitações. 
Informação & Informação, Londrina, v. 14, n. 1, p. 52-81, 2009. doi:http://dx.doi.org/10.5433/1981-
8920.2009v14n1p52.

THUM, Moara Ailane; BALDISSEROTTO, Julio; CELESTE, Roger Keller. Utilização do e-SUS 
AB e fatores associados ao registro de procedimentos e consultas da atenção básica nos 
municípios brasileiros. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, e00029418, 2019.https://doi.
org/10.1590/0102-311x00029418

https://doi.org/10.1590/1980-5497201600040006
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00032419
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00032419
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/kfTY
http://paperpile.com/b/q3g5nx/Mbd7
http://paperpile.com/b/q3g5nx/Mbd7
http://paperpile.com/b/q3g5nx/Mbd7
http://paperpile.com/b/q3g5nx/Mbd7
http://paperpile.com/b/q3g5nx/Mbd7
http://paperpile.com/b/q3g5nx/Mbd7
http://paperpile.com/b/q3g5nx/Mbd7
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0007569.
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0007569.
http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018243.07312017
http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018243.07312017


Políticas e Serviços de Saúde 4 202Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Atenção primária  3, 6, 7, 13, 70, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 171

C

Câncer de colo do útero  69, 73, 77, 160

Colonização intradomiciliar  15

Coronavírus  104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113

Covid-19  104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113

D

DATASUS  52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 72, 84, 96, 97, 102, 150, 151, 152

Dengue  26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 95, 96, 97, 98, 99

E

Etnobotânica  34, 35, 37, 39

Exercício físico  132, 137, 166

H

Hanseníase  138, 139, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149

I

Idosos  47, 49, 50, 65, 90, 93, 95, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172

Internação hospitalar  52, 56, 89, 97

M

Maternidade  1, 3, 5, 6, 9

Micologia médica  52, 53, 54, 55

Musculação  127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136

N

Neoplasia maligna  150, 151, 152

O

Odontologia  47, 50, 51

P

Pandemia  104, 105, 106, 107, 110, 113

População indígena  70, 71, 73, 74, 75, 76, 77



Políticas e Serviços de Saúde 4 203Índice Remissivo

Prótese  47, 49, 50

R

Rede pública de ensino  173

S

Saneamento básico  28, 70, 94, 95, 96, 101, 102

Sars-cov-2  112

Saúde do trabalhador  67, 114, 115, 116, 121, 125, 126, 173, 174, 175, 183, 187, 188

Saúde indígena  70

Saúde Pública  1, 2, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 40, 43, 51, 53, 58, 59, 60, 
61, 62, 65, 66, 69, 80, 93, 95, 103, 104, 105, 106, 125, 126, 141, 148, 150, 151, 160, 171, 
172, 174, 186, 187, 198, 199

Sífilis congênita  1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14

Sífilis gestacional  14

Surto  61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 104, 106

T

Transtornos mentais  173, 176, 177, 178, 180, 186, 188

Triatomíneos  15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25

U

Unidade de Pronto Atendimento  81, 84, 91

V

Vetores  15, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 95, 98

Vigilância sanitária  44, 61, 64, 67

Violência infantil  198, 199, 200

Violência psicológica  190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200

Z

Zona rural  9, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172

Zoonoses  23, 67








