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APRESENTAÇÃO

Sabemos que o trabalho do médico humanitário envolve uma grande variedade 
de atividades que podem girar em torno de diversas atividades. Existe um longo e vasto 
caminho muitas vezes pouco iluminado pelos sistemas de comunicação, mas que são uma 
base essencial para o desenvolvimento dessa ciência. Exemplos como de equipes médicas 
que atuam em situações de conflito e pós-conflito, no controle e combate às doenças 
epidêmicas, no atendimento emergencial às vítimas de catástrofes naturais, e garante 
atendimento médico às pessoas excluídas dos sistemas de saúde locais, contribuem para 
esse entendimento.

A proximidade com o paciente e os valores éticos necessitam ser valorizados e 
incentivados, pois geram possibilidades além de pressionarem grandes indústrias e 
governos para que medicamentos acessíveis e de qualidade cheguem às populações mais 
pobres do mundo. 

Tendo em vista a dimensão e a importância dessa temática, a mais nova obra da 
Atena Editora, construída inicialmente de três volumes, direciona ao leitor um novo material 
de qualidade baseado na premissa que compõe o título da obra.

Situações de emergência pedem resposta rápida, com atendimento médico 
especializado e apoio logístico, mas falhas crônicas no sistema de saúde local, como a 
escassez de instalações de saúde, de profissionais qualificados e a inexistência da oferta 
de serviços gratuitos para populações sem recursos financeiros, também podem motivar 
a atuação da organização. Ou seja, uma amplitude de temas que aqui serão abordados 
dentro dos diversos campos de atuação dos profissionais envolvidos. 

De forma integrada e colaborativa a nossa proposta, apoiada pela Atena Editora, 
trás ao leitor produções acadêmicas desenvolvidas no território nacional abrangendo 
informações e estudos científicos no campo das ciências médicas com ênfase na promoção 
da saúde em nosso contexto brasileiro. Desejamos que a obra “Medicina: Longe dos 
holofotes, perto das pessoas” proporcione ao leitor dados e conhecimento fundamentado 
e estruturado.  

Tenham todos uma ótima leitura!

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: As doenças cardiovasculares são 
a principal causa de morbimortalidade no 

mundo. O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 
por exemplo, possui uma mortalidade de 23% 
no Brasil. Associa-se tal fato à qualidade do 
manejo dos casos, desde o início dos sintomas 
até a assistência hospitalar, os quais divergem 
entre os pacientes do serviço público e privado. 
O presente capítulo traz uma abordagem dos 
principais desafios para a assistência aos 
pacientes com IAM, além de abordar os impactos 
das disparidades na evolução dos pacientes e 
como eles podem ser resolvidos. 
PALAVRAS-CHAVE: Infarto do Miocárdio; 
Disparidades em Assistência à Saúde; Sistema 
Único de Saúde.

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: 
FROM EPIDEMIOLOGY TO DISPARITIES 

IN HEALTH CARE
ABSTRACT: Cardiovascular diseases are the 
main cause of morbidity and mortality in the 
world. Acute Myocardial Infarction (AMI), for 
example, has a mortality rate of 23% in Brazil. 
This fact is associated with the quality of case 
management, from the onset of symptoms to 
hospital care, which differ between patients in the 
public and private services. This chapter provides 
an approach to the main challenges for the care 
of patients with AMI, in addition to addressing the 
impacts of disparities in the evolution of patients 
and how they can be resolved.
KEYWORDS: Myocardial Infarction; Healthcare 
Disparities; Unified Health System.
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EPIDEMIOLOGIA E ASPECTOS CLÍNICOS DAS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES (DCVS)

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2017), as doenças 
cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Estima-se que 17,7 milhões de 
pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2015, representando 31% de todas 
as mortes em nível global. Desses óbitos, estima-se que 7,4 milhões ocorrem devido às 
doenças cardiovasculares.

Estima-se que as DCV’s respondem por cerca de um terço das mortes em todo o 
mundo, sendo também responsáveis   por muitas deficiências, além do impacto econômico 
significativo. Nas Américas, um estudo que avaliou 21 países, mostrou que, desde 2000, 
as DCV’s representaram 33,7% das mortes registradas (com 42,5% atribuídas às doenças 
isquêmicas do coração - DIC). Apontou ainda que a redução da mortalidade em 20% no 
continente foi atribuída, em sua maior proporção, aos países desenvolvidos (SOUZA et al., 
2012).

O Brasil apresenta os piores indicadores de taxas de mortalidade padronizadas por 
idade para DCVs, sendo superado apenas pelo Suriname e Guiana (WHO, 2009). As DCVs 
representaram 27% do total de óbitos no país (DATASUS,2015).  Destas, o Infarto agudo 
do miocárdio (IAM) liderou com cerca de 25% do total de óbito, que correspondeu também 
a 7,1% do total de óbitos por todas as causas no país (BRASIL, 2015).  

Considera-se Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) a evidência de necrose miocárdica 
em um cenário clínico consistente com doença miocárdica aguda isquêmica, de forma que 
atenda ao menos um dos seguintes critérios: detecção de um aumento e queda dos valores 
dos biomarcadores cardíacos (troponina); sintomas de isquemia; nova ou supostamente 
nova elevação significativa do seguimento ST;  novo bloqueio de ramo esquerdo (BRE); 
desenvolvimento de ondas Q patológicas no ECG, além de evidências de imagem de nova 
perda de miocárdio viável ou de nova anormalidade regional do movimento da parede 
e identificação de trombo intracoronário por angiografia ou autópsia (NEWBY et al., 
2012; O’GARA et al. 2013; PIEGAS et al., 2015; ROFFI et al., 2015; STEG et al., 2012; 
THYGESEN et al., 2012). Tanto o Infarto agudo do miocárdio com elevação do seguimento 
ST (IAMCSST), como o infarto agudo do miocárdio sem supradesnivalamento do segmento 
ST (IAMSSST) possuem alterações específicas no eletrocardiograma (ECG) e compõem 
uma das modalidades de síndrome coronariana aguda (SCA) (BRASIL, 2011a; PIEGAS et 
al., 2015).

Um trombo de oclusão parcial, ou oclusão completa na presença de circulação 
colateral, resulta em IAMSSST, ou seja, uma síndrome coronariana aguda sem elevação do 
segmento ST (SCASSST) (BRAUNWALD et al., 2000). Entretanto, em condições extremas 
de oclusão arterial com privação sanguínea completa, pode-se desenvolver um Infarto 
Agudo do Miocárdio com elevação do seguimento ST – IAMCSST - (BRAUNWALD et al., 
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2000; BRASIL, 2011a; LIBBY, 2013). Neste caso, após o início da isquemia miocárdica 
prolongada, a morte celular histológica não é imediata, levando cerca de 20 minutos, em 
média. Já, a necrose completa de células miocárdicas em risco requer pelo menos 2-4 
h, ou mais, dependendo da presença de circulação colateral na zona isquêmica, oclusão 
arterial coronária persistente ou intermitente, sensibilidade dos miócitos à isquemia, pré-
condicionamento e a demanda individual de oxigênio e nutrientes (THYGESEN et al., 2012).

Quanto ao diagnóstico, a exposição do miocárdio à privação de oxigênio gera um 
quadro de sintomas específicos. A dor torácica é o sintoma mais comum entre os pacientes 
com suspeita de IAM. Os pacientes podem apresentar o desconforto típico do tipo 
isquêmico no peito normalmente com duração superior a 20 minutos, de forte intensidade, 
com possibilidade de irradiação para ombros, mandíbula e dorso isoladamente que pode 
ser intermitente (normalmente dura vários minutos) ou persistente. Sintomas adicionais 
podem estar presentes como dispneia, náusea, dor abdominal e fraqueza inexplicada. 
(ANDERSON e MORROW, 2017; PIEGAS et al., 2015; ROFFI et al. 2015; THYGESEN et 
al., 2012). 

As apresentações atípicas incluem ausência de dor, sintomas de indigestão ou dor 
epigástrica e dispneia isolada. As queixas atípicas podem chegar até 30% dos pacientes 
com IAMCSST. A exacerbação dos sintomas pelo esforço físico e seu alívio no repouso 
aumentam a probabilidade de isquemia miocárdica (ROFFI et al., 2015; PIEGAS et al., 
2015; STEG, 2012).

Para um correto e eficaz diagnóstico, além do quadro clínico, o Eletrocardiograma 
(ECG) de 12 derivações é uma das ferramentas, devendo ser realizado em até 10 min da 
admissão hospitalar ou, idealmente, pré-hospitalar. O ECG é considerado como primeira 
linha para pacientes com suspeita de SCA (AMSTERDAN et al., 2014; PIEGAS et al., 
2015; ROFFI et al., 2015). Além disso, é o método mais específico para diagnóstico de 
IAMCSST, sendo a chave da estratégia terapêutica. O reconhecimento dá-se pela elevação 
do segmento ST medida no ponto J em pelo menos duas derivações contíguas:  ≥ 0,25 mV 
em homens com idade inferior a 40 anos, ≥ 0,2 mV em homens com idade superior a 40 
anos, ou ≥0,15 mV em mulheres em derivações V2-V3 e / ou ≥0,1 mV em outras derivações 
(na ausência de hipertrofia ventricular esquerda (LV) ou bloqueio do ramo esquerdo (BRE) 
(STEG et al., 2012).

Os marcadores bioquímicos também são fundamentais para auxiliar tanto 
no diagnóstico, quanto no prognóstico de pacientes com SCA. Tradicionalmente os 
biomarcadores são as mioglobinas, creatinaquinase total (CPK), fração MB (CK-MB) e 
troponinas, das quais utilizam-se as duas últimas, preferencialmente a troponina. Destaca-
se a mioglobina e a troponina. Devido à liberação rápida na circulação (começa a elevar-
se entre 1-2 horas após o início dos sintomas, com pico entre 6-9 horas e normalização 
entre 12-24 horas), a mioglobina é considerada excelente para descartar o diagnóstico de 
IAM, apesar de sua baixa especificidade, pois é encontrada também nas fibras musculares 
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esqueléticas (PIEGAS et al., 2015; SILVA e MORESCO, 2011).
As troponinas cardíacas, “padrão ouro” para o diagnóstico de IAM, são marcadores 

mais sensíveis e específicos de lesão dos cardiomiócitos. (ANDERSON e MORROW, 2017; 
MONTERA et al., 2013; PIEGAS et al., 2015).

Existem três subunidades: Troponina T (TnTc), Troponina I (TnIc) e troponina C. 
Para o diagnóstico de IAM são dosadas as subunidades de troponina tipo T e I. Elevam-se 
entre 4-8 horas após o início dos sintomas, com pico entre 36-72 horas e normalização 
entre 5-14 dias (PIEGAS et al., 2015). Estudos prévios de primeira e segunda geração 
demonstraram que Troponina I tem sensibilidade e especificidade clínica para o diagnóstico 
de IAM na ordem de 90 e 97%, respectivamente (NEWBY et al., 2012). Além de, quanto 
maior a elevação dos níveis de troponina na apresentação, maior o risco de morte (ROFFI 
et al., 2015). 

Com o aumento na mortalidade por DCV na década de 40, iniciaram-se estudos 
epidemiológicos sobre essas doenças. No Brasil, em 1998, foi publicado o estudo FRICAS, 
com o objetivo determinar a frequência e importância com que os principais fatores de 
risco para DAC, apontados na literatura internacional, associavam-se, em nosso meio, à 
ocorrência de infarto. O estudo reafirmou a importância da hipercolesterolemia, hipertensão 
arterial sistêmica, diabetes, sobrepeso e história familiar positiva, como fatores de risco 
para ocorrência desse evento cardíaco. Além disso, relatou relação direta e significativa 
entre a ocorrência de IAM e a condição socioeconômica (SILVA et al., 1998).Outros fatores 
como uma condição socioeconômica baixa, falta de apoio social, estresse no trabalho e na 
vida familiar, depressão, ansiedade e hostilidade contribuem para o risco de desenvolver 
DCV, assim como para um pior prognóstico (PIEPOLI et al., 2016; SIMÃO et al., 2013).

É de amplo conhecimento que as DCVs são causadas por fatores de risco 
comportamentais e, por tanto, evitáveis, relacionadas ao estilo de vida. Logo, não são 
apenas fatores de risco prevalecentes que são preocupantes, mas também uma má 
implementação de medidas (PERK, et al., 2012; PIEPOLI et al., 2016).

ACESSO ÀS TERAPIAS DE REPERFUSÃO
Os melhores resultados para os pacientes diagnosticados com IAMCSST estão 

diretamente relacionados ao rápido acesso às terapias de reperfusão. Desta forma, um 
menor tempo é de suma importância para o proveito do tratamento imediato. Como a 
principal causa de IAMCSST é a trombose, a desobstrução da artéria culpada, no menor 
tempo, limita a necrose do miocárdio (DASARI et al., 2014; PIEGAS et al., 2015). 

Quanto maior o atraso para a realização da terapia de reperfusão para pacientes 
com IAMCSST, maior a chance de óbito devido à maior capacidade de desenvolvimento 
de necrose miocárdica (DASARI et al.,2014). Desta forma, a adoção das terapias de 
reperfusão dentro de uma logística integrada e inteligente é fundamental para a garantia de 
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uma maior sobrevida (TERKELSEN et al., 2010).
Apesar da necessidade de implantação das terapias de reperfusão em tempo ideal, 

alguns estudos (MULLER et al., 2008; TERKELSEN et al., 2010; DASARI et al., 2014) 
demonstram que ocorrem atrasos importantes que comprometem diretamente o prognóstico 
dos pacientes com IAMCSST. Os principais fatores que estão atrelados a este atraso são 
a demora: para a tomada de decisão na chamada de socorro; no transporte do paciente, 
seja através de um serviço de emergência ou de recursos próprios; na sua admissão no 
serviço de saúde; na avaliação inicial do paciente incluindo a obtenção e a interpretação do 
eletrocardiograma e na utilização do trombolítico ou da ICP primária (MULLER et al., 2008; 
TERKELSEN et al., 2010; LAMBERT et al., 2014; ARRIAGA-NAVA et al., 2015).

Ademais, destaca-se a decisão para a chamada de socorro, uma vez que este fato 
depende da manifestação dos sintomas. Segundo Terkelsen e colaboradores (2010), isto 
se dá porque o início do infarto não coincide, necessariamente, com o início dos sintomas 
mais importantes, mascarando a identificação do IAMCSST. Ocorre também a falta de 
conhecimento acerca das manifestações clínicas do IAMCSST que pode fazer com que o 
paciente confunda com outras patologias e utilize medidas paliativas, de modo a retardar a 
chegada ao serviço especializado (TERKELSEN et al., 2010; ARRIAGA-NAVA et al., 2015).

A forma de como paciente decide chamar socorro também e ressaltada, se mediante 
e recursos próprios ou acionando o sistema de saúde por meio de uma ambulância, por 
exemplo. Estudo desenvolvido em Quebec por Lambert e colaboradores (2014) demonstrou 
que escolher o serviço de saúde móvel como medida para chamada de socorro é um 
preditor para reduzir o atraso no atendimento e, consequentemente, o tempo porta-balão. 
Segundo estes pesquisadores, este fato se deve à agilidade no diagnóstico do IAMCSST, 
podendo sinalizar o centro de saúde que receberá este paciente, antecipando as medidas 
terapêuticas para reduzir a isquemia miocárdica (LAMBERT et al., 2014).  

É importante ainda atentar para um adequado tempo porta-balão, uma das melhores 
medidas de desempenho dos centros com capacidade para realização da angioplastia 
primária. Esta, no entanto, compreende apenas uma pequena parte do atraso do sistema 
de saúde e pode ter sua performance diretamente ligada ao atendimento pré-hospitalar, 
uma vez que uma falha na triagem e/ou no diagnóstico estabelecido nesta fase compromete 
o estabelecimento do tempo ideal de 90 minutos (TERKELSEN et al., 2010; PIEGAS et al., 
2015). 

O reconhecimento das barreiras do atendimento ao paciente com IAMCSST pode 
ser o primeiro passo na inovação de políticas de saúde para promover intervenções mais 
efetivas (RANASINGHE et al., 2014). A superação destas barreiras que envolvem as 
responsabilidades do sistema exige a coordenação de todos os níveis da assistência em 
prol da corrida contra o tempo e da aplicação das terapias de reperfusão em tempo ideal 
para promover melhores prognósticos para os pacientes diagnosticados com IAMCSST. 

Uma destas estratégias pode ser a regionalização do serviço com a implantação 
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de redes de atenção ao IAM. O objetivo destas redes seria aumentar as taxas de 
reperfusão para manter menores tempo porta-agulha e porta-balão, reduzido, finalmente, 
a morbimortalidade para os pacientes com IAMCSST (SOLLA et al., 2013). O aumento 
das taxas de reperfusão podem ser alcançados através da implantação dos seguintes 
elementos: aplicação de ECG em ambiente pré-hospitalar; estabelecimento de protocolos 
institucionais padronizados a nível regional; autonomia dos profissionais da emergência 
para ativação da rede, além da integração dos níveis de atendimento desde o pré-hospitalar 
até os serviços terciários (SOLLA et al.,2013). 

DISPARIDADES NO SISTEMA DE SAÚDE DO BRASIL
Nos tempos atuais, as discussões acerca do rumo da saúde no Brasil têm sido 

uma constante e permeiam questões quanto ao real cumprimento ao que foi estabelecido 
na Constituição Federal (1988) e na Lei Orgânica da Saúde (8.080/1990). As demandas 
de saúde são cada vez maiores e os recursos, principalmente financeiros, são cada 
vez mais escassos e/ou mal empregados, gerando um caos generalizado e reduzindo a 
confiabilidade da população quanto à resolutividade do sistema público de saúde do país 
(BRASIL, 1988; BRASIL, 1990; ANDRADE; ANDRADE, 2010). 

Mesmo com a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), observa-se que 
uma parcela importante da população, insatisfeita com os serviços públicos de saúde 
prestados, se submete ao pagamento de planos de saúde ou buscam atendimento de 
forma particular na tentativa de garantir um atendimento mais rápido e eficaz.  Sabe-se 
que 75% da população brasileira busca atendimento no SUS, e os demais 25% utilizam-
se de assistência privada (IBGE, 2013). Isso sugere que o SUS não oferece qualidade 
assistencial alinhada às aspirações de grande parte dos brasileiros. 

Observando estas diferenças nos números de pacientes atendidos em cada uma 
das coberturas de saúde no Brasil e com o objetivo de saber o impacto destas diferenças 
no atendimento a pacientes com IAMCSST, alguns estudos analisaram esta situação. No 
estado de Sergipe, alguns estudos (PRADO, 2010; FERREIRA et al., 2009) demonstram que 
há disparidade entre as redes pública e privada de saúde, no que se refere ao atendimento 
prestado ao paciente com IAM. Ambos apontam para uma fragilidade de atendimento da 
rede pública implicando, inclusive, numa maior taxa de morbimortalidade dos pacientes 
atendidos por este serviço. Esta observação caracteriza exemplo claro de iniquidade na 
assistência à saúde. Ademais, é notória a carência de estudos no Brasil sobre a qualidade 
do atendimento do IAM, pré e intrahospitalar, especialmente para os usuários do SUS 
(PIEGAS et al., 2015).

Quando se percebe que mesmo com a presença de leis, tais como a nº 8080 
(BRASIL,1990) e constituições que promovam a igualdade entre os seres no atendimento 
de saúde, estes indivíduos são tratados de forma diferenciada em resultados de saúde 
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e no que se refere ao acesso ou disponibilidade de instalações e serviços por atributos 
sociais, ambientais, demográficos e geográficos, recai-se sobre a definição de disparidade 
em saúde (CDC, 2011). Logo, combatê-las pode ser um precursor para a redução na 
mortalidade dos casos de IAM. 

DESFECHOS ASSISTENCIAIS E QUALIDADE NO TRATAMENTO DO IAMCSST 
No Brasil, a qualidade na prestação do serviço de saúde é um compromisso firmado 

pela esfera pública desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). A Lei 8080 de 
19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, dispõe no Artigo 2º que “A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis para o seu pleno exercício” 
(BRASIL, 1990). Tomando o IAMCSST como um grave problema de saúde pública e 
levando em consideração o alto impacto da morbimortalidade por este agravo, a qualidade 
no atendimento prestado aos pacientes diagnosticados com esta patologia se faz mister 
(BALLESTER et al., 2010; PIEGAS et al., 2015). Sabendo disso, pesquisas vêm sendo 
desenvolvidas com o intuito de gerar subsídio para a implantação de linhas de cuidado 
ideais para o tratamento do IAMCSST, garantindo a qualidade do serviço e os melhores 
resultados.

No sentido de obter melhores resultados em saúde e de garantir um atendimento 
equânime e de qualidade para os pacientes com IAMCSST, alguns serviços de saúde pelo 
mundo desenvolveram linhas de cuidado ao atendimento do IAM, estabelecendo diretrizes 
para este atendimento, de acordo com as condições e dinâmicas de saúde de cada local em 
específico (BRASIL, 2011a; EL-DEEB, 2013; DASARI et al., 2014; DU et al., 2014). Essas 
medidas podem ser associadas a uma diminuição significativa nos tempos de atendimento 
dos pacientes, independente do tempo de apresentação, garantindo, desta forma, uma 
melhor performance do sistema no que concerne à linha de atendimento ao paciente com 
IAMCSST, reduzindo sua responsabilidade na cadeia de atrasos (TERKELSEN et al., 2010; 
BRASIL, 2011a; DASARI et al., 2014).

O primeiro passo para o bom funcionamento das linhas de cuidado ao IAM baseia-
se na ênfase no papel do paciente no reconhecimento dos sintomas do acometimento 
cardíaco precoce e contato imediato para chamada de socorro, de preferência já acionando 
o sistema de saúde móvel local e garantindo sua inserção na cadeia de tratamento. Sabe-se 
que este primeiro contato, além de estar diretamente ligado à capacidade de interpretação 
do sintoma como sendo de um ataque cardíaco, baseia-se também no reconhecimento do 
sistema de saúde como efetivo (BRASIL, 2011a; EL-DEEB, 2013).

Estudo baseado no atendimento de saúde dos países do Oriente Médio (EL-DEEB, 
2013), estabeleceu que há seis etapas indispensáveis para o bom funcionamento de uma 
cadeia de atendimento ao paciente com IAMCSST: 1. Reconhecimento precoce do ataque 
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cardíaco; 2. Acesso precoce aos serviços de saúde; 3. Diagnóstico precoce, principalmente 
baseado na confecção do ECG o mais rápido possível; 4. Estratificação precoce do risco, 
oferecendo atendimento precoce aos pacientes mais graves. 5. Abordagem precoce para 
definir o melhor tratamento a ser estabelecido; 6. Tratamento precoce, seja por meio de 
trombolítico ou angioplastia primária.

Tomando a angioplastia primária como a terapia padrão ouro no atendimento do 
IAMCSST, uma medida de qualidade para os centros de atendimento aos pacientes com esta 
patologia seria o tempo porta-balão, garantindo um foco no melhor desempenho do centro. 
O foco aumentado nesta medida do sistema de assistência médica pode ser otimizado e 
ser a chave para melhorar os índices de sobrevivência destes pacientes, tanto para aqueles 
pacientes que conseguem acesso direto aos centros com serviço de hemodinâmica, como 
para aqueles que precisam ser transferidos até este serviço (TERKELSEN et al., 2010; 
EL-DEEB, 2013).

Mesmo com o desenho dessas linhas de cuidado ideais, adequadas às realidades 
de saúde de cada região e prometendo melhorar o acesso de pacientes com IAMCSST às 
terapias de reperfusão, é possível perceber que colocá-las em prática é mais complexo 
do que parece (BRASIL, 2011a; EL-DEEB, 2013). Em um estudo realizado na China 
(RANASINGHE et al., 2014), quase 60% dos pacientes diagnosticados com IAMCSST não 
receberam qualquer tipo de terapia de reperfusão, mesmo com apresentação precoce ao 
hospital especializado. Além disso, os pacientes que receberam terapias de reperfusão,  
fizeram em um tempo superior ao aceitável devido a fatores como: capacidade limitada 
no número de pacientes dos serviços de atendimento de emergência hospitalar; falta de 
condições da família em arcar com as despesas iniciais para o tratamento, o que prolongava 
a decisão dos mesmos sobre a realização ou não do procedimento; falta de entendimento da 
família e paciente quanto à execução da angioplastia, seus riscos e benefícios, culminando 
com a demora para autorização para realização do procedimento; dificuldade na triagem de 
pacientes para a definição de gravidade e riscos.

Para que esta cadeia organizada de atendimento possa de fato funcionar se faz ideal 
que o paciente com IAM receba o tratamento de reperfusão no tempo e local adequados, 
permitindo o reconhecimento precoce, o encaminhamento para um centro de saúde capaz 
de prestar atendimento e o uso oportuno da terapia de reperfusão disponível neste centro, 
seja ela o trombolítico ou a angioplastia primária (BRASIL, 2011a; EL-DEEB, 2013; DU et al., 
2014; RANASINGHE et al., 2014). A necessidade de que estes sistemas de cuidado tomem 
proporções sistêmicas, e não focais, baseiam-se no número de vidas perdidas por infarto 
e o alto índice de morbidades detectados nos pacientes infartados e não reperfundidos, 
interferindo, inclusive, na qualidade de vida destes pacientes (BRASIL, 2011a). Desta forma, 
alinhar as perspectivas para o bom funcionamento das linhas de cuidado, eliminando, 
inclusive, as barreiras do atendimento são medidas indispensáveis para garantir melhores 
resultados na morbimortalidade por IAMCSST (RANASINGHE et al., 2014).
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