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                                              RESUMO 

 
A declaração de óbito (DO) é documento obrigatório para o registro legal da morte e 
permissão para o sepultamento; ponto de partida para a investigação dos comitês de 
mortalidade e para alimentação de base de dados epidemiológicos. O preenchimento 
da DO é responsabilidade do médico, que deve ser capacitado para essa tarefa 
durante a sua formação, conhecer e valorizar as suas funções e finalidades. Os 
objetivos deste estudo foram: analisar o preenchimento das DOs, descrever o 
conhecimento e a atitude dos médicos responsáveis pelas informações e avaliar as 
implicações sobre as políticas públicas e o desenvolvimento social. Realizou-se 
pesquisa do tipo descritiva com abordagem quantitativa no município de Franca-SP, 
no período de 2018 a 2020. Foram utilizadas como fonte de dados secundária, as DOs 
de morte materna e infantil e, como fonte primária, os registros pessoais de 
profissionais médicos que preencheram as DOs coletados em questionários online, 
utilizando um instrumento especifico, contendo questões sobre dados 
sociodemográficos, conhecimento em relação à DO e atitude frente ao compromisso 
de preenchimento. Os dados foram analisados por técnicas de análise descritiva e 
teste de associação Qui-quadrado. Foram avaliadas 412 DOs a partir de critérios de 
completude e qualidade estabelecidos pela pesquisa, além dos registros de 86 
médicos, que preencheram os questionários elaborados. 90,7% das DOs foram 
consideradas com preenchimento ruim ou muito ruim. Do total de variáveis analisadas, 
31,4% não foram preenchidas e 49,1% foram avaliadas com qualidade insatisfatória.   
Notou-se, ainda, que na quase totalidade dos casos, os campos referentes à 
identificação do falecido são preenchidos por funcionário administrativo, sem utilizar 
documentos de identidade, e mostram grande incompletude. Não se constatou 
diferença estatisticamente significativa entre a qualidade das DOs preenchidas pelo 
médico assistente ou substituto ou pelo Serviço de Verificação de Óbito. A 
identificação de 27 casos de natimortos com peso inferior a 500 gramas, por exemplo, 
permite questionar o conhecimento do conceito de abortamento e determina o 
aumento do índice de natimortalidade. Em relação aos médicos que preencheram as 
DOs e responderam ao questionário: 58,1% receberam treinamento durante a 
graduação, e 18,6% no período de residência médica. Os manuais de orientações 
elaborados pelo Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina, considerados 
importantes instrumentos para o preenchimento correto e completo da DO, são 
desconhecidos ou não utilizados por mais de 73% dos respondentes; 54,6% dos 
entrevistados não reconhece dificuldades no preenchimento da DO; o conceito de 
causa básica da morte, de grande importância epidemiológica, só foi entendido por 
19,7% dos participantes e não foi considerado satisfatório em 42,2% das DOs. Quanto 
ao tempo de evolução da doença que ocasionou a morte, 62,8% declararam 
preenchê-lo; entretanto, esse item não foi contemplado em 89,9% das DOs. As 
informações parciais, insatisfatórias ou inconsistentes fragilizam a base e dados do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), comprometendo a sua qualidade e 
credibilidade; consequentemente, prejudicam a elaboração, implementação e 
avaliação de políticas públicas que visem a melhorias na assistência à saúde da 
população e a redução dos índices de mortalidade, podendo impactar negativamente 
o desenvolvimento social.  
 
Palavras-chave: Atestado de óbito. Sistemas de informação em saúde. Políticas 
públicas de saúde. Mortalidade materna. Mortalidade infantil. 



 

ABSTRACT 

 

The Death Certificate (DC) is a mandatory document for the legal registration of death 
and permission for funeral. It is also the basis for Mortality Committees’ studies and for 
providing official information for public epidemiological databases. The physicians are 
responsible to fill in the DC, and they must build capacity for this task during graduate 
and postgraduate training in medical school, with a comprehensive understanding of 
its functions and purposes. The objectives of the presented study were to analyze the 
DCs registering, to evaluate the knowledge and attitude of the physicians responsible 
for the information and to assess the implications of the information registered on public 
policies and social development. In order to achieve these purposes, the study applied 
a descriptive research, with a quantitative approach, in the city of Franca-SP, from 
2018 to 2020. As a secondary data source, the study used DCs of maternal and infant 
death, and as the primary data source, the personal answers to a questionnaire of 
medical professionals that filled in the analyzed DCs. To collect the answers, online 
questionnaires were applied, containing questions to evaluate sociodemographic data, 
knowledge regarding the DC, and attitude towards the commitment to fill it in correctly. 
Data were analyzed using descriptive analysis techniques and the Chi-square 
association test. A total of 412 DCs were evaluated considering completeness and 
quality criteria stablished by the study, in addition to the statements of 86 physicians 
that replied the questionnaires. 90.7% of the DCs were considered to have poor or 
very poor registering. Considering the total of analyzed variables, 31,4% were not filled 
in at all at the DC and 49,1% were rated with unsatisfactory quality. It was identified 
that, in almost all cases, the fields referring to the deceased’s identification were filled 
in by an administrative employee of the healthcare institution, without using any identity 
document, and showed great incompleteness. There was no statistically significant 
difference between the quality of DCs filled in by the assistant or substitute physician 
or by the Death Verification Service. One example is the registration of 27 cases of 
stillbirths weighing less than 500 grams, which makes one question the understanding 
of the concept of abortion that ends up determining an increase in the stillbirth rate. 
Regarding the questionnaires replied by physicians that filled in the DCs: 58.1% 
received training during graduation and 18.6% during the period of medical residency 
program. The official guidelines prepared by the Ministry of Health and the Federal 
Council of Medicine, considered to be important instruments for the correct and 
complete filling of the DC, are unknown or not used by more than 73% of the 
respondents; 54.6% of respondents do not recognize having difficulties to fill in the DC; 
the concept of underlying cause-of-death, of great epidemiological importance, was 
only understood by 19.7% of the participants and its registration was considered 
unsatisfactory in 42.2% of the DCs; as for the time of evolution of the disease that 
caused death, 62.8% declared that they usually fill it in, however this item was not 
registered in 89.9% of the DCs. Partial, unsatisfactory or inconsistent information 
damage the Mortality Information System database and data, compromising its quality 
and credibility; consequently, it jeopardizes the elaboration, implementation and 
evaluation of public policies aimed at improving health care for the population and at 
reducing mortality rates, that may have a negative impact on social development. 
 
Keywords: Death certificate. Health information systems. Public health policies. 
Maternal mortality. Child mortality. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A justificativa da presente pesquisa tem origem em um diálogo com o 

então titular e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, campus de 

Ribeirão Preto (FMUSP-RP), Prof. Dr. Alberto Raul Martinez, no final do meu período 

de residência médica. O que pesava na época era a escolha entre a tão sonhada vida 

acadêmica na FMUSP-RP e o trabalho assistencial, que já se apresentava na cidade 

de Franca. A sábia orientação do Prof. Martinez foi: “Vá, trabalhe com o conhecimento 

e experiência adquiridos na sua graduação e especialização; avalie o que é 

importante, o que te inquieta; e volte para pesquisar, ter as respostas e aperfeiçoar a 

sua formação e a de seus alunos. Eles se beneficiarão com sua atitude”. 

A minha atuação profissional, como funcionária pública em atendimento 

na Atenção Básica, como plantonista em maternidades pública e privada, em 

consultório particular e saúde suplementar me permitiu vivenciar situações ímpares 

de sofrimento, dor, desespero, angústias, medo, questionamentos, julgamentos, 

desesperança e tantos outros sentimentos e atitudes diante de mortes maternas e 

infantis. 

Iniciei as minhas atividades profissionais no serviço público em Franca, 

após aprovação no último concurso público federal para médico ginecologista e 

obstetra. Como funcionária pública, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, na 

área materno-infantil, instituí em 1997, por exigência do então Diretório Regional de 

Saúde (DIR XIII), atual Departamento Regional de Saúde (DRS VIII) e do Ministério 

da Saúde, o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil de Franca (CMMIF), e exerço a 

sua coordenação até a presente data (2022). 

O processo de investigação dos óbitos ocorridos no período citado, me 

coloca em contato direto com os documentos relacionados, sendo a Declaração de 

óbito (DO) o primeiro a ser analisado e o de maior importância. A constatação de 

irregularidades na completude e qualidade no preenchimento das DOs sempre me 

incomodou e foi motivo de alertas isolados a instituições e profissionais envolvidos, 

considerando a relevância da DO em seus aspectos sociais, jurídicos, éticos e 

epidemiológicos.  
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A condição de docente do curso de medicina do Centro Universitário 

Municipal de Franca-SP (Uni-FACEF) e da Universidade de Franca (UNIFRAN) 

provocou nova reflexão e compromisso com a capacitação e o treinamento do 

estudante de medicina para o preenchimento correto e completo da DO, do alerta para 

a importância como documento e a responsabilidade ética e jurídica sobre as 

informações nele contidas. 

 A minha inserção no programa de mestrado em Desenvolvimento 

Regional do Uni-FACEF, na área de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, o 

conteúdo e abordagens nas disciplinas me fizeram identificar o CMMIF como 

importante ator no processo de elaboração, implementação e avaliação de políticas 

públicas para a saúde da mulher e da criança e seus impactos no desenvolvimento 

regional, quando se consolidou a motivação para o desenvolvimento da presente 

pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Declaração de Óbito (DO) é um documento de indiscutível relevância 

na elaboração de políticas públicas, com grande impacto para o desenvolvimento 

regional. Seu preenchimento é considerado ato médico, consta no Código de Ética 

Médica do Conselho Federal de Medicina (CFM), estando o profissional sujeito ao 

julgamento deste Conselho em caso de irregularidade ou negativa ao cumprimento 

dessa tarefa (CREMESP, 2015). Conforme Laurenti et al. (2000), a DO é ponto de 

partida para a investigação de óbitos pelos comitês de mortalidade. É importante 

considerar, também, a relevância jurídica da DO, uma vez que os dados nela 

registrados podem interferir nas decisões de indenizações trabalhistas, seguros de 

vida, processos cíveis e criminais. 

A DO é documento oficial utilizado como fonte de dados no Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM), um sistema de vigilância epidemiológica de 

abrangência nacional, cujo objetivo é captar dados sobre todos os óbitos ocorridos no 

país a fim de fornecer informações sobre mortalidade para todas as instâncias do 

sistema de saúde e para toda a sociedade (BRASIL, 2009a). Os indicadores 

calculados refletem a realidade e a qualidade do atendimento em saúde prestado à 

população e permitem a análise de desempenho de cada unidade da federação. A 

saúde é um direito fundamental da dignidade humana, sendo, no Brasil, direito de 

todos e um dever do Estado, garantido pela Constituição Federal, mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e 

o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL, 2009a).  

Segundo Sen (2000), desenvolvimento não pode ser descrito como um 

aumento da renda agregada de uma nação ou da renda per capita da população, mas 

sim como a ampliação das liberdades que os indivíduos desfrutam. A liberdade é a 

base fundamental de estruturação de uma organização social justa, e constitui valor 

moral substantivo fundamental do ordenamento da sociedade. O setor saúde é um 

dos principais funcionamentos a que o indivíduo deve ter acesso, e tudo o que impede 

que isso se efetive configura-se como privação e limitação de acesso à liberdade. 

Portanto, as políticas públicas devem gerar acessos a bens e serviços, a 

oportunidades, a escolhas e capacidades pessoais de realização, levando em 
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consideração a importância da diversidade cultural dos grupos-alvo, que devem estar 

presentes e participantes na formulação e implementação dessas políticas.  

As políticas públicas são fundamentais para as democracias modernas, 

e são estabelecidas e influenciadas por um grupo de atores considerados na literatura 

das ciências políticas como indivíduos, grupos ou organizações. Os atores políticos 

têm papel destacado por sensibilizar a opinião pública sobre problemas de relevância 

coletiva, estudar e elaborar propostas para a sua solução. O conceito de política 

pública está́ vinculado à tentativa de enfrentamento de um problema público (SECCHI, 

2013). Partindo destes pressupostos, a mortalidade materno-infantil é vista como um 

enorme problema público, que reflete a qualidade do atendimento prestado a uma 

população e tem grande impacto no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por 

isso foi incluído nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), como meta a 

ser cumprida por ter sido pactuada pelo Brasil junto à Organização das Nações Unidas 

(ONU) (BRASIL, 2011).   

Neste contexto, para viabilizar o acesso a bens e serviços de saúde 

voltados para a assistência à saúde materna e infantil, se fez necessária a formulação 

de políticas públicas, e uma delas foi a criação dos comitês de mortalidade como 

“vigilância epidemiológica e o monitoramento da mortalidade infantil e materna”. O 

Comitê̂ de Mortalidade Materna e Infantil é uma política pública governamental e 

multicêntrica, formado por grupo multiprofissional e interinstitucional, com atores 

governamentais (secretário da saúde, burocratas), e não governamentais 

(prestadores de serviços hospitalares, universidades, sociedade civil, conselhos e 

outros), sendo que as suas atividades investigativas, com finalidades educativas, 

visam à redução dos indicadores de mortalidade materna e infantil (BRASIL, 2009b). 

Mendonça, Drumond & Cardoso (2010) orientam que pesquisas devem 

ser realizadas com a finalidade de contribuir para o aprimoramento do preenchimento 

da DO, considerando imprescindível que as informações sobre mortalidade sejam 

fidedignas, consistentes e acessíveis, diante da sua relevância para estudos 

epidemiológicos e demográficos, bem como para planejamento e gestão de políticas 

e ações em saúde. 

O presente estudo foi motivado por outros que refletem sobre o tema 

abordado. Os autores acima apontam como os principais problemas relacionados ao 

preenchimento da DO, o desconhecimento médico acerca da importância do correto 

preenchimento de todos os campos do formulário, o desconhecimento e a pouca 
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utilização dos materiais de instrução fornecidos aos médicos pelos órgãos e 

instituições responsáveis, o não reconhecimento da importância do detalhamento e a 

adequação da cadeia de eventos patológicos no campo das possíveis causas de 

morte, e ainda o tempo transcorrido entre eles.  

Para o desenvolvimento da pesquisa foi estudada a recomendação para 

o preenchimento adequado da DO, o que está detalhado no capítulo 2, com base em 

manuais de orientação do Ministério da Saúde e do CFM; e apresentadas conclusões 

e reflexões oriundas de estudos realizados anteriormente sobre o tema. Destacam-se 

o compromisso e as implicações legais e éticas do profissional médico como único 

responsável pelas informações da DO. Demonstrada também a relevância da DO, 

como fonte de dados para o SIM no Brasil e as implicações do não preenchimento 

correto e completo, o que prejudica a qualidade e credibilidade de estatísticas e 

compromete a elaboração de políticas públicas. 

O capítulo 3 aborda o tema “mortalidade materna e infantil” e a atuação 

do comitê de investigação de óbitos. Reconhece a morte materna como problema 

mundial, uma violação do direito humano à vida, considerada evitável em mais de 90% 

dos casos, com predominância nítida em países em desenvolvimento, que reflete a 

qualidade da assistência à saúde materno-infantil e à saúde da população em geral. 

O estudo detalhado de cada caso de óbito, com investigação de todos os documentos 

relacionados, a começar pela DO, permite analisar critérios de evitabilidade e propor 

soluções que visem à redução dos índices de mortalidade.  

A relação do tema de pesquisa com o desenvolvimento social e as 

políticas públicas é abordada no capítulo 4, cujo texto permite concluir pelo papel do 

comitê de mortalidade como importante ator, na medida em que participa da 

identificação de problemas, da proposta de medidas de intervenção e melhorias e da 

avaliação de resultados. Ao apresentar o conceito de desenvolvimento no sentido de 

liberdade e oportunidade de escolhas, de acesso igualitário às condições de vida e de 

saúde, de redução de desigualdades, de bem-estar social como somatório de bem-

estar individual, e considerando que a saúde é direito do cidadão e dever do Estado, 

conclui-se pela necessidade de se realçar e discutir o tema. 

Com base na atividade da pesquisadora junto ao comitê de mortalidade 

de Franca, e nos estudos realizados, definiu-se o problema de pesquisa: De que forma 

a DO tem contribuído para a elaboração de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento regional? 
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Atrelados a esse problema de pesquisa, outros questionamentos se 

fizeram presentes, tais como: a forma como as DOs são preenchidas atualmente 

possibilitam a constituição de bancos de dados confiáveis? A constituição de bancos 

de dados fidedignos contribui para a construção de conhecimento sobre a mortalidade 

na cidade e na região? Esses conhecimentos permitiram a elaboração ou ajustes das 

políticas públicas de saúde? Ao mesmo tempo em que a atenção se volta para a 

elaboração de ações para melhorar a integração, há oportunidades de capacitação 

dos diversos atores profissionais que participam deste processo? Há subsídio para a 

correta utilização de manuais e cartilhas nos estabelecimentos de saúde? Durante o 

processo de trabalho é possível identificar reconhecimento e valorização do 

preenchimento correto e completo da DO?                                                                                              

Diante desses questionamentos definiu-se como objetivo geral da 

pesquisa: analisar o preenchimento das Declarações de Óbito Materno e Infantil e 

implicações para a elaboração de políticas públicas e o desenvolvimento regional. E, 

para tal, foram definidos como objetivos específicos: analisar a completude e a 

qualidade das informações das DO materno e infantil; descrever o conhecimento e as 

atitudes dos profissionais médicos que preencheram as DO maternas e infantis; e 

analisar as implicações do preenchimento das DO sobre as políticas públicas e o 

desenvolvimento regional. 

Realizou-se pesquisa do tipo descritiva com abordagem quantitativa, 

que  utilizou como fontes de dados secundárias, as DOs, para responder ao objetivo 

I, e como fontes de dados primárias, os médicos que preencheram as DOs, para 

responder ao objetivo II; o recorte espaço-temporal foi o período de 2018 a 2020, na 

cidade de Franca/SP. E, para responder ao objetivo III, realizou-se uma revisão 

narrativa, a partir da pergunta: Quais são as implicações do preenchimento das DOs 

sobre as políticas públicas e o desenvolvimento regional? 

A presente pesquisa pretende contribuir com a produção de 

conhecimento que vise ao desenvolvimento regional e à elaboração de políticas 

públicas em saúde da mulher e da criança. Propõe alertar os médicos sobre o seu 

compromisso social, ético e jurídico de documentar o óbito, por meio da divulgação e 

discussão dos achados e conclusões, em publicações de alcance nacional e, no nível 

local, em reuniões acordadas com as instituições de ensino e saúde, esperando 

contribuir para o aprimoramento da qualidade da informação sobre óbitos em Franca, 

mas, também, em qualquer outro município. Outra ação será verificar a 
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disponibilidade, o acesso e a utilização dos manuais de orientação do Ministério da 

Saúde e CREMESP, e estimular a sua consulta. A dissertação reforça a possibilidade 

de sensibilizar e motivar os médicos, em relação às ações do comitê de mortalidade 

materna e infantil e aproximá-los do SIM, reconhecendo esses profissionais como 

importantes atores sociais. Outro desdobramento e contribuição da pesquisa será́ a 

proposta de discussão ampla do tema durante a graduação em medicina, e a 

capacitação dos estudantes para a relevante tarefa de preenchimento correto e 

completo da DO. 
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2 A DECLARAÇÃO DE ÓBITO, O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE 

 

A tarefa não é tanto ver aquilo que 
ninguém viu, mas pensar o que ninguém 

ainda pensou sobre aquilo que todo 
mundo vê. 

Arthur Schopenhauer 

 

O preenchimento da Declaração de Óbito (DO) é ato médico de 

relevância jurídica, ética e epidemiológica sendo, portanto, imprescindível que as 

informações sejam verdadeiras e específicas.  

Um dos objetivos da DO é o de ser o formulário para a coleta de dados 

sobre mortalidade que servem de base para o cálculo de estatísticas vitais e 

epidemiológicas do Brasil. Outro objetivo, de caráter jurídico, é o de ser o documento 

necessário para a lavratura, pelos Cartórios de Registro Civil, da Certidão de Óbito, 

que é indispensável para as formalidades legais do sepultamento e para o início dos 

processos sucessórios de bens, direitos e obrigações (BRASIL, 2022).  

Em estudos de Mello et al. (2010) se depreende que a DO é base de 

dados para o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), e a adequada 

qualidade dos dados gerados pelo sistema é condição essencial para a produção de 

indicadores de saúde, que são instrumentos imprescindíveis para a gestão e avaliação 

dos serviços prestados, para a elaboração e implantação de políticas públicas e 

definição de necessidades e prioridades para cada grupo populacional. Os gestores 

de saúde concordam que uma das ferramentas mais importantes para a vigilância em 

saúde é a tríade “informação – decisão – ação”. 

O ato de preenchimento da DO é embasado pela Lei nº 6.015/1973, e 

pela Resolução nº 1.779/2005 do Conselho Federal de Medicina. A Portaria nº 116, 

de 11 de fevereiro de 2009, do Ministério da Saúde (MS) – Secretaria de Vigilância 

em Saúde – regulamentou a coleta de dados, o fluxo e a periodicidade do envio de 

informações sobre óbitos e nascidos vivos, para os sistemas de informações em 

saúde, revogando portaria anterior de 2003 (BRASIL, 2022). 

Historicamente, o primeiro registro de causa de morte foi feito por 

párocos londrinos, na epidemia da peste, no final do século XVI, e essa prática se 
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tornou ato médico, em várias cidades europeias, no século XVII. Com o despertar do 

“interesse científico”, no século XVIII, foi criado um documento padrão para a 

declaração, com o objetivo de uniformizar internacionalmente uma classificação de 

causas de morte, e em 1893 foi aprovada e adotada por vários países a Classificação 

de Causas de Morte de Bertillon. Para a comparabilidade das causas e padronização 

de dados, foi uniformizado o documento de notificação, a DO, adotado em 1925, pela 

Organização da Saúde da Liga das Nações (CREMERS, 2018). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) promoveu, em 1948, a 

Conferência Internacional da Revisão da Classificação, quando adotou o Modelo 

Internacional de Atestado de Óbito, que passou a ser utilizado, a partir de 1950, 

praticamente por todos os países do mundo, inclusive o Brasil.  

Em 1976, o MS criou o SIM e, como formulário padrão, a DO, com a 

finalidade de integrar e uniformizar todos os serviços de operações de dados de 

óbitos. Atualmente, o SIM está sob a gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS) do MS, especificamente da Coordenação Geral de Informações e Análises 

Epidemiológicas (CGIAE), que é responsável pela organização nacional de todos os 

componentes do SIM, inclusive as questões inerentes ao seu documento padrão 

(BRASIL, 2022).  

 O Registro Civil de nascimentos e óbitos é obrigatório pela legislação 

brasileira, mediante atestado médico. A Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015, de 

31.12.1973), no artigo 77 diz que: “Nenhum sepultamento será feito sem certidão, do 

oficial do registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de 

óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de 

duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte” (BRASIL, 

2009a).  

Outra finalidade da DO, de igual importância, é o conhecimento dos 

aspectos quantitativos e qualitativos da mortalidade, dos dados de identificação dos 

indivíduos e das causas do óbito, para se definir o perfil epidemiológico da população 

e implementação de políticas públicas para promoção de saúde, prevenção de 

doenças, assim como elaborar programas e avaliar prioridades. Os indicadores de 

saúde facilitam a análise das informações, cujas qualidade e confiabilidade dependem 

da precisão dos sistemas de informação existentes, estando esses calcados na forma 

pela qual os dados são produzidos, coletados e trabalhados (CREMESP, 2015).  
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O Manual de instruções para o preenchimento da DO, da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), recomenda que essa seja preenchida para todos os 

óbitos, inclusive os fetais, ocorridos em estabelecimentos de saúde, residências ou 

outros locais, sendo o médico o responsável por todas as informações nela contidas. 

O médico não deve assinar uma DO em branco ou deixar declarações previamente 

assinadas; e tem o compromisso de verificar se todos os itens de identificação estão 

corretamente preenchidos. O preenchimento deve ser feito à máquina ou em letra de 

fôrma com caneta esferográfica. A primeira linha tem um número já impresso, que 

serve de controle para o sistema. Não são aceitas emendas ou rasuras e se essas 

acontecem exigem a anulação daquele documento numerado e sua substituição pelo 

setor responsável. Deve-se evitar deixar campos em branco, colocando o código 

correspondente a Ignorado, ou um traço (-), quando não se conhecer a informação 

solicitada. Recomenda-se que os responsáveis pelo preenchimento o façam com 

respeito aos preceitos legais e epidemiológicos vigentes, permitindo a identificação do 

processo mórbido e conduzindo ao conhecimento do perfil saúde-doença, primeira 

ação de vigilância, ponto inicial do desencadeamento de ações saneadoras no campo 

da saúde brasileira (BRASIL, 2001a). 

A responsabilidade médica pela emissão da DO está prevista no Código 

de Ética Médica, conforme Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 

2.217, de 27 de setembro de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222, de 

23 de novembro de 2018, e nº 2.226, de 21 de março de 2019, e a Resolução nº 1.779, 

de 11 de setembro de 2005 (BRASIL, 2022). 

Consta no Código de Ética Médica que é vedado ao médico “Deixar de 

atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou 

seu responsável legal” (artigo 112). Considera em parágrafo único que “O atestado 

médico é parte integrante do ato ou tratamento médico, sendo o seu fornecimento 

direito inquestionável do paciente, não importando em qualquer majoração dos 

honorários” (CREMESP, 2015). 

O artigo 114 alerta para a proibição de “Atestar óbito quando não o tenha 

verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, 

salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de 

necropsia e verificação médico-legal”. E o artigo 115 acrescenta que o médico não 

pode “Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto 

quando houver indícios de morte violenta” (CREMERS, 2018). 
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O código civil brasileiro estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica 

obrigado a repará-lo. A responsabilidade civil do médico se baseia na teoria da culpa, 

sendo subjetiva e deve ser apurada. Caracteriza imprudência o agir com descuido; 

negligência, o deixar de adotar as providências recomendadas; e imperícia, o 

descumprimento de regra técnica da profissão. O Superior Tribunal de Justiça entende 

que estando comprovada a culpa do médico, em caso de mau preenchimento da DO, 

ele poderá ser condenado a indenizar a família do falecido por danos morais e 

materiais sofridos. Sendo o médico o responsável por todas as informações inseridas 

na DO, quando há erro, por exemplo, na indicação do estado civil e esse é causa do 

impedimento na obtenção de benefício previdenciário pelos dependentes, o 

profissional ou o hospital podem ser responsabilizados (CREMERS, 2018). 

Na esfera de responsabilização penal, poderá o médico responder 

criminalmente por eventual incorreção/falsificação no preenchimento da DO, por se 

tratar de documento público. O Código Penal lista os Crimes contra a Fé Pública, 

incluindo os crimes de falsidade documental. O artigo 299 define como falsidade 

ideológica “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante”. As responsabilidades pela conduta do médico nas esferas 

civil, penal e administrativa são independentes, podendo eventuais sanções aplicadas 

serem cumuladas (CREMERS, 2018). 

A emissão e a distribuição, assim como o controle da numeração das 

DOs, são de competência do MS, conforme o artigo 12 da portaria nº 116 MS/SVS. A 

distribuição é gratuita e se dá para estabelecimentos e serviços de saúde, Instituto 

Médico-Legal (IML), Serviço de Verificação de Óbito (SVO), Médico cadastrado pela 

SVS, Cartório de Registro Civil somente para localidades onde não exista médico; 

sendo vedado o acesso para empresas funerárias (BRASIL, 2022). 

As DOs são impressas em três vias. A primeira via deve ficar em poder 

do setor responsável pelo processamento dos dados, da Vigilância Epidemiológica 

Municipal (VEM); a segunda é entregue pela família ao cartório do registro civil, 

devendo nele ficar arquivada para os procedimentos legais; e a terceira permanece 

nas Unidades Notificadoras, em casos de óbitos notificados pelos estabelecimentos 

de saúde, Instituto Médico Legal (IML) ou Serviço de Verificação de Óbito (SVO), para 
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ser anexada à documentação médica pertencente ao falecido, conforme apresentado 

na figura 1 (BRASIL, 2022). 

 

Figura 1 - Destino das três vias da DO  

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

O modelo da DO implantado em 1976 sofreu algumas modificações 

visando ao seu aprimoramento, e o modelo atualmente em vigor está no Anexo 1. É 

composto por nove blocos divididos em 57 campos, que abrangem informações 

capazes de atingir seus objetivos jurídicos e epidemiológicos, conforme apresentado 

na figura 2. (CREMERS, 2018).
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Figura 2 - Apresentação dos nove blocos de composição da DO  

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 
 
 

O Bloco I – Identificação (campos 1 a 14), figura 3,  permite a completa 

identificação do indivíduo, atendendo à finalidade jurídica e ao estudo epidemiológico 

da mortalidade, segundo algumas características sociodemográficas. As informações 

devem ser registradas na DO, com utilização de documento com foto do falecido (RG, 

Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação) (BRASIL, 2009a). 

A idade do falecido deve ser preenchida em anos completos, quando for 

igual ou maior que um ano, e, quando menor que um ano, deve-se completar com o 

número de meses, dias, horas e minutos, a depender do tempo de vida (BRASIL, 

2009a). 

 O campo ‘ocupação habitual’ não deve ser preenchido para óbitos fetais 

nem para crianças com menos de cinco anos de idade. Ocupação habitual é o tipo de 

trabalho que o falecido desenvolveu na maior parte de sua vida produtiva, devendo a 

informação ser detalhada e não ocupações vagas. Para aposentado, deve ser 

colocada a ocupação habitual anterior (BRASIL, 2009a). 
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Figura 3 - Ficha da DO: Bloco I - Identificação do falecido  

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

Os dados do Bloco II se referem à Residência (campos 15 a 19), e os do 

Bloco III à Ocorrência (campos 20 a 26), demonstrados na figura 4,  devem ser 

preenchidos com dados de Residência do falecido e Ocorrência do óbito, de grande 

importância para dados epidemiológicos, permitindo a distribuição espacial dos óbitos 

em cada área, o cálculo de indicadores, feito em geral segundo local de residência e, 

do ponto de vista da vigilância em saúde, possibilitar contato com a família, visando à 

posterior investigação de óbito, se necessário, e também o retorno da equipe de saúde 

ou pesquisa ao local de ocorrência (BRASIL, 2009a). 

Em geral, os médicos consideram que as informações sobre os dados 

sociodemográficos do atestado, como identificação, residência e ocorrência poderiam 

ser preenchidos por outras pessoas, deixando, assim, para funcionários 

administrativos dos hospitais a tarefa de completar essas informações; o que não é a 

recomendação da atual legislação do país, que estabelece como de competência do 

médico toda a informação constante do formulário (CREMESP, 2015).  

Figura 4 - Ficha da DO: Bloco II - Informações sobre a residência e Bloco III – 
                 Informações da Ocorrência do óbito  

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022). 

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 



32 

 

 

Os campos 27 a 36, do Bloco IV, devem ser preenchidos exclusivamente 

em casos de óbitos fetais e de menores de um ano, constando informações sobre a 

mãe, a gestação, o parto, o peso ao nascer, a relação da morte com o parto, se antes, 

durante ou depois, assim como o número da Declaração de Nascido Vivo (DNV). 

Contém dados extremamente relevantes para estudos da saúde materno-infantil e 

estão representados na figura 5. 

Em caso de morte fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe 

ficam obrigados a fornecer a Declaração de Óbito quando a gestação tiver duração 

igual ou superior a 20 semanas, ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 

gramas e/ou estatura igual ou superior a 25cm.  

O termo abortamento se aplica para óbitos intraútero com peso fetal 

menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros, ou tempo de gestação 

menor que 22 semanas. Uma vez reconhecido o abortamento, não se deve emitir a 

DO, não se realiza o sepultamento, e o produto deve ser incinerado na unidade 

hospitalar, após exame anatomopatológico (BRASIL, 2009; CREMESP, 2015; 

CREMERS, 2018; BRASIL, 2022). 

Para todos os nascidos vivos que venham a falecer após o nascimento, 

independentemente da duração da gestação, do peso do recém-nascido e do tempo 

de vida, deverá ser emitida a DO e, para tal, não se deve exigir a Certidão de 

Nascimento (BRASIL, 2022). 

A inclusão da variável 36, que se refere ao número da Declaração de 

Nascido Vivo, favorece o relacionamento entre os Bancos de Dados de Mortalidade 

(SIM/MS) e de Nascidos Vivos (SINASC/MS), para estudos epidemiológicos, de 

natimortalidade, mortalidade perinatal e mortalidade infantil (CREMERS, 2018). 

 

Figura 5 - Ficha da DO: Bloco IV - Informações sobre óbito fetal ou menor que 1 

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 
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No Bloco V, exposto na figura 6, o campo 37 deve ser preenchido em 

caso de óbito de mulher em idade fértil (no Brasil, considerada de 10 a 49 anos), 

informa se ela estava grávida no momento da morte ou tinha estado grávida até́ 1 ano 

antes do óbito. Permite identificar a morte materna (resultante da gravidez, parto ou 

puerpério). O campo 38 esclarece se o falecido recebeu assistência durante a doença 

que ocasionou a morte, e o 39 declara se houve ou não necropsia (CREMESP, 2015).  

 

Figura 6 - Ficha da DO: Bloco V - Informações sobre as condições do óbito 

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

O conhecimento da verdadeira realidade das mortes maternas no Brasil 

é dificultado por subinformação, por não serem as mortes inseridas no SIM/MS e por 

preenchimento inadequado das causas de morte nas DOs pelos médicos, concluiram 

Luizaga et al (2010). A necessidade de aprimorar as estatísticas acerca das mortes 

maternas, do ponto de vista quantitativo e qualitativo é reconhecida mundialmente. As 

falhas foram atribuídas, por Luizaga et al (2010), a um possível desconhecimento do 

médico sobre o correto preenchimento, à sua negligência em atestar as reais causas 

do óbito, ao desconhecimento da utilidade da informação para estudos 

epidemiológicos e de Saúde Pública e uma possível intenção velada de omitir a 

ocorrência do óbito.  

No Brasil, é questionada a confiabilidade dos dados sobre mortalidade, 

especialmente das causas relacionadas ao ciclo gravídico-puerperal. A pesquisa 

documental, realizada por Gil e Gomes Sponholz (2013), em prontuários hospitalares, 

investigou o preenchimento de campos que permitem identificar óbitos maternos nas 

DOs de mulheres em idade fértil, e classificá-los como:  mortes maternas declaradas, 

não maternas, inconclusivas e presumíveis, tendo sido constatadas inadequações em 

mais da metade dos casos, mostrando que o preenchimento da DO, na instituição de 
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estudo, necessitava de ajustes para se estabelecer um diagnóstico mais fidedigno da 

mortalidade materna, que permitiria a implementação de ações para a sua redução. 

O correto preenchimento do campo 40 – causas da morte – implica em 

registrar todas as causas presentes no momento da morte, tenham ou não contribuído 

para ela. Fornece valiosa informação para a construção do perfil epidemiológico da 

população. Contém a Parte I, que deve ser preenchida na primeira linha com a doença 

ou estado mórbido que causou diretamente a morte; e nas linhas subsequentes as 

causas antecedentes, que incluem estados mórbidos, se existirem, que produziram a 

causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica, conforme a 

figura 7.  

 

A causa básica da morte pode ser definida, segundo a OMS, como (a) doença 
ou lesão que iniciou a sucessão de eventos mórbidos que levou diretamente 
à morte, ou (b) as circunstâncias do acidente ou violência que produziu a 
lesão fatal (LAURENTI, 2015, p. 20).  

 

Os dados fornecidos pelo médico que preenche a DO devem ser 

confiáveis e comparáveis, e receberão um código segundo o CID, por técnicos do 

setor de processamento de dados, os codificadores (CREMERS, 2018). É importante 

ressaltar que, abaixo das linhas a, b e c encontram-se as palavras “devido a ou como 

consequência de”, o que dá́ efetivamente a noção de cadeia de causas, e deve ser 

anotado apenas um diagnóstico por linha (CREMESP, 2015). 

Na parte II deve ser registrada qualquer doença ou lesão que tenha 

influenciado desfavoravelmente, contribuindo assim para a morte, não estando 

relacionada com o estado patológico que conduziu diretamente ao óbito, e são 

denominadas causas contribuintes (CREMERS, 2018).  

Devem ser evitados os diagnósticos imprecisos que não esclarecem a 

causa básica da morte, como parada cardíaca, parada respiratória ou parada 

cardiorrespiratória, que são sintomas e modos de morrer, assim como septicemia, 

insuficiência cardíaca, que são quadros evolutivos de diferentes patologias, e não 

causas básicas de óbito (CREMERS, 2018).  

De acordo com França (2019), a qualidade das estatísticas sobre causas 

de morte pode ser questionada, uma vez que são registrados no SIM, anualmente, 

cerca de 400 mil óbitos com causas classificadas como códigos garbage (CG), termo 

usado para causas que não seriam as básicas do óbito ou seriam pouco específicas, 
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sendo, portanto, pouco úteis para a elaboração de políticas públicas; e ainda a causa 

de morte mal definida pode refletir a desigualdade no acesso e na qualidade da 

atenção médica, ou insuficiente informação clínica no momento do óbito. Essa 

situação foi constatada em estudo descritivo, feito por Miná et al(2018), em uma 

maternidade-escola, com foco principal na definição da causa básica, que foi 

considerada incorreta na maioria dos casos, por uso de termos vagos (garbage terms) 

ou não classificados na CID-10, por utilização de siglas e letras ilegíveis.  

Em 2017, o MS priorizou intervenções para a melhoria da informação 

sobre causas de óbito, entre elas a investigação dos casos de CG registrados no SIM 

e a capacitação de médicos para o correto preenchimento da DO, sugerindo 

aprendizado e aperfeiçoamento contínuo (FRANÇA et al, 2019). 

O prontuário médico foi considerado importante ferramenta para o 

registro do cuidado profissional prestado ao paciente e, a despeito da boa qualidade 

das informações, grande parte dos médicos que preencheram as DOs não as 

utilizaram de forma adequada e, por isso, não identificaram corretamente a causa 

básica da morte, em estudo conduzido por Neto et al(2020), que, reconhecendo a 

importância vital das informações da DO para as estatísticas e estratégias em saúde 

pública, propõe a criação de oportunidades para que os médicos atualizem seus 

conhecimentos e práticas na certificação das causas da morte. 

Os prontuários hospitalares e boletins de atendimento médico de 

emergências foram também considerados fontes valiosas de informações e capazes 

de permitir a identificação correta da real causa básica da morte, por Minto et al (2019), 

em estudo descritivo que reclassificou mais da metade dos casos de óbitos com causa 

básica considerada como código garbage. O estudo apontou que além da qualificação 

do médico certificador, seria necessário capacitar os profissionais dos núcleos de 

vigilância e comissões de análise de óbitos, para a definição da causa básica de óbito 

e sua importante contribuição para os projetos de melhoria das ações em Saúde 

Pública, tanto na prevenção das mortes como na qualidade da assistência. 

O item “Tempo aproximado entre o início da doença e a morte” deve 

sempre ser preenchido, porque contribui para estabelecer a correta sequência de 

eventos que o paciente possa ter apresentado (CREMERS, 2018). 
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Figura 7 - Ficha da DO: Bloco V - Informações sobre as causas do óbito 

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

Os dados de identificação do médico que assinou a DO são importantes 

e devem ser preenchidos de maneira legível, nos campos 41 a 47, no Bloco VI, 

disponível na figura 9. Este Bloco objetiva identificar o médico que forneceu a DO, 

com dados que permitam sua localização pelos órgãos competentes, em caso de 

necessidade; por exemplo, para esclarecimentos quanto à real causa básica da morte, 

sempre que o que foi informado não possibilitar esse conhecimento. O Campo 43 diz 

respeito a saber em que condição o médico assinou o atestado: se era o médico que 

assistia o paciente, se substituto, se a DO foi fornecida pelo Instituto Médico Legal 

(IML) ou por Serviço de Verificação de Óbito (SVO), ou se era médico da Secretaria 

de Saúde ou único médico da localidade, situação em que deverá ser anotada a opção 

“outro”, o que está detalhado na figura 8. 
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Figura 8 - Responsável pela emissão da Declaração de Óbito 

 
Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

É importante salientar que a assinatura do profissional médico, em um 

bloco específico e não junto às causas de morte, é a prova de que o médico é o 

responsável por todas as informações, ou sua falta, existentes na DO e não somente 

pelos diagnósticos que levaram ao óbito (CREMESP, 2015).  
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Figura 9 - Ficha da DO: Bloco VI - Informações sobre o médico que preencheu a DO  

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

Em estudo realizado por Mendonça, Drumond & Cardoso (2010), os 

médicos responderam  que os principais problemas são decorrentes do próprio 

formulário, pelo grande número de campos; de falhas na disseminação de instruções 

para o correto preenchimento; da falta de informações disponíveis para o médico no 

momento do registro do óbito; da necessidade de melhorias no conhecimento do 

médico acerca do detalhamento das causas do óbito, principalmente na definição da 

causa básica; e do desconhecimento da importância do preenchimento completo e 

adequado da DO. A conclusão de que a qualidade das informações ainda necessita 

de melhorias, foi também resultado do trabalho de Lucena et al (2014). 

Saito et al (2020) identificaram, em DOs registradas em um hospital-

escola, caligrafia ilegível, rasuras, abreviações e uso de códigos garbage, e foi além, 

ao atribuir a incompletude da DO à falta de comprometimento, atenção ou capacitação 

do médico responsável pelo documento, e/ou descuido com a ética médica. 

Os campos 48 a 52, do Bloco VII – Causas Externas – devem ser 

preenchidos sempre que se tratar de morte decorrente de lesões provocadas por 

violência (homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita), qualquer que tenha sido o 

tempo entre o evento lesivo e a morte, sendo que o responsável é o médico legista do 

Instituto Médico Legal (IML), mediante necropsia (CREMESP, 2015) (figura 10). 

 

Figura 10 - Ficha da DO: Bloco VII - Informações sobre as mortes por causas externas  

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

       No Bloco VIII – Cartório – os campos 53 a 57 (figura 11) são de uso 

exclusivo do Cartório, para o registro do óbito e emissão da Certidão de Óbito. No 
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caso especial de óbitos ocorridos em localidades sem médico, a Lei prevê que duas 

testemunhas que tenham presenciado ou certificado a morte possam promover seu 

registro em Cartório, assinando a DO existente nesta Instituição, no Bloco IX, campos 

58 e 59 (CREMESP, 2015), conforme figura 12. 

Segundo o artigo 77, do código de Registro Civil, “nenhum sepultamento 

será feito sem certidão do Oficial de Registro do lugar do falecimento, extraída após a 

lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou, 

em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tenham presenciado ou 

verificado a morte” (CREMERS, 2018). 

 

Figura 11 - Ficha da DO: Bloco VIII - Informações preenchidas pelo cartório que 
                   registra o óbito  

  

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

Figura 12 - Ficha da DO: Bloco IX - Informações sobre a situação de ausência do 
                   profissional médico na localização  

 

Fonte: Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

 A DO Epidemiológica é documento padrão utilizado para coleta de dados 

sobre o óbito de identificação tardia, em que não seja mais possível emitir uma DO 

oficial, que não se aplica para lavrar a Certidão de Óbito pelo Cartório de Registro Civil 

e que permite a contabilização de óbitos para a produção de estatísticas vitais. É 

documento impresso em via única, com sequência numérica, emitido, controlado e 

distribuído também pelo MS, por meio da SVS, possuindo os mesmos blocos e 

variáveis da DO oficial, com algumas diferenças, conforme modelo do quadro 

comparativo na figura 13 (BRASIL, 2022) e o anexo B. 
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Figura 13 - Diferenças entre a Declaração de Óbito oficial e a Declaração 
                   Epidemiológica  

 
Fonte: Coordenação-Geral de informações e Análises Epidemiológicas, Ministério da Saúde (2022) 

 

Melo, Bevilaqua e Barletto (2013) estudaram os sentidos e significados 

no preenchimento da DO, considerando que esse documento tem diferentes 

dimensões e tal multiplicidade está associada às diferentes experiências dos sujeitos 

do saber envolvidos tanto no preenchimento, quanto na utilização do documento. 

Avaliaram que a DO tem também diferentes significados, conforme quem a “olha” e 

em nome de quem o “faz”, considerando a finalidade de produção de informações e 

estatísticas na área da saúde e para o setor jurídico/legal, cartórios, seguradoras, 

institutos de previdência. Essas diferentes dimensões e implicações podem intimidar 

o médico e impactar na forma de preenchimento do documento.   
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Segundo Melo, Bevilaqua & Barletto (2013), o médico se refere ao 

campo 40 como a “parte médica” da DO, que depende de um conhecimento técnico 

especializado que só ele tem, em detrimento das demais informações preenchidas por 

profissional administrativo, na maioria das instituições, por uma visão fragmentada do 

documento. Essa prática pode se associar à ideia hegemônica da medicina tecnicista, 

positivista, funcionalista, em que o papel do médico é o de dizer sobre a lesão e a 

doença, já que esse é o mal que deve ser vencido para se combater a morte. Os 

entrevistados, de maneira geral, relataram que o preenchimento da DO é um processo 

automático e solitário. Os autores consideram como uma das principais contribuições 

do estudo, a evidência de como a subjetividade e o lugar social do sujeito tem 

implicações no preenchimento da DO e impactam a produção de informações sobre 

a mortalidade. Concluem que a DO, instrumento técnico e objetivo para produção de 

estatística de saúde, não é destituída de significados e sentidos e pode refletir 

questões culturais, o lugar social do sujeito que a preenche e as suas representações 

sobre a morte. 

No Brasil, a Lei no 6.229, de 17 de julho de 1975, dispôs sobre a 

organização do Sistema Nacional de Saúde (SNS). A política nacional de saúde foi 

formulada pelo MS e aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Social então 

existente. Ainda em 1975, foram criados, no âmbito do MS, o SNS e um subsistema 

de mortalidade, a partir da adoção de um modelo único de declaração do óbito para 

todo o país (BRASIL, 2009c). No Primeiro Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, 

em 1979, já se delineavam os princípios que vieram a ser adotados pelo atual SUS: 

1) o direito à saúde, concebido como universal e inalienável; 2) o caráter intersetorial 

dos determinantes da saúde; 3) o papel do Estado no sentido de regular “para 

obstaculizar os efeitos mais nocivos das leis do mercado na área da saúde”; 4) a 

descentralização, a regionalização e a hierarquização; e 5) a participação popular e o 

controle democrático (CORDEIRO, 2004). 

A 8ª. Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, de 17 a 21 

de março de 1986, evidenciou que as modificações necessárias ao setor saúde 

transcendiam os limites de uma reforma administrativa e financeira e exigiam uma 

reformulação mais profunda, que contemplasse a ampliação do próprio conceito de 

saúde e de sua correspondente ação institucional, e a revisão da legislação, no que 

diz respeito à promoção, proteção e recuperação da saúde (CORDEIRO, 2004). 
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O SUS, criado pela Constituição Federal de 1988, foi posteriormente 

regulamentado por duas leis federais: a Lei Orgânica da Saúde (Lei no. 8.080, de 19 

de setembro de 1990) e a Lei no. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que trata do 

controle social e do financiamento do setor Saúde. No contexto, marcado pela 

valorização da gestão participativa, municípios e estados passaram a ter papel 

fundamental, inclusive na geração e no uso de dados necessários aos diferentes 

subsistemas de informação em saúde existentes no país (BRASIL, 2009c). 

As estatísticas de morbidade provinham principalmente de serviços e 

programas verticais, com vários bancos de dados, com graus variáveis de cobertura 

e de qualidade das informações, cujas inconsistências acarretavam baixas 

possibilidades de análise da situação e não geravam conhecimento coerente e útil 

para subsidiar decisões. Os sistemas de informações têm, basicamente, o objetivo de 

aquisição do conhecimento que deve fundamentar a gestão dos serviços. A década 

de 1970 representou um marco na história das estatísticas de saúde no país. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), criado em 1923, foi 

regulamentado pela Lei Federal no. 6.015, em 1973, quando passou a ser responsável 

pela produção de estatísticas vitais no país, como registros de nascimentos e óbitos, 

usando dados dos Cartórios do Registro Civil (BRASIL, 2009c). 

Vários sistemas de informação, voltados para diferentes dimensões: 

epidemiológica, demográfica, de produção de serviços e outras funcionalidades, estão 

implantados no Brasil. Os sistemas de informação que registram a experiência 

demográfica e de saúde no país, e que, portanto, configuram a linha da vida, 

compreendem: o nascimento (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – 

SINASC), a doença (Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação – SINAN, 

Sistema de Informações Hospitalares – SIH), e a morte (Sistema de Informação sobre 

Mortalidade – SIM). O registro, a compilação e a difusão dos dados em saúde do 

Sistema Único de Saúde estão vinculados ao Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS) (BRASIL, 2009c). 

    O Ministério da Saúde promoveu o treinamento de pessoal, a 

sensibilização das autoridades e a formação de médicos, para que dessem a 
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importância devida ao correto preenchimento da declaração de óbito, e também dos 

responsáveis pelo processamento e análise dos dados (BRASIL, 2009. 2 v). 

A partir de 1994, foi automatizada no sistema a codificação das causas 

básicas pelo Seletor de Causa Básica (SCB), a partir dos diagnósticos lançados pelo 

médico na DO.  

O objetivo do SIM não é o de promover investigação para cada caso de 

óbito, durante todo o tempo, mas, sim, o de, cada vez mais, fazer diminuir a proporção 

de casos que necessitam ser investigados, com base no almejado melhor 

preenchimento da declaração de óbito.  

Em publicação sobre a avaliação dos sistemas de informação em saúde 

no Brasil, afirmou-se que: 

  

[...] se gerados de forma regular e manejados em um sistema dinâmico, os 
indicadores de saúde são instrumentos valiosos para a gestão e avaliação da 
situação de saúde em todos os níveis. Os sistemas de informação em saúde 
constituem-se, assim, insumos para o estabelecimento de políticas e 
prioridades melhor ajustadas às necessidades de cada população (MELLO 
JORGE, M. H. et al., 2010, p. 07). 

 

O MS declara que o Brasil, de uma maneira geral, conta com uma 

cobertura adequada do SIM, enquanto a Organização Mundial de Saúde declara uma 

deficiência de registro completo e adequado, definindo como uma posição 

intermediária na qualidade dos dados. Medidas como a gratuidade dos registros civis, 

a introdução da terceira via da DO, o aprimoramento do preenchimento da DO, com 

ênfase na causa básica do óbito contribuíram para melhorar a qualidade e 

confiabilidade dos dados. Reiterada a importância do médico, como responsável legal 

pelo documento, sua capacitação pelas escolas médicas e entidades de classes (GIL 

e GOMES, 2013). 

Silva et al (2013) reconhecem o SIM como a principal fonte de dados 

sobre mortalidade no Brasil, com visível aumento anual da sua abrangência, e tem 

como principal obstáculo para melhorar a qualidade de suas informações o 

preenchimento inadequado do seu documento padrão, a DO, e considera ser a classe 

médica a única responsável por perdas de dados científicos e epidemiológicos.  

Um estudo de DO registrou “altíssimos índices de equívocos no 

preenchimento da documento, demonstrando negligência ou desconhecimento da 
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própria fisiopatologia das doenças por parte dos médicos”, e relacionou com “grande 

falha dos currículos das escolas médicas, bem como carência de projetos de 

educação médica continuada que abordem tal temática de inestimável importância, 

demonstrando a pouca preocupação com relação à formação médica relacionada às 

estatísticas vitais, base fundamental para o planejamento em saúde da população”. 

Propõe ações transformadoras que visem desenvolver o compromisso e a 

responsabilidade do médico com relação à importância desde documento, cujo 

significado vai muito além da exigência para o sepultamento (SILVA et al, 2013). 

Diante do exposto, é de inquestionável relevância o preenchimento 

correto e completo da DO pelo profissional médico, para que sejam cumpridas as suas 

finalidades jurídica e epidemiológica. É documento essencial para a coleta de dados 

sobre mortalidade, com informações que são base para os cálculos de estatísticas 

vitais no Brasil. Os indicadores de saúde são produzidos a partir de dados do SIM, 

que depende da adequada qualidade da DO, para a sua credibilidade e aplicabilidade. 

Os sistemas de informação são importante instrumento de análise da qualidade da 

assistência prestada à população brasileira e para elaboração, implementação e 

avaliação de políticas públicas voltadas para a promoção de saúde e prevenção de 

doenças, no Brasil. 
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3 A MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL E A ATUAÇÃO DOS 
   COMITÊS DE VIGILÂNCIA E INVESTIGAÇÃO DOS ÓBITOS 
 

It ain’t what you don’t know that gets you 
into trouble. It’s what you know for sure 

that just ain’t so. 

Mark Twain 

 

Morte materna é um problema de saúde pública de interesse mundial.  

A definição de morte materna, segundo a OMS, em 1997, consta na 

publicação do Ministério da Saúde “A Declaração de Óbito: Documento Necessário e 

Importante”, como:   

 
É a morte de uma mulher, ocorrida durante a gestação ou até um ano após 
seu término, independentemente da duração ou da localização da gravidez, 
devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por 
medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou 
incidentais (BRASIL, 2009a, p. 27). 

 

As mortes obstétricas diretas respondem por mais de dois terços dos 

casos e as principais causas são: hipertensão arterial, hemorragias, infecções 

puerperais e aborto. As mortes obstétricas indiretas são aquelas resultantes de 

doenças preexistentes ou que se desenvolveram durante a gestação, não 

provocadas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez, mais 

frequentemente relacionadas às doenças do aparelho cardiovascular. Morte Materna 

Tardia é a morte de uma mulher, devido a causas obstétricas diretas ou indiretas, que 

ocorre num período superior a 42 dias e inferior a um ano após o fim da gravidez. 

 O Guia de Vigilância ao Óbito Materno afirma que:  

 
A investigação dos óbitos maternos contribui para a identificação do número 
real de óbitos maternos, medida que permite a identificação daqueles que 
não foram informados corretamente e os que não tem declarações de óbitos 
registradas ou não entraram no sistema de informação. Proporciona 
informações sobre os problemas que contribuíram para essas ocorrências, 
permite a correção dos dados pessoais da falecida, a avaliação da atenção 
prestada à mulher em todos os níveis de complexidade e do preenchimento 
da declaração de óbito, sendo indispensável para a definição de intervenções 
voltadas para evitar novas mortes (BRASIL, 2009b, p. 12). 
 
 

 A Morte Materna é considerada declarada quando as informações 

registradas na DO permitem classificar o óbito como materno, com o preenchimento 
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do campo 37 e informações corretas e completas no campo 40, onde são registradas 

as causas da morte. A morte materna não declarada só é identificada após 

investigação do Comitê de Mortalidade Materna (BRASIL, 2009b). 

A Razão da Mortalidade Materna (RMM) relaciona o número de óbitos 

com o número de nascidos vivos, na população residente em determinado espaço 

geográfico, no período considerado (BRASIL, 2009b). 

 
A mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos 
humanos das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos e 
por ocorrer principalmente nos países em desenvolvimento. Os índices de 
mortalidade materna nos países em desenvolvimento são alarmantes 
(BRASIL, 2009b, p. 07). 

 

No Brasil, são muitas as políticas públicas que permeiam a organização  

da assistência à Saúde da Mulher, sendo que o atendimento integral à saúde da 

mulher compreende um planejamento reprodutivo adequado, que consiste em orientar 

e disponibilizar métodos contraceptivos efetivos, seguros, aceitos pela própria 

paciente, de fácil acesso e uso; que reduzam o número de gestações não planejadas, 

principalmente na adolescência, e que viabilizem intervalos interpartais adequados, 

que  permitam o período de amamentação  não menor que  um ano, dando à mulher 

o direito e oportunidade de ter o número de filhos que desejar e puder alimentar, vestir, 

educar, oferecer oportunidades de crescimento saudável (BRASIL, 2011). 

O acompanhamento pré-natal tem enorme importância e influencia 

diretamente no desfecho satisfatório do ciclo gravídico-puerperal, é realizado 

conforme protocolo assistencial da política pública antes intitulada Rede Cegonha, e 

agora em fase de substituição pela Rede de Atenção Materna e Infantil (RAMI), com 

iniciação o mais precoce possível, no primeiro trimestre; realização de no mínimo seis 

consultas; com seguimento regular de parâmetros como ganho de peso, aferição da 

pressão arterial, medida da altura uterina, ausculta de batimentos cardíacos fetais; 

viabilização dos exames laboratoriais e tratamentos necessários, classificação de 

risco e atendimento diferenciado daquelas consideradas de alto risco; ações 

educativas em grupos, vacinação; identificação de intercorrências, com atenção 

especial para hipertensão arterial, diabetes, infecções; estímulo ao parto normal e 

amamentação (BRASIL, 2011). 

A Razão de Mortalidade Infantil é definida pelo número de óbitos em 

menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em 
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determinado espaço geográfico, no ano considerado. Aqueles que acontecem nos 

primeiros 28 dias de vida são denominados óbitos neonatais e se subdividem em 

neonatais precoces, de 0 a 6 dias, e neonatais tardios, de 7 a 27 dias, e são chamados 

pós-neonatais os que acontecem de 28 dias até 01 ano de vida. Os óbitos fetais são 

aqueles que acontecem intraútero, em situações de gestação maior que 22 semanas, 

peso fetal maior ou igual a 500 gramas e estatura maior ou igual a 25 centímetros. A 

denominação óbito perinatal se refere à somatória dos óbitos fetais e os neonatais 

precoces, refletindo, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da 

mãe, assistência inadequada ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. O 

componente pós-neonatal da mortalidade infantil denota o desenvolvimento 

socioeconômico e a infraestrutura ambiental, que condicionam a desnutrição infantil e 

as infecções associadas, relacionadas à amamentação, programas de imunização e 

saneamento básico (BRASIL, 2009d).    . 

A Portaria GM nº 1.172 de 15 de junho de 2004 preconizou que seria 

atribuição do componente municipal do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde a 

vigilância epidemiológica e o monitoramento da mortalidade infantil e materna, e dos 

estados, de forma complementar à atuação dos municípios. Portanto, as Secretarias 

de Saúde deveriam designar uma equipe de vigilância de óbitos de referência do 

município e do estado. Em 2008 a vigilância epidemiológica da morte materna foi 

regulamentada pela Portaria GM no. 1.119 de 5 de junho de 2008, que estabeleceu 

fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de informações pelo Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (BRASIL, 2009b). 

 
Os Comitês de Morte Materna são organismos interinstitucionais, de caráter 
eminentemente educativo, com atuação sigilosa, não coercitiva ou punitiva. 
Congregam instituições governamentais e da sociedade civil organizada, 
contando com participação multiprofissional, visam analisar todos os óbitos 
maternos e apontar medidas de intervenção para a sua redução na região de 
abrangência. Constituem-se como importantes instrumentos de gestão que 
permitem avaliar a qualidade da assistência à saúde prestada à mulher, para 
subsidiar as políticas públicas e as ações de intervenção (BRASIL, 2009b, p. 
23). 

 
 

As atribuições dos comitês são: investigar e analisar os óbitos, propor 

medidas para evitar novas ocorrências, qualificar a informação, divulgar os dados, 

além de promover ações de educação, mobilização e articulação dos setores 

envolvidos. São propostos para a sua composição: representantes da Secretaria de 

Saúde das áreas de: Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da Mulher, Atenção 
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Básica/Saúde da Família, Atenção Especializada, Vigilância Epidemiológica; do 

Conselho Municipal de Saúde; Conselhos Regionais de Entidades Profissionais 

(CRM, COREN); Faculdades de Medicina, de Enfermagem e de Saúde Pública; 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente; Ministério Público; Sociedades 

científicas: obstetrícia, pediatria, enfermagem, outras; Entidades da sociedade civil 

organizada; Representantes dos hospitais locais (públicos e privados) (BRASIL, 

2009b). 

São utilizadas como fontes de dados: a declaração de óbito, entrevista 

domiciliar com familiar, além do levantamento de dados dos serviços de saúde, 

incluindo prontuários de Unidades Básicas de Saúde (UBS), dos serviços de urgência, 

de ambulatório de especialidades, prontuários hospitalares, laudos de 

necropsia/anatomopatológico, entrevistas com profissionais envolvidos com a 

assistência, entre outros (BRASIL, 2009b). 

O estudo de caso segue as seguintes etapas: (1) Identificação do óbito; 

(2) Aplicação dos critérios de inclusão / exclusão; (3) Entrevista domiciliar; (4) 

Levantamento de dados dos serviços de saúde; (5) Resumo; (6) Discussão e 

conclusão sobre o caso; (7) Análise de evitabilidade; (8) Identificação das medidas de 

prevenção/intervenção necessárias; (9) Elaboração de estatísticas anuais para 

análise comparativa; e (10) Divulgação e discussão dos dados em reuniões das 

instituições e grupos envolvidos (BRASIL, 2009b). 

Segundo Luizaga et al (2010), a criação dos Comitês de Morte Materna, 

em 1987, pelo MS, se constituiu em estratégia para a busca ativa e investigação dos 

óbitos de mulheres em idade fértil, permitindo resgatar e corrigir os dados de morte 

materna no SIM/MS, em caráter estatístico e epidemiológico e não jurídico, porque 

legalmente a DO oficial não pode ser modificada, depois do registro em cartório. Essa 

pesquisa recomendou aumento do número e fortalecimento dos Comitês de Morte 

Materna, visando melhorar a assistência e prevenir agravos no ciclo gravídico-

puerperal, e também aprimorar as estatísticas e permitir adequada análise 

epidemiológica. 

Em 1994, na Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD), a saúde reprodutiva foi definida como “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social em todas as matérias concernentes ao 

sistema reprodutivo, suas funções e processos, e não apenas à mera ausência de 

doença ou enfermidade''. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa 
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possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo a capacidade de reproduzir e a 

liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo (CIPD, 1994). Nessa 

definição, toma-se como referência o conceito de saúde da OMS, e são incorporadas 

dimensões da sexualidade e da reprodução humana numa perspectiva de direitos 

(WHO, 2016). 

A ONU e a Organização Mundial de Saúde (OMS) consideram como 

suas funções essenciais na saúde pública: a liderança em questões críticas para a 

saúde e envolvimento em parcerias onde a ação comum é importante; determinar a 

agenda de pesquisa e estimular a geração, difusão e utilização de conhecimentos 

valiosos; estabelecer  normas e promover e acompanhar a sua aplicação prática; 

desenvolver opções políticas éticas e científicas de base; prestar apoio técnico, 

catalisando mudanças e capacitação institucional sustentável; acompanhar a situação 

de saúde e avaliação das tendências em saúde (WHO, 2016). 

No ano 2000, o Brasil assinou com outros 190 países a Declaração do 

Milênio, durante a Conferência do Milênio promovida pela ONU, na qual foram 

estabelecidos oito compromissos para diminuir a desigualdade e melhorar o 

desenvolvimento humano, denominados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM). O quinto objetivo (5-ODM) traçado foi a redução da mortalidade Materna em 

70%, entre 1999 e 2000 (WHO, 2012). Porém, o Brasil, assim como a maioria dos 

países no mundo, não cumpriu a meta estabelecida, e reduziu a RMM em 

aproximadamente 50% no período determinado (UN, 2014). 

A possibilidade de acelerar o declínio da razão de mortalidade materna 

foi revista durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, de 2015, em Nova York, 

quando foi lançada pela ONU a Estratégia Global para a Saúde das Mulheres, das 

Crianças e dos Adolescentes 2016-2030, que visa acabar com as mortes evitáveis de 

mulheres, crianças e adolescentes, além de proporcionar a esses grupos um ambiente 

mais próspero (OMS, 2015). 

Os países firmaram um novo compromisso, conforme descrito pelos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para reduzir ainda mais a 

mortalidade materna. Segundo a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), uma 

das aspirações do terceiro ODS é reduzir globalmente a taxa de mortalidade materna 

para menos de 70 para cada 100 mil nascidos vivos, e, além disso, garantir que 

nenhum país tenha uma taxa de mortalidade materna que supere o dobro da média 

mundial (WHO, 2016). 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/es/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/women-deliver-global-strategy/es/
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É preciso considerar as diferenças entre os diversos países e, nesse 

sentido, a maioria dos óbitos maternos ocorre nos países em desenvolvimento, com 

RMM acima de 200 por 100 mil nascidos vivos, sendo o Brasil responsável por 

aproximadamente 20% destes óbitos. Já nos países desenvolvidos, a RMM 

geralmente é baixa, atingindo 10 óbitos por 100 mil nascidos (BRASIL, 2009b). 

Portanto, todos os países devem reduzir pelo menos dois terços da sua RMM até 

2030. Com isso, a meta brasileira é de aproximadamente 35 mortes para cada 100 

mil nascidos vivos. Para tanto, todos os municípios e cada médico devem estar em 

sintonia com o plano nacional e firmar compromissos de redução da mortalidade 

materna (WHO, 2016). 

A falta de educação, alimentação adequada, suporte social e assistência 
sanitária associam-se fortemente à mortalidade materna, sendo um indicador 
de iniquidade entre os ricos e os pobres. A mortalidade materna ainda 
evidencia as desigualdades de gênero, tanto no acesso à educação, à 
nutrição, quanto no acesso à saúde e seu caráter prevenível, considerando a 
importância de se estabelecer ações intersetoriais que garantam a qualidade 
do acesso à saúde a toda população (OPAS, 2018, p. 07).  

 

A OPAS/OMS, o Ministério da Saúde do Brasil e a Federação Brasileira 

de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) conduziram a Estratégia Zero Morte 

Materna por Hemorragia – 0MMxH. A proposta envolveu esforço coletivo de gestores 

e profissionais de saúde, mobilização de governos, sociedade civil, sociedades de 

especialidades médicas e comunidades, para acelerar a redução da morbimortalidade 

grave no Brasil, com foco na hemorragia pós-parto por atonia uterina, considerada 

uma das causas mais prevalentes de óbito materno (OPAS, 2018). 

Um dos eixos principais da estratégia é fortalecer as capacidades dos 

profissionais da área da saúde em habilidades para controle das emergências 

obstétricas hemorrágicas, e esses devem ser multiplicadores em seus municípios. 

Propõe-se o fortalecimento dos serviços de saúde, a eliminação das barreiras ao 

acesso e a garantia de disponibilidade de medicamentos essenciais e sangue seguro 

para transfusões (OPAS, 2018). 

O atraso na abordagem adequada da hemorragia puerperal acontece 

em decorrência de alguns fatores como dificuldade de acesso das pacientes ao 

sistema de saúde, condução inadequada da hemorragia, em desacordo com 

protocolos estabelecidos, problemas organizacionais ou de estrutura das 

maternidades. Como parte da estratégia, adotou-se o conceito “Hora de Ouro”, que 

recomenda o controle do sítio de sangramento dentro da primeira hora a partir do 



51 

 

 

diagnóstico, com intervenção precoce, agressiva e oportuna, visando a desfecho 

favorável (OPAS, 2018). 

Os profissionais de saúde são treinados para identificar fatores de risco, 

realizar ações preventivas, diagnosticar precocemente a hemorragia através de sinais 

de alarme e instituir imediatamente medidas medicamentosas e procedimentos 

reconhecidamente eficientes e resolutivos, com base no documento “Recomendações 

Assistenciais para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hemorragia Obstétrica” 

(OPAS, 2018). 

Segundo a ONU, o índice de mortalidade em crianças menores de 5 

anos em todo o mundo reduziu em 56%, passando de 14,2 milhões em 1990 para 6,2 

milhões em 2018; e a taxa de mortalidade materna mundial reduziu 38%, entre 2000 

e 2017, sendo que a mais significativa redução foi no sul da Ásia. A OMS declara que 

"o sucesso se deve à vontade política de melhorar o acesso a serviços de saúde de 

qualidade, investindo na força de trabalho em saúde, introduzindo atendimento 

gratuito para grávidas e crianças e apoiando o planejamento familiar”. Embora tenha 

sido constatado o declínio, os índices atuais são considerados elevados, com 

inegáveis desigualdades regionais e intraurbanas, com predominância em grupos 

sociais específicos.  Estima-se que a maioria dos países em desenvolvimento ficaria 

aquém da meta pactuada na Agenda 2030, a julgar pela realidade atual (OMS, 2015). 

 A Razão de Mortalidade Materna espelha a qualidade da assistência 

prestada à vida reprodutiva dos cidadãos, o nível de desenvolvimento das regiões e 

países e a concepção de seus dirigentes, especialmente no que diz respeito à 

assistência à saúde da mulher.  

Portanto, o compromisso com a redução da mortalidade materna e 

infantil é enorme, desafiador, e deve abranger o poder público e toda a sociedade civil, 

reconhecendo as particularidades de cada localidade. Deve ser assumido por todos 

os profissionais envolvidos na assistência materno-infantil, desde o planejamento 

reprodutivo, a assistência ao pré-natal, parto e puerpério, assim como ao recém-

nascido, considerando que as posturas e decisões envolvem aspectos culturais, 

educacionais, religiosos, familiares, sociais e emocionais dos profissionais e da 

população assistida, nas esferas pública e privada. 

A discussão dos óbitos ocorridos, nos comitês de mortalidade, por 

equipe multiprofissional e interinstitucional, permite identificar problemas assistenciais 

e apontar soluções, com função educativa, constituindo-se, em última instância, em 
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excelente estratégia para a melhoria da assistência à população, com o intuito de 

reduzir os índices de mortalidade e fortalecer a elaboração e implementação de 

políticas públicas. 
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4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS, O COMITÊ DE MORTALIDADE E O 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL   

 
Conhecimento não é aquilo que você 

sabe, mas o que você faz com aquilo que 
você sabe. 

Aldous Huxley 

 

   As políticas públicas são fundamentais para as democracias modernas. 

E, segundo Souza (2006), existe consenso sobre a importância da participação de 

diversos atores do Estado, sociedade civil, mercado, em todas as etapas da 

formulação das políticas públicas, da elaboração até a avaliação. O conceito de 

política pública carece de consenso, defendido por Souza (2006) como o conjunto de 

decisões inter-relacionadas tomadas por atores e que se referem à escolha de 

objetivos e de meios para alcançá-los.  

A abordagem estatista (state-centered policy-making) considera as 

políticas públicas um monopólio de atores estatais, e permite aos atores não estatais 

influenciar na elaboração, mas não exercer liderança. A abordagem multicêntrica 

aponta como protagonistas do estabelecimento de políticas públicas as organizações 

privadas, aquelas não governamentais, organismos multilaterais, juntamente com 

atores estatais, redes de políticas públicas (policy networks), e considera “pública” 

quando o problema a ser enfrentado é público. Assim, uma pluralidade de atores 

protagoniza o enfrentamento dos problemas públicos.  

Segundo Secchi (2013), são chamadas políticas governamentais 

aquelas elaboradas e estabelecidas por atores governamentais, dos órgãos dos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e são consideradas o subgrupo mais 

importante das políticas públicas. Afirma que uma política pública deve resultar em 

uma diretriz intencional, seja ela uma lei, uma nova rotina administrativa, uma decisão 

judicial, entre outras; podendo abranger diretrizes estruturantes (de nível estratégico), 

de nível intermediário e operacionais. O problema é considerado público quando tem 

implicações para uma quantidade ou qualidade notável de pessoas. 

 

Um problema é a discrepância entre o status quo e uma situação ideal 
possível. Um problema público é a diferença entre o que é e aquilo que se 
gostaria que fosse a realidade pública. Pode aparecer subitamente, ...e 
também pode ganhar importância aos poucos, ...pode estar presente por 
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muito tempo, mas não receber suficiente atenção porque a coletividade 
aprendeu a conviver com ele (SECCHI, 2013, p. 34). 

 

Para o autor, o processo de elaboração de políticas públicas (policy-

making process) é também conhecido como Ciclo de Políticas Públicas (policy cycle), 

um esquema de visualização e interpretação que o organiza em fases sequenciais e 

interdependentes, podendo se alternarem ou misturarem. São sete as fases 

principais: Identificação do problema, formação de agenda, formulação de 

alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e extinção. O ciclo ajuda 

a organizar as ideias, simplifica a complexidade da política pública e ajuda os atores 

a criar um referencial comparativo para casos heterogêneos. 

No mesmo estudo se lê que as políticas públicas são estabelecidas e 

influenciadas por um grupo de atores considerados na literatura das ciências políticas 

como indivíduos, grupos ou organizações que desempenham algum papel na arena 

política. Os atores políticos têm papel relevante por sensibilizar a opinião pública sobre 

problemas de relevância coletiva, estudar e elaborar propostas, influenciar a pauta da 

agenda, tomar decisões, fazer converter intenções em ações, influenciar o conteúdo 

e os resultados da Política Pública. 

Secchi (2013) afirma, ainda, que cada arena política tem uma 

configuração de atores peculiar e a presença desses acontece em função de quão 

diretos são os resultados da política pública sobre suas atividades, a sua presença 

territorial na área de aplicação, bem como a acessibilidade aos processos decisórios 

e/ou implementação. Divididos em dois grandes grupos de categorias: 

governamentais e não governamentais, sendo que os primeiros se subdividem em 

políticos, burocratas, designados politicamente (comissionados ou de confiança) e 

juízes. Fazem parte da categoria não governamental os grupos de interesses formais 

e informais, partidos políticos, meios de comunicação, destinatários das PP, 

organizações de terceiro setor e outros stakeholders, como fornecedores, organismos 

internacionais, financiadores, especialistas e outros. Propõe-se uma rede de políticas 

públicas como uma estrutura de interações, entre atores públicos e privados, que se 

sintam motivados para debater e agir em torno de temas de interesse comum. 

No modelo gerencial de gestão, conforme Secchi (2013), os burocratas 

por serem detentores de conhecimento técnico sobre sua atividade profissional, por 

terem melhor conhecimento do funcionamento da máquina estatal e maior 

proximidade com os destinatários das políticas públicas, conseguem maior eficácia na 
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sua implementação e melhores resultados. Influenciam em todas as fases do ciclo das 

PP: na agenda, percebem as necessidades dos destinatários e identificam os seus 

problemas relevantes; na formulação de alternativas, subsidiam os políticos para a 

formulação e escolhas de soluções para os problemas públicos: têm o seu maior papel 

na fase de implementação, quando conseguem defender seus interesses e os da 

comunidade; e, por fim, na avaliação fornecem dados relevantes para os sistemas de 

controle e para os políticos, recebem críticas e sugestões vindas dos destinatários das 

PP. 

Lipsky (1980) chama de street level bureaucrats, ou burocratas de linha 

de frente, aqueles que têm um contato direto com o público, com alto grau de 

discricionariedade e, portanto, liberdade de decisão, podendo ir de um nível de super 

conformidade a níveis de total desobediência às regras de execução das políticas 

públicas. Usam como estratégias a organização do trabalho conforme a 

disponibilidade de recursos financeiros, humanos, tempo e espaço disponíveis; 

inclusive mudando os objetivos, criando alternativas práticas em benefício dos 

usuários (policy takers) ou da própria administração pública.                                                                                                                                                                         

Porta e Morlino (2001) definem grupo de interesse como “um grupo de 

pessoas organizadas voluntariamente que utiliza recursos para influenciar decisões e 

políticas públicas”, podendo ser formalmente constituídos (sindicatos, colegiados 

profissionais, associações comerciais) ou serem informais (movimentos feministas, 

grupos ambientalistas). Os grupos de interesse influenciam: o reconhecimento de 

problemas públicos, a prospecção de soluções, a tomada de decisões, a 

implementação das políticas públicas, influindo sobre os agentes implementadores e 

a avaliação, sublinhando diante da opinião pública a eficácia ou ineficácia das políticas 

públicas. 

Para Secchi (2013), uma política pública deve resultar em uma diretriz 

intencional, seja ela uma lei ou uma nova rotina administrativa, não se restringindo a 

macro diretrizes estratégicas, como as políticas educacional, ambiental ou agrária 

nacionais, pois são públicos, também, os problemas estaduais, regionais e municipais. 

Considera políticas públicas tanto as diretrizes estruturantes (de nível estratégico) 

como as diretrizes de nível intermediário e operacionais, e conclui que 

independentemente do nível de análise, ou do nível de operacionalização, o conceito 

de política pública está vinculado à tentativa de enfrentamento de um problema 

público. 
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O Comitê de Mortalidade Materna pode ser considerado uma Política 

Pública, conforme a definição de Secchi, por ser regulamentado por portaria do 

Ministério da Saúde, de caráter interinstitucional e multiprofissional, com função de 

investigar o óbito materno, identificar os fatores modificáveis que o favoreceram, 

alertar e propor soluções para evitar a ocorrência de outros casos nas mesmas 

condições, através de classificação de critérios de evitabilidade. É multicêntrica, uma 

vez que dele participam representantes da sociedade civil, de hospitais públicos e 

privados, da secretaria municipal de saúde, de agentes comunitários de saúde, de 

universidades, do conselho regional de medicina, médicos obstetras e pediatras, da 

vigilância epidemiológica, dos conselhos municipais de saúde e da criança e do 

adolescente.  

O comitê de mortalidade participa como ator das diversas fases do ciclo 

de políticas públicas, porque identifica os problemas assistenciais, em setores como 

o planejamento reprodutivo, a assistência pré-natal, o parto e puerpério, assim como 

a atenção hospitalar, considerando que as principais causas de morte materna são 

hipertensão arterial, as hemorragias e infecções. Avalia a implementação e condução 

das políticas públicas já existentes, como a Rede Cegonha, que foi substituída 

recentemente pela RAMI (Rede de Atenção Materna e Infantil), Hospital Amigo da 

Criança, Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia Pós-Parto, sendo esta 

resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde do Brasil e a OMS/OPAS. 

Identifica, apresenta e discute o problema, propõe mudanças e medidas de 

intervenção, implementação e participa das tomadas de decisão. Tem também função 

educativa voltada para os profissionais de saúde, com apresentação e discussão dos 

casos e dados estatísticos. Essa relação está representada na figura 14. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

Lorenzo (2006) reflete que os fatores determinantes e condicionantes da 

saúde, reconhecidos pela Lei Orgânica da Saúde do Brasil, são: alimentação, 

moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, 

lazer, acesso aos bens e serviços essenciais; e esses sofrem influência direta de 

fatores históricos e cotidianos momentâneos. 

Afirma ainda que, quanto maior a parcela da população vulnerável, mais 

difíceis serão as possibilidades de atender às suas necessidades, por meio de 

políticas públicas de saúde, considerando características geográficas, 

vulnerabilidades especiais como gênero feminino, trabalhadores em risco, idades 

extremas, grupos raciais e étnicos em desvantagem social e outros, cuja visibilidade 

depende da sua capacidade de organização civil, diretamente proporcional ao seu 

capital cultural e social. 

Segundo Sen (2000b), “o crescimento econômico não pode ser 

considerado um fim em si mesmo, tem de estar relacionado com a melhoria de vida 

dos indivíduos e com o fortalecimento das liberdades”.  

O desenvolvimento não pode ser descrito como um aumento da renda 

agregada de uma nação ou da renda per capita da população, mas sim como a 

ampliação das liberdades que os indivíduos desfrutam. O aumento da liberdade deve 

ser o meio e o fim do desenvolvimento, uma vez que a ampliação das liberdades leva 

ao desenvolvimento da sociedade, e esse, por sua vez, promove a ampliação das 

Figura 1 - Ciclo de implementação de políticas públicas no contexto da 
                    mortalidade materna  
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liberdades. A liberdade é a base fundamental de estruturação de uma organização 

social justa, e constitui valor moral substantivo fundamental do ordenamento da 

sociedade. Portanto, reconhece que são condições para a justiça social, a garantia, 

promoção e valorização da liberdade (SEN apud CORREA JÚNIOR, 2012).  

Ainda de acordo com Sen (2000a), o bem-estar social é um somatório 

de bem-estar individual, definido pela forma como o sujeito está e se sente no mundo 

e não como uma massa de sujeitos homogêneos, com necessidades e desejos 

idênticos. As pessoas se sentem realizadas através de um conjunto de 

funcionamentos interligados e capacidades. Funcionamentos que podem ser 

elementares, como estar saudável e nutrido; e também complexos, como ser feliz, 

amado e útil para a comunidade. Portanto, as políticas públicas devem gerar acessos 

a bens e serviços, a oportunidades, a escolhas e capacidades pessoais de realização, 

levando em consideração a importância da diversidade cultural dos grupos-alvo que 

devem estar presentes e participantes na formulação e implementação dessas 

políticas (SEN, apud LORENZO, 2006).  

Akerman (2014) propõe que se vincule o desenvolvimento local às 

singularidades territoriais, do ponto de vista histórico, cultural, político, social e 

econômico, que sejam reconhecidas as necessidades particulares no território, e, 

principalmente, que se monitore e aja para que as respostas necessárias sejam 

fornecidas, contemplando o princípio da descentralização do SUS. Reconhece o 

espaço geográfico-territorial como espaço político do desenvolvimento pleno da 

cidadania para o crescimento econômico e desenvolvimento humano sustentável, 

equitativo e democrático. Em resposta à questão: “Desenvolver para quê e com 

quem?”, propõe como princípios norteadores a equidade e inclusão social. 

 

[...] a equidade e a inclusão social deveriam ser os princípios que norteiam 
um processo de desenvolvimento, o qual se configuraria como um meio, não 
como um conjunto de ferramentas; o fim desse processo – ou o seu começo! 
– seria o fortalecimento da cidadania, da democracia e da promoção dos 
direitos em uma esfera reflexiva, dinâmica e criativa (AKERMAN, 2014, p.  
23). 

  

Conclui-se, pelas teorias apresentadas, que os comitês de mortalidade 

têm papel relevante na identificação de problemas, sugestão de soluções, elaboração, 

acompanhamento e avaliação de resultados, a partir de políticas públicas voltadas 

para a melhoria da qualidade da assistência à saúde materna e infantil.  
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 Indiscutivelmente, os comitês de mortalidade interferem no 

desenvolvimento social na sua região de abrangência, na medida em que, a partir das 

políticas públicas, conseguem reduzir desigualdades, melhorar o acesso à assistência 

à saúde, aprimorar a qualidade de vida, permitir maior grau de satisfação e realização 

pessoal, oferecer oportunidades de escolhas e desenvolvimento de capacidades, 

viabilizar o cumprimento do direito fundamental à vida. 
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5 OBJETIVOS  

 

5.1 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar o preenchimento das Declarações de Óbito Materno e Infantil e 

implicações para a elaboração de políticas públicas e o desenvolvimento regional. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

I - Analisar a completude e a qualidade das informações das DOs de mulheres 

em idade fértil, óbitos fetais   e infantis; 

II - Descrever o conhecimento e as atitudes dos profissionais médicos que 

preencheram as DOs materno e infantil; 

III - Analisar as implicações do preenchimento das DOs sobre as políticas 

públicas e o desenvolvimento regional. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem 

quantitativa, que se utilizou de fontes de dados secundárias (DOs) e fontes de dados 

primárias (médicos que preencheram as DOs). 

A presente pesquisa se enquadra no tipo descritivo porque realiza a 

descrição do fato (a declaração de óbito) e do fenômeno (o ato de preencher a DO e 

os fatores envolvidos), e estabelece as relações entre as variáveis (GIL, 2017). 

De acordo com Minayo e Sanches (1993), a abordagem quantitativa se 

aplica à pesquisa porque envolve dados, indicadores e tendências observáveis; 

classifica-os, tornando-os inteligíveis através de variáveis; constituem-se em modelos 

teóricos de alta abstração com aplicabilidade prática. 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO 
 

 

O presente estudo foi realizado em Franca, que é um município do 

interior do estado de São Paulo, sede da 14ª Região Administrativa. É a 74ª maior 

cidade brasileira e a 9ª maior do interior do Estado de São Paulo. Localiza-se a 

20º32'19" de latitude sul e 47º24'03" de longitude oeste, distante 401km da capital 

estadual e a 676km de Brasília. Possui uma área de 607,33km2, dos quais 86,92km2 

estão em zona urbana, e sua população estimada é de 343.801 habitantes (2021), 

segundo a Fundação Seade. Sua densidade demográfica é de 567,63 hab/km2, com 

18,64% da população menor de 15 anos (54.085 habitantes) e 16,20% maior que 60 

anos (55.696 habitantes), tendo crescido 19% nos últimos 20 anos (FRANCA, 2022). 

Franca se destaca no estado e no país, nos indicadores de longevidade, 

expectativa de vida, mortalidade infantil, gasto per capita com saúde, infraestrutura 

local instalada, entre outros; conforme informações geradas pelo IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). 
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Fonte: IBGE, 2022 

 

O Município de Franca pertence à Rede Regional de Atenção à Saúde 

(RRAS) 13, que se localiza na Macrorregião Nordeste do estado de São Paulo e é 

composta pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) de Araraquara, Barretos, 

Franca e Ribeirão Preto, com 90 municípios agregados em 12 Regiões de Saúde, 

abrangendo uma população de cerca de 3.512.254 habitantes (2017), sendo que a 

DRS 8 (Franca) possui uma população estimada para 2017 de 683.157 (FRANCA, 

2022).   

Figura 16 - Redes Regionais de Atenção à Saúde. Estado de São Paulo, 2011  

 
Fonte: Plano municipal de Saúde de Franca, 2022-2025 

Figura 15 - Mortalidade Infantil em Franca-SP  
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Figura 17 - Divisão geográfica da RRAS 13 - Araraquara-Barretos-Franca-Ribeirão 
                   Preto  

  
Fonte: Plano municipal de Saúde de Franca, 2022-2025 

 

O Município de Franca conta com uma rede de estabelecimentos de 

saúde própria, composta pelos serviços de atenção primária: 14 Unidades Básicas de 

Saúde (14 Estratégias de Saúde da Família, 14 Equipes de Atenção Primária), 

serviços de urgência e emergência, 01 Pronto Socorro Adulto, 01 Pronto Socorro 

Infantil, 02 UPAs Jardim Anita e Aeroporto 1, 04 Unidades Móveis de Nível Pré-

Hospitalar na Área de Urgência (SAMU); serviços especializados: 01 Centro de 

Saúde, 10 Ambulatórios de Especialidades (Tuberculose, Hanseníase, Renais 

Crônicos, Gestante de Alto Risco, Criança de Alto Risco, Centro de Convivência do 

Idoso, Assistências Especializadas DST/AIDS, Casa do Diabético e Centro 

Oftalmológico), 01 Consultório na Rua, 01 Ambulatório de Saúde Mental Adulto, 01 

Ambulatório de Saúde Mental Infantil (NAIA), 01 CAPS III 24h (Centro de Atenção 

Psicossocial), 01 CAPS AD III 24h (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga), 

01 Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST), 01 Centro de 

Diagnóstico e Imagem (CDI), 01 Laboratório Municipal de Análises Clínicas, 01 

Odontomóvel, 01 Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-16), 01 Serviço de Reabilitação 

Auditiva; 01 Central de Regulação Médica das Urgências,  01 Central de Regulação 

Municipal, 01 Serviço de Verificação de Óbito (SVO), 01 Serviço de Atendimento 

Domiciliar (SAD), 01 Serviço de Remoção Interna e Externa de Pacientes, Vigilância 

em Saúde (Epidemiológica, Sanitária e Ambiental), Farmácia de Manipulação 

(FRANCA, 2022). 
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A rede contratada/conveniada conta com 01 Hospital Geral, o Complexo 

Hospitalar Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca / Hospital do Coração / 

Hospital do Câncer; com 03 Clínicas de Diagnóstico por Imagem, com 06 Laboratórios 

de Análises Clínicas; com 01 Laboratório de Citologia (FRANCA, 2022). 

A assistência pré-natal de gestantes de risco habitual, no SUS, é 

realizada por médicos ginecologistas e obstetras, nas UBS, conforme protocolo do 

Ministério da Saúde. Se identificados fatores que justificam a inclusão no grupo de 

gestantes de alto risco, por patologias pré-gestacionais ou por situações patológicas 

que surjam ao longo da gravidez, a paciente é encaminhada para seguimento em 

ambulatório específico, o AGAR (Ambulatório de Gestantes de Alto Risco). A rede 

assistencial conta com serviço ambulatorial de Ultrassonografia com 

dopplervelocimetria, cardiotocografia anteparto e amniocentese para avaliação 

bioquímica e sorológica do líquido amniótico; que atende às gestantes de risco 

habitual e àquelas de alto risco. 

A assistência à urgência e emergência para gestantes é realizada na 

Santa Casa de Franca, único hospital de referência do SUS para obstetrícia, 

assumindo o pronto atendimento e a internação. É hospital de ensino, cenário de 

práticas para estudantes de medicina e demais cursos da área da saúde do município 

e região, conta com equipe de plantão presencial de obstetras, anestesistas e 

pediatras, em tempo integral, atendendo às pactuações da Rede Cegonha, atual Rede 

de Assistência Materna e Infantil (RAMI) e tendo o título de Hospital Amigo da Criança. 

O hospital conta com recursos físicos adequados à demanda da população, o que 

permite disponibilidade de vaga para internação sempre, UTI adulto e infantil, Unidade 

Transfusional de sangue e Banco de Leite humano.  Ainda em situações especiais, 

quando necessário, as gestantes podem ser encaminhadas para serviços que 

compõem a Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS-13) (FRANCA, 2022). 

Além do complexo Santa Casa, que é responsável pela assistência 

hospitalar às pacientes usuárias do SUS, na cidade de Franca existem outras duas 

unidades hospitalares, que atendem pacientes particulares e usuárias da saúde 

suplementar. Os óbitos materno-infantis e as respectivas DOs podem ser preenchidas 

nessas três unidades hospitalares. Ainda, algumas DOs são emitidas em serviços de 

atendimento de urgências e emergências não hospitalares, como Pronto Socorro 

Municipal de Referência Adulto e Infantil, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 

Serviço Médico de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 
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No Brasil, em 2022, o registro das DOs ainda é feito em meio físico em 

papel. Em Franca, a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) é responsável pela 

distribuição das DOs em branco para as unidades de saúde, e pelo recolhimento, 

depois de preenchida, de uma das três vias para o registro no Sistema de Informação 

de Mortalidade (SIM). Como rotina local, a segunda via da DO é levada pela funerária 

ao cartório para registro e emissão da Certidão de Óbito, que é retirada posteriormente 

e guardada pela família do falecido. A terceira via da DO passa a fazer parte do 

prontuário hospitalar do falecido, que deve ser mantido por 20 anos após o óbito e 

pode ser solicitado por autoridades judiciárias, advogados, delegados do CRM, 

estudantes e pesquisadores para trabalhos acadêmicos. 

O município de Franca conta com um Comitê Municipal de Mortalidade 

Materna e Infantil, que recebe mensalmente do digitador do SIM da VEM, cópias das 

DOs referentes aos óbitos de mulheres em idade fértil, óbitos fetais e óbitos infantis, 

que são objeto de investigação do Comitê e foram utilizadas na presente pesquisa. 

Os casos são apresentados e discutidos em reuniões periódicas, com informações 

oriundas das DOs, prontuários ambulatoriais e hospitalares, cartões pré-natais, visitas 

domiciliares a familiares. Avalia-se a qualidade da assistência e definem-se os 

critérios de evitabilidade do óbito e, após ampla discussão, são elaborados relatórios 

dos casos discutidos, com apresentação das estatísticas às instituições de saúde e 

ensino representadas no Comitê.   

 

6.3 PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS DADOS 
 

Para responder ao objetivo específico I, foram utilizados dados 

secundários, obtidos em DOs do período de 2018 a 2020. 

Para responder ao objetivo específico II, foram buscadas informações 

primárias junto aos profissionais médicos responsáveis pelo preenchimento das DOs 

selecionadas, por meio de questionário autopreenchido. 

Para responder ao objetivo específico III, realizou-se uma revisão 

narrativa. Tal método é utilizado para uma análise ampla da literatura, sem a 

necessidade de estabelecer uma metodologia rigorosa e replicável em nível de 

reprodução de dados e respostas quantitativas para questões específicas 

(VOSGERAU & ROMANOWSK, 2014). É fundamental para a aquisição e atualização 

do conhecimento sobre uma temática específica, apresentando conhecimento e 
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métodos atualizado (ELIAS et al., 2012). Utilizou-se como base de dados para 

selecionar os artigos a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde 

(LILACS) e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A pesquisa foi mediada pelos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “atestado de óbito”, “sistemas de 

informação em saúde”, “políticas públicas”, “mortalidade materna” e “mortalidade 

infantil”. E foram selecionados os artigos que respondessem à pergunta norteadora: 

Quais são as implicações do preenchimento das DOs sobre as políticas públicas e o 

desenvolvimento regional?  

Para o alcance dos objetivos I e II, e com a finalidade de qualificar os 

respectivos instrumentos de coleta de dados, procedeu-se testes-piloto antes da 

coleta de dados propriamente dita. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), é 

recomendado, para qualquer instrumento de pesquisa, um pré-teste ou teste piloto, 

com atenção voltada para os elementos: fidedignidade – obter os mesmos resultados, 

independentemente de quem o aplica; validade – analisar se todos os dados 

recolhidos são necessários à pesquisa ou se nenhum dado importante ficou de fora 

durante a coleta; operatividade – verificar se o vocabulário se apresenta acessível e 

se está claro o significado de cada questão. Esses autores consideram como 

possíveis benefícios dessa verificação prévia: estimativa dos resultados, alteração das 

hipóteses, modificação das variáveis, assim como a relação entre elas; o que confere 

maior segurança e precisão para o desenvolvimento da pesquisa. E outro passo para 

a qualificação das questões elaboradas é a solicitação pelo pesquisador de avaliação 

pelos seus pares. 

Gil (2017) concorda com o mesmo procedimento, apontando como 

finalidades do teste piloto: “(a) desenvolver os procedimentos de aplicação; (b) testar 

o vocabulário empregado nas questões; e (c) assegurar-se de que as questões ou as 

observações a serem feitas possibilitem medir as variáveis que se pretende medir”. 

Marconi e Lakatos (2003) ressaltam que o pré-teste seja aplicado em 

uma amostra reduzida, que não deverá fazer parte da amostra final. Gil (2017) 

corrobora com essa questão, e reforça que a população deve ser o mais similar 

possível daquela que efetivamente constará na pesquisa. 

A seguir são apresentados os procedimentos metodológicos levados a 

cabo para os objetivos I e II, desde o teste piloto sobre os instrumentos, passando 

pela escolha das variáveis e coleta de dados, até sua análise. 
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6.3.1 Completude e qualidade das informações das DOs maternas e infantis 
 

Com a finalidade de qualificar a coleta de dados nas DOs, realizou-se 

um teste piloto, com análise de 30 declarações de óbito (aproximadamente 7,5% da 

amostra total da pesquisa) referentes ao ano de 2017. Esse exercício possibilitou 

selecionar os itens para as informações pertinentes ao estudo, dentre os 59 campos 

da DO, e o critério foi a relevância de cada informação para a utilização do documento 

em seus aspectos epidemiológicos, jurídicos, éticos e sociais.  

Adotou-se como critérios de inclusão: As DOs levantadas pelo Comitê 

de Mortalidade Materna e Infantil de Franca nos anos 2018, 2019 e 2020, por 

município de residência, que se referem a óbitos de mulheres em idade fértil (de 10 a 

49 anos), óbitos fetais (a partir de 22 semanas de gestação, ou 500 gramas ou 25 

centímetros) e óbitos infantis (de zero a 1 ano de vida). O número total de DOs 

incluídas segundo esses critérios foi 412, sendo 209 de mulheres em idade fértil e 203 

de óbitos fetais e infantis, separados em 2 grupos, pelas particularidades a serem 

mostradas posteriormente.  

Foram excluídas da pesquisa as mortes por causas não naturais, 

externas ou violentas, assinadas pelo IML. 

 Para avaliar a completude do preenchimento das DOs foram utilizadas 

as seguintes variáveis (Quadro 01):  

 

Quadro 1 - Variáveis selecionadas para estudo da completude do preenchimento da 
                   DO, para óbitos de mulheres em idade fértil, natimortos e infantis 

ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE 
FÉRTIL 

ÓBITOS INFANTIS E NATIMORTOS 

1. Cartão SUS (3) * 1. Cartão SUS (3) 

2. Raça/cor (11) 2. Idade (9), 

3. Situação conjugal (12) 3. Idade da mãe (27) 

4. Escolaridade (13) 4. Escolaridade da mãe (28) 

5. Ocupação habitual (14) 5. No. de filhos tidos pela mãe (30) 

6. Óbito de mulheres em idade fértil 

(37)  

6. No. de semanas de gestação (31) 

7. Recebeu assistência médica (38) 7. Tipo de parto (33) 

8. Diagnóstico confirmado por 

necropsia (39) 

8. Morte em relação ao parto (34) 
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9. Quem atesta o óbito (43)  9. Ocupação habitual da mãe (29) 

10. Identificação do médico (41 a 47) 10. Peso ao nascer (35) 

 11. No. de declaração de nascido vivo 

(36)  

 12. Recebeu assistência médica 

durante a doença (38) 

 13. Diagnóstico confirmado por 

necropsia (39) 

 14. Quem atesta o óbito (43) 

 15. Identificação do médico (41 a 47) 

*os números entre parênteses representam os campos na DO. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise da qualidade das informações na DO se deu pelo campo 40, 

que se refere às causas da morte, partes I e II, considerada a “parte médica” da DO, 

e de importância indiscutível para o banco de dados. A proposta inicial de análise 

desse conteúdo foi a categorização em três níveis: adequado, parcialmente adequado 

e inadequado, o que foi realizado para um quarto das DOs. A experiência permitiu 

considerar insatisfatória essa estratégia para o estudo dos achados, e a ela se seguiu 

a definição de cinco categorias de respostas, contemplando os itens observados na 

avaliação preliminar, aplicáveis para os dois grupos de DOs, e que estão definidas no 

quadro 02. 

Quadro 2 - Categorias de respostas para avaliação da qualidade das informações 
                   do campo 40 das DOs de mulheres em idade fértil, natimortos e infantis  

PERGUNTAS SIM NÃO 

A letra é legível?   

Consta a causa básica do óbito?   

Existe coerência na sequência de eventos que levaram ao óbito?   

Foram excluídos termos não recomendados para esse campo?   

Foi declarado corretamente o tempo entre a doença e o óbito?   

Fonte: Elaborado pela autora   

   

Os blocos II (residência) e III (ocorrência), compostos pelos campos 15 

a 26, não foram avaliados por serem, regra geral, preenchidos pelo funcionário 

administrativo da instituição. Os dados nestes blocos informam os endereços da 
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residência do falecido e ocorrência do óbito, que permitem classificar a morte por 

município de residência ou município de ocorrência, importantes para a análise e 

interpretação dos comitês de mortalidade. O bloco VII (causas externas), campos 48 

a 52, é preenchido em casos de morte não natural, quando a declaração é feita pelo 

IML, que foi critério de exclusão da pesquisa. O bloco VIII (cartório), campos 53 a 57, 

não foi avaliado por serem campos preenchidos no ato do registro civil e emissão da 

certidão de óbito. O bloco IX (localidade sem médico), campos 57 a 59, não se aplica 

à região em estudo. 

A coleta de dados secundários (DO) foi inteiramente feita pela equipe de 

pesquisa, com elaboração de banco de dados, tendo sido realizado dupla digitação, 

identificadas e corrigidas cinco respostas não coincidentes em todo o universo das 

variáveis. A coleta de dados se deu após autorização do Comitê de Mortalidade 

Materna e Infantil do Município de Franca (Anexo II), que disponibilizou as cópias das 

DOs referentes aos anos de 2018 a 2020.  

Para avaliar a completude do preenchimento das DOs, adotaram-se os 

parâmetros propostos por Romero e Cunha (2006), que consideram um 

preenchimento Excelente aquele que tem menos de 5% dos campos em branco; Bom: 

5-10%; Regular: 10-20%; Ruim: 20 a 50%; e Muito Ruim, as DOs que apresentam 

mais que 50% dos campos não preenchidos. 

Quadro 3 - Parâmetros para avaliação de incompletude de Declarações de Óbito  

 

Fonte: ROMERO; CUNHA, 2006 

Técnicas de análise como distribuição de frequência e teste Qui-

quadrado com análise de resíduo foram utilizadas para exploração dos dados, 

utilizando o programa Statistica, versão 7.0, da Statsoft.  

Os resultados, tanto de completude quanto de qualidade do 

preenchimento são apresentados em tabelas com as medidas de frequência absoluta 

e relativa para as variáveis nominais, categóricas. 

 

CATEGORIA DE 
PREENCHIMENTO 

PERCENTUAL DE 
INCOMPLETUDE 

Excelente <5% 

Bom 5 a 10% 

Regular 10 a 20% 

Ruim 20 a 50% 

Muito Ruim >50% 
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6.3.2 Conhecimento e atitudes dos profissionais médicos  
 

Para esta fase da pesquisa adotou-se como critérios de inclusão: todos 

os médicos que declararam óbitos materno e infantis em Franca, nos anos 2018, 2019 

e 2020.  

O conhecimento e atitude de tais médicos ao preencher as DOs foi 

investigado a partir da aplicação de um questionário, online, construído pela 

pesquisadora com base em Mendonça (2009).  

A escolha do questionário como instrumento de coleta de dados se deu 

pelas seguintes razões: custo mais baixo, possibilidade de utilização de meio 

eletrônico, padronização das perguntas, maior facilidade para análise dos dados em 

função da uniformidade das respostas e manutenção do anonimato dos respondentes.  

Para validar tal instrumento de coleta de dados foi realizado um teste-

piloto dele com as médicas mestrandas, e feita análise de conteúdo e semântica de 

cada variável inserida no questionário, possibilitando realizar uma discussão sobre 

ele, para assegurar a fidedignidade, validação e operatividade, o que gerou mudanças 

com adaptações coerentes aos objetivos da pesquisa.                 

O questionário (Apêndice I) foi disponibilizado pela plataforma 

Formulários Google e apresenta vinte perguntas de múltipla escolha, divididas em 3 

blocos. As variáveis são todas qualitativas, ordinais ou nominais, e estão listadas no 

quadro 04: 

Quadro 4 - Variáveis avaliadas pela pesquisa  

BLOCO VARIÁVEIS 

I - Dados sociodemográficos -Sexo 

-Data de nascimento 

-Especialidade 

-Ano de formatura 

-Local de atuação profissional 

II - Dados sobre conhecimento em 

relação à DO 

-Quantidade de DOs preenchidas no 

período 

-Treinamento na graduação e 

residência médica 

-Consulta aos manuais de orientação 
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-Participação em comitês de 

investigação de óbitos 

III - Dados sobre a atitude frente ao 

compromisso de preenchimento 

-Utilização de documento do falecido 

para acesso a dados de identificação 

-Preenchimento de determinados 

campos pelo profissional 

administrativo 

-Conceito de causa básica, morte sem 

assistência médica, morte por causa 

indeterminada 

-Preenchimento do tempo de 

evolução da doença e CID 

-Encaminhamento para o IML 

-Conhecimento do destino/finalidades 

das cópias da DO 

-Dificuldades encontradas para o 

preenchimento da DO. 

Fonte: Elaborado pela autora     

 

O processo de coleta de dados foi realizado por etapas. Inicialmente, 

foram listados 133 médicos, responsáveis pelo preenchimento das 421 DOs do 

período estudado. Do total de 133, não foi possível o contato de dez, por não 

trabalharem mais no município de Franca (SP). Dos 123 localizados, cinco não 

receberam ou bloquearam a mensagem, totalizando 118 médicos que registraram o 

recebimento das mensagens. Dos 118 médicos, 86 (73%) responderam ao 

questionário e constituem a amostra desta pesquisa. Considerando como 133 o 

universo de médicos que preencheram as DOs analisadas, a amostra de 86 

respondentes representa 65% do total, figura 18.  
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para o contato com os profissionais médicos foi utilizado o recurso do 

WhatsApp. A primeira mensagem foi enviada em 28/8/2021, seguida de 40 respostas 

com manifestações de apoio, estímulo e interesse dos respondentes pelos resultados 

finais, os quais receberam respostas individuais com a garantia de divulgação das 

conclusões e desdobramentos do estudo. Após a segunda mensagem, enviada em 

08/9/2021, atingiu-se 51 respostas, às quais se somaram 13 depois da terceira 

mensagem, de 17/10/2021. Para essas três etapas, esta pesquisadora se identificou 

nominalmente como médica e mestranda, se referiu ao destinatário como “colega”. A 

quarta e última solicitação, no dia 24/10/2021, foi feita de forma nominal ao médico, 

reforçando a importância de sua resposta para a pesquisa. Assim, se alcançaram 86 

participações (65%), percentual considerado satisfatório para os objetivos da 

pesquisa, que teve a fase de coleta de dados encerrada em 28/10/2021, e a duração 

de 2 meses, figura 19.  

 

133

médicos identificados

123 contatos localizados

118 receberam a mensagem

86 responderam ao questionário

5 não receberam ou bloquearam 
a mensagem

10 contatos não localizados

Figura 18 - Processo de coleta de dados 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

A mensagem de WhatsApp enviada a todos os possíveis participantes 

continha convite para participação, explicação sobre a proposta e link de 

direcionamento para o questionário na plataforma Formulários Google. Ao acessar o 

Formulário, o participante se deparava com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (apêndice II), seguido do botão de aceite em participar. A partir 

deste momento, o participante tinha acesso ao questionário, cujo tempo médio de 

resposta era estimado em cinco minutos. 

Segundo Medronho (2002), as pesquisas epidemiológicas sempre 

objetivam fornecer medidas precisas de desfechos, reconhecendo que existe a 

possibilidade de erros e esses devem ser minimizados, e também deve ser estimado 

o impacto daqueles que não podem ser eliminados. O erro aleatório reflete a precisão 

do estudo e pode estar vinculado ao erro de amostragem; portanto, nunca pode ser 

eliminado completamente, por não ser a amostra sempre a totalidade da população, 

e, pela variação individual, nenhuma medida é perfeitamente precisa. O erro 

sistemático expressa a diferença entre a realidade conhecida e aquela obtida no 

estudo, e pode se dever à existência de vieses e fatores de confusão. 

Medronho (2002) considera que dentre os vieses de seleção, deve-se 

considerar o de amostragem, o de não respondentes e o de perdas de 

acompanhamento. No grupo de vieses de informação podem se incluir os de memória, 

• 1° contato -
28/08/2021

40 respostas

• 2° contato -
08/09/2021 

51 respostas

• 3° contato -
17/10/2021

64 respostas

• Amostra total

86 respostas

Figura 19 - Sequência temporal e numérica das respostas ao questionário  
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que consiste em não se lembrar de fatos e vivências; do entrevistador, que direcionaria 

para determinado resultado esperado ou conhecido; e do instrumento, que forneceria 

resultados inadequados, para um subgrupo de respondentes. 

A presente pesquisa, ao analisar as DOs, como fonte secundária de 

informações, está sujeita ao viés do instrumento. A despeito de terem sido analisadas 

as cópias de todas as DOs disponibilizadas pelo comitê de mortalidade no período do 

estudo, não existe a certeza absoluta de que as DOs foram repassadas na sua 

totalidade, mas pode-se afirmar que todas elas foram exploradas completamente. 

Buscando maior confiabilidade das informações e conclusões, foi criado um banco de 

dados, com digitação dupla, com o objetivo de minimizar o viés da informação.  

Para a pesquisa com os profissionais médicos, por meio do questionário, 

a amostragem proposta foi total, mas as perdas por não acesso e por não resposta 

reduziram os respondentes a 65% do total, o que pode ser considerado um viés de 

seleção, não intencional da pesquisadora. As questões foram elaboradas de forma a 

evitar o viés de instrumento, usando termos conhecidos, visando a respostas objetivas 

e diretas. O viés de memória deve ser considerado entre os respondentes, 

possivelmente minimizado pelo tempo curto (três anos) transcorrido entre o ato de 

preencher a DO e o de responder ao questionário. Reconhecida a possibilidade dos 

vieses, recomenda-se que novas pesquisas sejam realizadas com o objetivo de 

reproduzir e confirmar os resultados da atual.  

A escolha do meio eletrônico e anônimo para o questionário 

possivelmente teve o resultado indireto, e positivo, de minimizar o efeito Hawthorne, 

segundo o qual as declarações dos respondentes não seriam verdadeiras, ou seriam 

diferentes da realidade conhecida ou praticada, com a finalidade de agradar ou evitar 

julgamentos (Catalogue of Bias, 2017). Considerou-se como uma possível limitação 

deste estudo o fato da motivação humana de mostrar melhores resultados 

simplesmente pela consciência de estar sendo observado, ainda que de forma 

anônima. Contudo, também se considerou que, o fato de parar para responder a essa 

pesquisa pode gerar no respondente reflexões sobre a sua prática que, por si só, o 

levem a rever e melhorar seu comportamento ao preencher uma Declaração de Óbito. 

Para a análise de dados, utilizaram-se técnicas de análise descritiva para 

exploração dos dados, valendo-se do programa Statistica, versão 7.0, da Statsoft. Os 

dados foram expostos em formato de tabela com as medidas de frequência absoluta 

e relativa para as variáveis nominais, categóricas. 
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6.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Em cumprimento ao que determina a Resolução 466, de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde, a presente pesquisa foi submetida ao Comitê 

de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF), 

conforme o CAAE 48514221.4.0000.5384 e o Parecer favorável 4.829.470 divulgado 

em 06/07/2021 (Anexo III). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi elaborado, 

aprovado pelo Comitê de Ética e disponibilizado para os respondentes ao 

questionário, como exigência para a sua participação na pesquisa (Apêndice II). 

Os riscos e benefícios do estudo são sempre avaliados, observando a 

relevância social da pesquisa em termos dos benefícios e vantagens para a 

sociedade. Os participantes da pesquisa não receberam benefícios diretos, uma vez 

que responderam ao questionário em casa, por mensagem de WhatsApp, sem 

deslocamentos ou despesas. Como benefícios indiretos, poderão conhecer e discutir 

as conclusões da pesquisa, como ação educativa e motivadora para o conhecimento 

da relevância da DO, e das vantagens e finalidades do seu preenchimento correto e 

completo, suprindo uma possível lacuna na sua formação acadêmica, assim como o 

seu envolvimento com as políticas públicas voltadas para a saúde da população e a 

redução dos índices de mortalidade. Quanto aos riscos, a pesquisa prevê poucos, 

como, por exemplo, o constrangimento do respondente quanto a expor o seu 

desconhecimento, inabilidade ou erros; minimizados pelo fato de ser realizado on-line, 

de forma anônima, isolado, e ainda pelo comprometimento da pesquisadora de não 

divulgar a identidade dos participantes, garantindo a confidencialidade e o sigilo das 

informações.  



76 

 

 

7 RESULTADOS 

 

7.1 ANÁLISE DA COMPLETUDE DOS DADOS CONTIDOS NAS DOs 
REFERENTES AOS ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL  

 
Foram avaliadas 209 DOs de mulheres em idade fértil e estão 

apresentadas na tabela 01.  

Em relação ao bloco I – Identificação do falecido, a variável Cartão SUS 

foi a menos contemplada, estando o número do cartão ausente em 185 DOs, o que 

corresponde a 88,51% do total. A variável raça/cor foi a mais preenchida, ou seja, em 

195 (93,3%) de todas as DOs constavam as informações. No caso das variáveis 

“situação conjugal” e “escolaridade”, soma-se ao não preenchimento, um número 

significativo de casos declarados como “ignorado”; essas informações ficaram 

comprometidas em respectivamente 23 (11,0%) e 61 (29,1%) das DOs; e a ocupação 

habitual não foi preenchida em 57 (27,2%) casos, tabela 01. 

Com relação ao bloco V – Condições do óbito, a variável que merece 

destaque é óbito de mulheres em idade fértil, pela relação com a gestação e puerpério, 

e ela deixou de ser informada em 158 (75,5%) DOs. A assistência prestada ao falecido 

durante a doença que ocasionou a morte não foi preenchida em 98 DOs e considerada 

ignorada em 16 delas, somando 114 (54,5%) casos de desinformação. A realização 

ou não de necropsia não foi informada em 95 (45,4%) DOs, tabela 01. 

No bloco VI – Informação sobre o médico, apesar da relevância da 

informação da condição do médico responsável pelos dados da DO, o campo 

correspondente deixou de ser preenchido em 30 (14,3%) DOs; assim como a 

identificação do médico, no bloco VI, que não foi completa em 15 (7,1%) DOs, tabela 

01. 
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Tabela 1 - Distribuição das variáveis da Declaração de óbito de mulheres em idade 
fértil, completude das informações, 2018 a 2020, Franca-SP 

  Sim Não     Ignorado 

Blocos Variáveis N° % N° % N° % 

 
I – Identificação 
do falecido 

Cartão SUS  24 11,4 185 88,5 - - 

Raça/cor  195 93,3 14 6,7 - - 

Situação conjugal  186 88,9 8 3,8 15 7,1 

Escolaridade  148 70,8 17 8,1 44 21,0 

Ocupação habitual 152 72,7 57 27,3 - - 

 
V- Condições do 
óbito 

Óbito de mulheres 
em idade fértil 

51 24,4 155 74,1 3 1,4 

Recebeu 
assistência médica  

95 45,4 98 46,9 16 7,6 

Diagnóstico 
confirmado por 
necropsia 

114 54,5 95 45,4 - - 

VI- Médico Quem atesta o 
óbito  

179 85,6 30 14,3 - - 

 Identificação do 
médico  

194 92,8 15 7,1 - - 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

7.2 ANÁLISE DA COMPLETUDE DOS DADOS CONTIDOS NAS DOs 
REFERENTES AOS ÓBITOS INFANTIS E FETAIS  

 
Foram analisadas 203 DOs infantis e fetais e estão apresentadas na 

tabela 2. 

No bloco I – Identificação do falecido, destaca-se o não preenchimento 

do número do cartão SUS em 99 das DOs. A variável idade, em caso de mortalidade 

infantil, deve ser especificada em meses, dias e horas, o que permite definir os 

subgrupos neonatal precoce e tardio, pós-neonatal, perinatal e não foi esclarecida em 

94 (46,8%) dos casos, tabela 2.  

Em relação ao bloco IV – exclusivo para casos de “óbito fetal ou menor 

que um ano”, traz informações relevantes sobre a mãe, com lacunas referentes à 

idade 47 (23,1%), escolaridade 82 (40,3%), ocupação 76 (37,4%) e número de filhos 

76 (37,4) em mais de um terço dos casos. Os dados relacionados à gestação foram 

os mais bem preenchidos neste bloco, porém houve ausência de informação nas 

seguintes variáveis: “semanas da gestação” 29 (14,2%), “tipo de parto” 31 (15,2%), 

peso ao nascer 33 (16,2%) e morte em relação ao parto 34 (16,7%). O campo para 

citar o número do Sistema de Nascido Vivo (SINASC) deixou de ser preenchido em 

149 (73,3%) DOs, tabela 2. 
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O bloco V – Condições do óbito – inclui a informação sobre assistência 

médica durante a doença que ocasionou a morte e, se somados os campos em branco 

(88) e os declarados “ignorado” (17), em mais da metade dos casos (51,7%) a 

informação não foi preenchida. A realização ou não da necropsia não foi esclarecida 

em mais de um terço, 77 (37,9%) das DOs. Em 22 (10,9%) das DOs, não havia a 

especificação do médico que se responsabilizou pelas declarações, se assistente, se 

substituto, se SVO ou se IML, tabela 2. 

No bloco VI, onde se identifica o médico responsável pelas informações, 

ficaram insatisfatórios os dados de 29 (14,2%) DOs, tabela 2. 

 
Tabela 2 - Distribuição das variáveis da Declaração de óbito infantil e fetal, 

completude das informações, 2018 a 2020, Franca-SP 

     Sim    Não     Ignorado 

Blocos Variáveis N°          % N°          % N° % 

I- Identificação do 
falecido 

Cartão SUS  2 1,0 201 99,0 - - 

Idade  109 53,7 92 45,3 2 1,0 

IV- Fetal ou 

menor que 1 ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idade materna  156 76,8 47 23,1   

Escolaridade da 
mãe  

121 59,6 46 22,6 36 17,7 

Ocupação da mãe  126 62,1 76 37,4 1 0,5 

Número de filhos  126 62,1 76 37,4 1 0,5 

Semanas de 
gestação  

174 85,7 27 13,3 2 1,0 

Tipo de parto  171 84,2 28 13,8 3 1,4 

Morte relacionada 
ao parto  

169 83,2 33 16,2 1 0,5 

Peso ao nascer 170 83,7 33 16,2 - - 

Declaração de 
Nascido Vivo  

53 26,1 149 73,4 - - 

V-Condições do 
óbito 

Recebeu 
assistência  

98 48,3 88 43,3 17 8,4 

Diagnóstico 
confirmado por 
necropsia  

126 62,1 77 37,9 - - 

VI- Médico Quem atesta o 
óbito  

181 89,1 22 10,9 - - 

Identificação do 
médico  

174 85,7 29 14,2 - - 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

7.3 ANÁLISE DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS DOs 
REFERENTES AOS ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL, INFANTIS 
E FETAIS  
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A qualidade das informações das 412 DOs foi analisada no Bloco V, 

campo 40, onde se declaram as causas do óbito e analisadas as variáveis que 

constam na tabela 3.  

A caligrafia estava ilegível em 95 (23,0%) DOs. A causa básica da morte 

não foi definida com clareza em 174 (42,2%) DOs. A coerência entre a sequência de 

eventos mórbidos desde a instalação da doença até o óbito estava insatisfatória em 

266 (64,5%). Existem termos considerados inadequados ou não contribuintes para o 

entendimento dos casos, e que por isso devem ser evitados, o que não aconteceu em 

108 (26,2%) das DOs estudadas. Mesmo sendo considerado de grande valia para a 

análise do óbito, o preenchimento do tempo entre o início da doença e a morte não foi 

feito em 370 (89,8%) DOs. Portanto, do total de 2.060 itens avaliados, 1.013 (49,1%) 

estavam registrados de forma insatisfatória, tabela 3. 

 
Tabela 3 - Distribuição das variáveis da Declaração de óbito de mulheres em idade 

fértil, infantis e fetais, segundo a qualidade das informações, campo 40 
(causas do óbito), 2018 a 2020, Franca-SP 

  Sim Não 
 Variáveis N°  N°  
 
 
Bloco V- Causas do 
óbito  

Letra legível 317 76,9 95 23,0 

Consta a causa básica 238 57,7 174 42,2 

Coerência na sequência 
de eventos  

146 35,4 266 64,5 

Evitou termos 
inadequados 

304 73,7 108 26,2 

Tempo de evolução 42 10,1 370 89,8 

 Total    2.060               100 1.013 49,1 

Fonte: Elaborada pela autora 

                   

7.4 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS DOs DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL, 
INFANTIS E FETAIS  

 
A análise das 412 DOs referentes aos três anos, permitiu constatar 

aumento progressivo dos casos de óbitos, com maior ocorrência em 2020, estando os 

números registrados na tabela 4.  

Tabela 4 - Distribuição das variáveis da Declaração de óbito de mulheres em idade 
                  fértil, infantis e fetais, conforme os três anos, de 2018 a 2020, Franca-SP  
               

Ano Mulheres em idade fértil Infantis e fetais 

 N°  N°  

2018 59 28,2 65 32,05 
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2019 69 33,1 65 32,05 

2020 81 38,7 73 35,9 

Total 209 100 203 100 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os dados levantados das 412 DOs e a elaboração das planilhas 

permitiram, além da análise detalhada do preenchimento de cada item do documento, 

a avaliação global e algumas observações colocadas a seguir.  

Considerando a completude total em DOs de mulheres em idade fértil, 

somam-se 2.090 variáveis, e dessas, 654 (31,3%) não foram preenchidas. Ressalte-

se, ainda, que de 2.090 variáveis, 1.045 correspondem aos itens preenchidos pelo 

funcionário administrativo da instituição, e entre esses, 281 (26,8%) estavam em 

branco. Das 1.045 preenchidas pelo médico, a porcentagem de incompletude foi de 

35,7% (373 DOs), tabela 5.  

 
Tabela 5 - Distribuição das variáveis relativas a quem preenche os campos, para 

avaliação da completude de DOs de mulheres em idade fértil, de 2018 a 
2020, Franca-SP 

               Total  Não 
preenchidos 

    % 
 

Funcionário administrativo 1.045 281      
26,8% 

 

Médico  1.045 373 35,7% 
 

     

Total Geral 2.090 654  31,3% 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
O grupo de variáveis de DOs referentes aos óbitos fetais e infantis soma 

3.045, sendo que 1.015 são atribuição de funcionário administrativo, que deixou de 

preencher 462 (45,4%), e do total de 2.030 preenchidas pelo médico, 562 (27,7%) 

estavam em branco, tabela 6. 

Tabela 6 - Distribuição das variáveis relativas a quem preenche os campos, para 
avaliação da completude de DOs de óbitos fetais e infantis, de 2018 a 
2020, Franca-SP 

               Total  Não 
preenchidos 

    % 
 

Funcionário administrativo 1.015 462      
45,4% 

 

Médico  2.030 562  27,7% 
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Total Geral 3.045 1.024  33,6% 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

Somados os dois grupos de DOs, na avaliação da completude, de um 

universo de 5.135 variáveis, 1.678 (32,6%) não foram preenchidas. 

A avaliação da qualidade das informações do Campo 40, bloco V, de 

responsabilidade exclusiva do médico, considerando as 5 categorias de respostas, 

permitiu concluir que, de 1.045 variáveis das DOs de mulheres em idade fértil, 471 

(45,1%) não foram adequadas, o que se repetiu em 542 (53,4%) das 1.015 variáveis 

de óbitos fetais e infantis. A qualidade total foi considerada insatisfatória em 1.013 

(49,1%) das 2.060 variáveis, tabela 7. 

 

Tabela 7 - Distribuição das variáveis relativas ao campo 40, para avaliação da 
qualidade de todas as DOs, de 2018 a 2020, Franca-SP 

                      
Total  

Não 
satisfatório 

    % 
 

Óbitos de mulheres em 
idade fértil 

1.045 471            
45,1% 

 

Óbitos fetais e infantis  1.015 542  53,4% 
 

     

Total Geral 2.060 1.013    49,1% 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
O somatório de todas as variáveis, completude e qualidade do total de 

412 DOs, é 7.195. Os achados permitem concluir que 2.691 (37,4%) variáveis não 

foram adequadamente informadas e a amostra total seria classificada como “Ruim”, 

pelo escore de Romeu e Cunha, tabela 8. 

 

Tabela 8 - Distribuição das variáveis de preenchimento satisfatório e não satisfatório 
de todas as DOs, de 2018 a 2020, Franca-SP 

 
Total de 
variáveis 

Não 
satisfatório 

    % 
 

Completude 5.135 1.678      
32,6% 

 

Qualidade 2.060 1.013  49,1% 
 

     

Total Geral 7195 2691    37,4% 
 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
Realizou-se a distribuição das DOs nas categorias Bom, Regular, Ruim, 

e Muito Ruim, e a tabela 9 demonstra os achados que permitem confirmar que 374 
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(mais de 90%) das DOs foram consideradas ruins ou muito ruins, somente 5 (1,2%) 

como boas e nenhuma atingiu a excelência. 

Tabela 9 - Distribuição das variáveis da Declaração de óbito, completude e 
qualidade das informações, considerando escore proposto por Romeu e 
Cunha, 2018 a 2020, Franca-SP 

Score Mulheres Infantil Total 
 

Bom 2 3 5 1,21 

Regular 13 20 33 8,01 

Ruim 171 132 303 73,54 

Muito ruim 23 48 71 17,23 

Total Geral 209 203 412 100 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Tabela 10 apresenta a condição do médico que preencheu a DO 

(campo 43), tendo sido identificado que em 196 (47,5%) DOs, o médico assistente foi 

o responsável pelos dados, seguido pelo SVO em 120 (29,1%), por médico substituto 

em 44 (10,6%) e por outro médico em 22 (5,3%). A condição deixou de ser relatada 

em 30 (7,2%) das DOs analisadas.  

Ao analisar a relação entre a condição do médico e a completude e 

qualidade da DO foi possível identificar que 170 (86,7%) DOs preenchidas pelo 

médico assistente foram consideradas ruins ou muito ruins, assim como 37 (84,1%) 

das preenchidas pelo médico substituto, e 117 (97,5%) daquelas assinadas pelo SVO.  

Na tabela 11 está apresentado que não houve associação estatística significativa 

entre a condição do médico que preencheu a DO e a qualidade do preenchimento.  

 

Tabela 10 - Distribuição das variáveis da Declaração de óbito, completude e 
                   qualidade das informações, considerando a condição do profissional, 
                   2018 a 2020, Franca-SP 

Fonte: Elaborada pela autora 
 
 

 
Bom Regular Ruim Muito ruim Total 

Quem 
preenche 

N° % N° % N° % N° % N° % 

ASS 4 2,0 22 11,2 138 70,4 32 16,3 196 100 

OUTRO 1 4,5 0 0,0 15 68,2 6 27,3 22 100 

SI 0 
 

1 3,3 16 53,3 13 43,3 30 100 

SUB 0 
 

7 15,9 30 68,2 7 15,9 44 100 

SVO 0 
 

3 2,5 104 86,7 13 10,8 120 100 

Total Geral 5 
 

33 
 

303 
 

71 
 

412 100 
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Tabela 11 - Distribuição de frequência da variável condição do médico que         
                    preencheu a DO, segundo a qualidade das informações registradas, 
                    2018 a 2020, Franca-SP 
 

Bom Regular Ruim Muito 
ruim 

Total P 

Quem preenche n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

ASS 4(2,0) 22(11,2)+ 138(70,4) 32(16,3) 196(100)  

<0,0001  

OUTRO 1(4,5) - 15(68,2) 6(27,3) 22(100) 

SI - 1(3,3) 16(53,3)- 13(43,3)+ 30(100) 

SUB - 7(15,9)+ 30(68,2) 7(15,9) 44(100) 

SVO - 3(2,5)- 104(86,7)+ 13(10,8)- 120(100) 

Total Geral 5 33 303 71 412(100)  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Além do preenchimento do campo referente ao peso dos recém-

nascidos vivos e mortos, consideraram-se também os valores em gramas, o que está 

demonstrado na tabela 12. Identificados 42 (20,6%) casos de peso inferior a 500 

gramas, sendo 27 referentes a óbito intraútero. Dos 34 (16,7%) casos em que o peso 

não foi informado, foram identificados 9 referentes a natimortos, que, somados a 27, 

totalizam 36, em que fica impossível definir se natimortos ou abortamentos.  

A tabela 12 identifica também 87 (42,8%) casos de recém-nascidos vivos 

e mortos com peso maior ou igual a 1.000 gramas e, por isso, com condições de 

sobrevida. 

 

Tabela 12 - Distribuição da variável peso ao nascimento, das Declarações de óbitos 
                    infantis e fetais, 2018 a 2020, Franca-SP 

  

 

   

Fonte: Elaborada pela autora 

 

7.5 DADOS DE FONTE PRIMÁRIA – RESPOSTAS DOS MÉDICOS AO 
QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 
Entre os 86 médicos que participaram da pesquisa, 50 (58,2%) são do 

sexo masculino, 63 (73,2%) têm de 10 a 40 anos de atuação profissional. As quatro 

  N° % 
de 1.000 a 1.999gr 40 19,70 

de 2.000 a 2.999gr 32 15,76 

de 500 a 999gr 40 19,70 

Maior ou igual a 3000gr 15 7,39 

Menor 500gr 42 20,69 

SI 34 16,75 

Total Geral 203 100,00 
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grandes especialidades foram representadas na pesquisa e com distribuição 

proporcional, sendo 30,2% pediatras, 25,5% de clínicos e cirurgiões em igual 

porcentagem, e 18,6% de ginecologistas e obstetras. O local de trabalho revelou 

vínculos duplos e até triplos de cada profissional, mostrando nítida predominância, 

entre os respondentes, de atividades em hospital 85 (98,8%), ambulatório 49 (56,9%) 

e pronto-socorro 34 (39,5%), conforme tabela 13. 

 
Tabela 13 - Distribuição de frequência das características sociodemográficas dos 
                   profissionais médicos que preencheram as DOs, 2018 a 2020, Franca-SP 

                 Variáveis Nº % 
 

Sexo 
Masculino  50 58,2  

Feminino 36 41,8 

Total Geral 86 100,00 

 
 

Especialidade 

Pediatria 26 30,2 
Cirurgia 22 25,5 
Clínica Médica 22 25,5 
Ginecologia e/ou 
Obstetrícia  

16 18,6 

Total Geral 86 100,00 

Tempo de atuação 5 a 10 anos 13 15,1 
11 a 20 anos 21 24,4 
21 a 30 anos 16 18,6 
31 a 40 anos 26 30,2 
41 a 50 anos 7 8,1 
51 anos ou mais 3 3,4 
Total Geral 86 100,00 

Local de atuação* Hospital 85 98,8 
Ambulatório 49 56,9 
Pronto-socorro 34 39,5 
Consultório 5 5,8 
SAMU 4 4,6 
UTI 3 3,4 
UPA 3 3,4 
Universidade 2 2,3 
IML 2 2,3 
SVO 1 1,1 
UBS 1 1,1 
Vigilância Epidemiológica 1 1,1 
Aposentado(a) 1 1,1 

*era possível marcar mais de uma opção de resposta. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
As respostas ao questionário referentes à capacitação para o 

preenchimento da DO estão na tabela 14. Observa-se que 50 (58,1%) profissionais 

foram treinados para o preenchimento da DO durante a graduação, e 16 (18,6%) 

durante a residência médica, sendo que 38 (44,1%) deles nunca receberam 

capacitação, o que os levou a serem autodidatas durante a atuação profissional. 
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Quando consultados sobre a participação em comitês de investigação de óbito, 25 

(29,1%) declararam que sim, tabela 14.  

 

Tabela 14 - Distribuição de frequência sobre treinamento e participação em comitês,  
                    dos profissionais médicos que preencheram as DOs, 2018 a 2020, 
                    Franca-SP 

                                   Variáveis Nº % 
Participou de treinamento 

sobre preenchimento da DO* 
Durante a graduação 50 58,1 

Durante a residência 16 18,6 

Durante a atuação profissional 25 29,0 

Nunca 13 15,1 

Participação em comitê de 
investigação de óbitos da 

instituição onde trabalha ou 
Comitê Municipal de 

Mortalidade 

   
Não 
Sim 

61 
25 

70,9 
29,1 

 
Total Geral 

 
86 

 
100,00 

___________________________________________________________________________ 
*era possível marcar mais de uma opção de resposta. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Quanto ao conhecimento e à utilização dos manuais de orientação sobre 

o preenchimento da DO elaborados pelo Ministério da Saúde (MS) e Conselho Federal 

de Medicina (CFM), esses são desconhecidos ou não utilizados, respectivamente por 

64 (74,4%) e 63 (73,2%) profissionais respondentes, e 22 (25,5%) e 23 (26,7%) 

declararam que utilizam os dois manuais para consulta, tabela 15. 

 
Tabela 15 - Distribuição de frequência sobre o conhecimento e utilização dos 

manuais de orientação, pelos profissionais médicos que preencheram as 
DOs, 2018 a 2020, Franca-SP 

                                     Variáveis Nº % 
Conhece o Manual de 

Instruções para o 
preenchimento da DO do 

Ministério da Saúde e com 
que frequência o consulta 

Conheço e consulto muitas vezes. 3 3,5 

Conheço e consulto poucas vezes. 19 22,1 

Conheço, mas não consulto. 38 44,2 

Não conheço. 26 30,2 

Total Geral 86 100,00 

Conhece a cartilha do 
CREMESP (Conselho 

Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo) com 

orientações sobre o 
preenchimento da DO 

Conheço e consulto muitas vezes. 1 1,1 
Conheço e consulto poucas vezes. 22 25,5 
Conheço, mas não consulto. 32 37,2 
Não conheço. 31 36,0 
Conheço e consulto muitas vezes. 

1 1,1 

 Total Geral 86 100,00 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Dos 86 profissionais, 36 (41,8%) declararam não utilizar o documento 

de identidade do falecido para o preenchimento do campo Identificação da DO; e 70 
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(81,3%) reconheceram que essa tarefa fica a cargo de um funcionário administrativo, 

o que está exposto na tabela 16. 

 
Tabela 16 - Distribuição de frequência sobre o preenchimento de identificação do 

falecido e utilização de documentos pelos profissionais médicos que 
preencheram as DOs, 2018 a 2020, Franca-SP 

                                Variáveis Nº % 
Com que frequência você 
utiliza um documento de 

identificação do paciente para 
preenchimento da DO 

Algumas vezes 13 15,2 

Não utilizo 36 41,8 

Quase sempre 9 10,4 

Sempre 28 32,5 

 Total Geral 86 100,00 

Na instituição em que você 
trabalha, os campos do grupo 

II da DO (nome do falecido, 
idade, nome da mãe, nome do 
pai, etc.) são preenchidos por 

quem? 

Pelo administrativo, porém quando 
eu declaro sou eu que preencho.  

1 1,1 

Pelo médico que atesta o óbito. 16 18,6 

Por um funcionário administrativo. 69 80,2 

Total Geral 
86 100,00 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os profissionais foram questionados sobre dificuldades ao preencher 

uma DO, e as respostas estão na tabela 17. Mais da metade (54,6%) não reconhece 

dificuldade, e 19 (22,1%) consideram as explicações para preenchimento pouco 

claras, sendo o número de campos considerado excessivo para 14 (16,2%) deles. 

 
Tabela 17 - Distribuição de frequência sobre as dificuldades dos profissionais 

médicos para preencher as DOs, 2018 a 2020, Franca-SP 

                                Variáveis Nº     % 
Dificuldades ao 

preencher uma DO* 
Dificuldade na obtenção dos impressos. 4 4,6 

Grande quantidade de campos a serem preenchidos. 14 16,2 

As explicações sobre o preenchimento dos campos 
são pouco claras. 

19 22,1 

Incerteza para determinar se se trata de morte por 
causa violenta. 

7 8,1 

Não tenho dificuldade. 47 54,6 

Outras 5 5,8 

*era possível marcar mais de uma opção de resposta. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

   Outras dificuldades para preencher a DO mencionadas foram: Óbitos 

fora do hospital e trazidos a ele, colocação de CID apropriado pois o CID é muito 

engessado, COVID, dificuldade de obter informações em autopsia verbal, os CIDs 

estão desatualizados e às vezes são inexistentes, e qualidade das informações do 

prontuário. 
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O conhecimento do conceito de causa básica da morte abordada na 

pesquisa está demonstrado na tabela 18; e somente 17 (19,7%) participantes 

reconheceram corretamente que nenhum item poderia ser utilizado, levando em conta 

que todas as opções constam de termos garbage e, portanto de uso não 

recomendado. 

 
Tabela 18 - Distribuição de frequência sobre o conhecimento do conceito de causa 

básica da morte, dos profissionais médicos que preencheram as DOs, 
2018 a 2020, Franca-SP 

                              Variáveis Nº    % 

 
Quais sintomas ou modo de 

morrer abaixo você considera 
ser uma causa básica de 

morte? * 

Falência múltipla de órgãos. 21 24,4 

Parada cardiorrespiratória. 20 23,2 

Insuficiência respiratória. 32 37,2 

Choque 34 39,5 

Febre 3 3,4 

Hemorragia 32 37,2 

Nenhuma das opções acima. 17 19,7 

*era possível marcar mais de uma opção de resposta. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Alguns conceitos foram questionados (tabela 19) como “óbito sem 

assistência médica”, que se refere a não assistência durante a doença e não no 

momento da morte, demonstrando desconhecimento de 26 (30,2%) respondentes. Se 

a sequência de eventos que levaram à morte é desencadeada por um trauma, portanto 

causa externa, a DO deve ser assumida pelo serviço de IML, e esse fato foi 

considerado por 60 (69,7%) médicos. A condição de “morte por causa indeterminada” 

é um recurso a ser usado em casos selecionados, situação desconhecida por 17 

(19,7%) dos respondentes. 

 
Tabela 19 - Distribuição de frequência sobre o conhecimento do conceito de óbito 

sem assistência médica, por causa externa e indeterminada, dos 
profissionais médicos que preencheram as DOs, 2018 a 2020, Franca-SP 

 Variáveis Nº % 

 
Considera que um óbito 
ocorreu sem assistência 

médica quando: 

Não havia médico com o paciente no momento 
do óbito. 

22 25,5 

O médico assistente que acompanhava o 
paciente não estava presente na hora da morte. 

3 3,4 

O paciente não estava recebendo assistência 
médica para a doença que o levou à morte. 

60 69,7 

Quando não há médico nem enfermagem 
cuidando dos socorros para evitar o óbito no 
momento do mesmo. 

1 1,1 

Total Geral 86 100,00 

Nos casos de óbitos por 
trauma antigo (causa 

Encaminho o corpo para o preenchimento da 
DO pelo médico do IML. 

60 69,7 
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externa), qual a sua 
conduta? 

Não sei. 6 6,9 

Preencho a DO declarando o trauma como 
causa contribuinte. 

16 18,6 

Preencho a DO e não declaro o trauma. 4 4,6 

Total Geral 86 100,00 

 
Em que situações você 
preenche a causa morte 
como indeterminada? 

Em nenhuma situação. Declaro uma causa de 
morte relacionada. 

12 13,9 

Não sei. 5 5,8 

Quando não for possível identificar a causa 
básica de morte. 

69 80,2 

Total Geral 86 100,00 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O preenchimento do item “Tempo aproximado entre o início da doença 

e a morte” foi declarado por 54 (62,8%) dos entrevistados; e o do item Código 

Internacional de Doenças (CID) por 67 (77,9%) deles, tabela 20. 

 
Tabela 20 - Distribuição de frequência sobre o preenchimento do tempo de evolução 

da doença e do CID, pelos profissionais médicos que preencheram as 
DOs, 2018 a 2020, Franca-SP 

 Variáveis Nº % 

Você preenche o campo “Tempo aproximado 
entre o início da doença e a morte”? 

Não 32 37,2 

Sim 54 62,8 

Total Geral 86 100,00 

Você tem o hábito de preencher o CID (Código 
Internacional de Doença) na DO? 

Não 19 22,1 

Sim 67 77,9 

Total Geral 86 100,00 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os destinos e finalidades das três cópias da DO respondidas no 

questionário estão na tabela 21, tendo sido citados os corretos, Cartório por 72 

(83,7%), Vigilância Epidemiológica Municipal por 40 (46,5%) e prontuário por 44 

(51,1%). 

 

Tabela 21 - Distribuição de frequência sobre o conhecimento acerca dos 
destinos/finalidades das cópias da DO pelos profissionais médicos que 
preencheram as DOs, 2018 a 2020, Franca-SP 

 Assinale as alternativas que correspondem aos 
destinos/finalidades de cada uma das cópias da DO 

Nº % 

Cartório para registro e emissão da Certidão de Óbito. 72 83,7 

Comissão de investigação de óbito na instituição de ocorrência. 25 29,0 

Secretaria de Saúde (Vigilância Epidemiológica Municipal). 40 46,5 

Comitê de Mortalidade Municipal para investigação do óbito. 18 20,9 

Família do falecido(a), como documento médico. 41 47,6 

Prontuário do(a) falecido(a) na instituição de saúde onde 
aconteceu o óbito. 

44 51,1 

___________________________________________________________________________ 
*com relação ao total de respondentes, era possível marcar mais de uma opção. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

7.6 PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE AS IMPLICAÇÕES DO PREENCHIMENTO 
DA DO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

 

Foram selecionados, para compor a presente revisão narrativa, 15 artigos 

originais publicadas nos periódicos: Revista Brasileira de Epidemiologia, Revista da 

Associação Médica Brasileira, Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Bioética, 

Ciência e Saúde Coletiva, Revista Brasileira da Universidade Federal do Ceará, 

Revista Brasileira de Estudos de População, Epidemiologia Serviço e Saúde, Revista 

Médica de Minas Gerais, sendo que todos os artigos foram realizados em território 

nacional  durante o período de 2010 a 2020, conforme apresentado no quadro abaixo. 

 

 

https://www.scielo.br/j/rbepop/
https://www.scielo.br/j/rbepop/
https://www.scielo.br/j/rbepop/
https://www.scielo.br/j/rbepop/
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Quadro 5 - Principais características dos estudos selecionados para participarem da revisão 

Autor(es) Ano Objetivo Local  
e 
amostra 

Tipo de 
estudo 

Principais achados 

SAITO et al. 2020 Identificar os principais erros no 
preenchimento das declarações 
de óbito registradas nos 
hospitais-escola de 
Catanduva/SP entre 2014 e 
2017.  

Catanduva 
– São 
Paulo, 805 
DOs 

Descritivo 167 (20,7%) estavam incompletos; 59 (7,3%) utilizavam termos 
inadequados; 42 (5,2%) apresentavam siglas e abreviações; 27 
(3,4%) foram redigidos com caligrafia ilegível; e 2 (0,2%) continham 
rasuras. Apesar da baixa frequência de erros, a análise demonstrou 
déficit no conhecimento e/ou descuido com a ética médica, o que 
compromete a qualidade dos registros de saúde pública. 

NETO et al. 2020 Determinar se o prontuário 
médico (PM) informou os 
diagnósticos necessários para 
identificação da causa básica 
da morte e verificar se 
o médico que fez a DO 
preencheu corretamente 
a causa básica da morte. 

Belo 
Horizonte – 
Minas 
Gerais, 629 
prontuários 

Descritivo A causa básica da morte esteve correta em 63,1% e nos 
diagnósticos finais 95,8%. A concordância entre os diagnósticos 
citados no PM e a causa da morte citada na DO foi fraca (Kappa = 
0,130 para diagnóstico inicial e Kappa = 0,229 para 
o diagnóstico final. Na análise da causa básica da morte citada 
na declaração de óbito, verificou-se que em 28,78% esse dado 
estava incorreto. 

MINTO et al. 2019 Avaliar o impacto da 
investigação hospitalar na 
recuperação da verdadeira 
causa básica do óbito. 

Estados do 
Rio de 
Janeiro e 
São Paulo, 
6.720 
óbitos 

Descritivo Ocorreram 2.579 óbitos com causa garbage (CG) e 2.116 com CG 
prioritária. A maior proporção se deu no grupo com 70 anos ou mais, 
com diferenças nas causas predominantes em função do ciclo de 
vida. A reclassificação da CG foi de 41,9% e 93,6% dos óbitos 
investigados no RJ e em SP, respectivamente. 70,7% e 73,6% dos 
óbitos com GC de níveis de gravidade muito alto e alto foram 
reclassificados para níveis menores. Dentre os códigos garbage que 
passaram para causas bem definidas, o capítulo das Causas 
Externas da CID-10 foi o que recuperou o maior número de óbitos. 

VIDOR et al. 2019 Analisar a qualidade dos dados 
sobre causas de morte na região 
Sul do Brasil 

Região Sul, 
Brasil  

Descritivo A ocorrência de causas garbage (CG) geral variou de 29% a 31% 
entre os três estados, abaixo da média nacional (34%). As CG N1 e 
N2 foram semelhantes nos estados e heterogêneas nas capitais. A 
maioria dos óbitos foram hospitalares, onde ocorreram 55% a 64% 
das CG N1 e N2 nos estados e 39% a 55% nas capitais. Nos óbitos 
domiciliares, esta proporção variou de 25% a 31% e de 25% a 40%, 
respectivamente. Mais de 30% dos médicos atestantes (exceto em 
Florianópolis) não identificaram seu vínculo com o paciente, 
declarando-se como “outros” no campo correspondente da DO. 
Médicos de Instituto Médico Legal (IML) e Serviço de Verificação de 
Óbitos (SVO) atestaram 15% a 24% das CG N1 e N2 nos estados e 
33% a 66% nas capitais. 



91 

 

 

MARINHO et al. 2019 Descrever e avaliar o impacto da 
investigação da causa básica de 
morte mal classificada no 
atestado de óbito em 2017. 

60 
municípios, 
Brasil, 
108.826 
óbitos 

Descritivo No país, de 108.826 CG investigadas em 2017, 48% foram 
reclassificadas para causas específicas. Já nos 60 municípios 
selecionados, 58% dos 35.366 óbitos por CG pesquisados foram 
reclassificados. A proporção de óbitos por CG declinou em 11% no 
país e 17% nos municípios em que houve intervenção. 

BENEDETTI et 
al. 

2019 Avaliar os resultados da 
investigação de óbitos por 
código garbage (CG) em 17 
municípios da região Norte no 
ano de 2017. 

17 
municípios 
dos 7 
estados da 
região 
Norte, 
37.082 
óbitos 

Transversal  29,3% (n = 10.878) eram CG total e, destes, 83,2% eram CG 
prioritários. Dentre os CG prioritários, 25,9% foram investigados e, 
destes, 79,1% mudaram a causa básica. 

OLIVEIRA et al. 2019 Avaliar o impacto da 
investigação dos óbitos 
classificados como causas 
garbage (CG) na qualidade da 
informação sobre causas de 
morte em municípios da região 
Nordeste do Brasil em 2017. 

18 
municípios 
do 
Nordeste 

Transversal 7.352 (39%) foram investigados e, destes, 5.160 (70%) tiveram 
causas reclassificadas, das quais 4.087 (79%) para causas 
especificadas. As causas mal definidas (n = 4.392) foram as mais 
frequentes dentre as CG e as que apresentaram maior proporção de 
mudança de causa (80%), e 57% alteraram para causas 
especificadas. A redução das CG contribuiu para detecção de 
grande variedade de causas específicas segundo grupos do nível 3 
do GBD 2015, sendo a violência interpessoal a que obteve maior 
mudança percentual (11,8%). 

CORREA et al. 2019 Avaliar a mudança no perfil de 
mortalidade hospitalar após 
investigação de óbitos 
declarados com CG, em 2017, 
em Belo Horizonte 

Belo 
Horizonte – 
Minas 
Gerais, 
1.395 
óbitos 

Descritivo Houve redução de 35,5% para estas causas. Todas as faixas etárias 
apresentaram decremento na ocorrência de CG. Observou-se maior 
incremento proporcional para os óbitos causados por doenças 
isquêmicas do coração, doença de Alzheimer, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, acidente vascular cerebral isquêmico e 
hemorrágico e as mortes por causas externas (quedas acidentais, 
homicídios e acidentes de trânsito/transporte). 

MINA et al. 2018 Descrever a frequência da 
mortalidade materna na 
Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand no período de 
janeiro de 2011 a julho de 2015 
e avaliar o correto 
preenchimento das respectivas 
declarações de óbito (DO). 

Ceará – 
Ceará, 57 
óbitos e 45 
DOs 

Descritivo Foram encontrados 66,67% de preenchimentos incorretos na causa 
básica da morte das declarações de óbito emitidas. Dentre os 
motivos para o preenchimento incorreto, considerou-se o uso de 
termos vagos (falência ou disfunção de múltiplos órgãos; siglas 
como AVC) ou uso de termos não classificados na CID-10.  

LUCENA et al. 2014 Avaliar, em prontuários médicos, 
as declarações de óbito dos 
anos 2009 e 2011 e as 

Joaçaba – 
Santa 
Catarina, 

Descritivo 50,18% das DOs estavam incompletamente preenchidas, 34,14% 
dos médicos referiram como principal dificuldade de preenchimento 
as mortes sem assistência médica; 26,47% consideraram ter tido um 
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dificuldades dos médicos do 
corpo clínico em preenchê-las. 

528 DOs e 
34 
médicos   

aprendizado ruim durante a graduação e somente 50% conheciam 
o documento que orienta o preenchimento da declaração. 

SILVA et al. 
 

2013 Avaliar o preenchimento das 
declarações de óbito em Belém-
PA, registradas no ano de 2010. 

Belém – 
Para, 800 
DOs 

Transversal Altíssimos índices de equívocos no preenchimento das certidões; 
98,7% delas apresentavam, pelo menos, um erro em seu 
preenchimento. Entretanto, os mais notáveis e de maior repercussão 
foram encontrados no campo VI, destinado ao registro da causa de 
morte, onde, tal erro foi encontrado em 71,5%, principalmente pela 
utilização de termos vagos no registro. 

GIL & GOMES-
SPONHOLZ 

2013 Investigar, em Declarações de 
Óbito de mulheres de 10 a 49 
anos, o preenchimento dos 
campos que permitem a 
identificação de óbitos maternos 
e classificar os óbitos quanto à 
sua natureza. 

Ribeirão 
Preto – São 
Paulo, 301 
DOs 

Descritivo 60% apresentaram os campos 43/44 preenchidos, e 40% 
apresentaram estes campos em branco e/ou ignorados. 
Encontramos 58,5% de mortes não maternas, 2% de mortes 
maternas declaradas e 39,5% de mortes inconclusivas. A análise 
das mortes inconclusivas permitiu-nos classificar 4,3% como mortes 
presumíveis.  

MELO, 
BEVILACQUA & 
BARLETTO 

2013 Compreender os sentidos e os 
significados que os médicos 
atribuem à Declaração de Óbito 
(DO) e as implicações da 
subjetividade na produção da 
informação sobre mortalidade. 

Zona da 
Mata - 
Minas 
Gerais, 2 
médicos 

Qualitativa Diferentes sentidos e significados são imputados à DO dependendo 
da forma como o óbito ocorreu e de acordo com as distintas 
atribuições que esse documento adquire do ponto de vista prático, a 
exemplo das funções 'epidemiológica' e 'jurídico/legal'. 

MENDONÇA, 
DRUMOND & 
CARDOSO 

2010 Identificar e analisar os 
problemas observados pelos 
médicos no preenchimento das 
DO. 

Belo 
Horizonte - 
Minas 
Gerais, 44 
médicos 

Descritivo Principais problemas relacionados ao preenchimento da DO são o 
desconhecimento médico acerca da importância do correto 
preenchimento de todos os campos do formulário, a pouca utilização 
dos materiais de instrução fornecidos aos médicos pelos órgãos e 
instituições responsáveis, o desconhecimento sobre a importância 
do detalhamento e a adequação da cadeia de eventos patológicos 
no campo das possíveis causas de morte. 

LUIZAGA et al. 2010 Comparar as mortes maternas 
existentes no Sistema de 
Informações sobre Mortalidade 
(SIM/MS) com as do "Estudo da 
mortalidade de mulheres em 
idade fértil" e estimar novos 
fatores de correção. 

Capitais 
Brasileiras, 
7.332 DOs 

Descritivo A subenumeração das mortes por causas maternas, no SIM/MS, foi 
de 21,4% e, das mortes maternas, 16%. Os novos fatores de ajuste 
para as mortes maternas nas regiões brasileiras foram: 0,93 (Norte), 
1,17 (Nordeste), 1,28 (Sudeste), 1,10 (Sul) e 1,47 (Centro-oeste); 
para o país, foi igual a 1,19. 

Fonte: Elaborado pela autora 



93 

 

 

8 DISCUSSÃO 

 
 

Neste estudo sobre a completude e qualidade do preenchimento das 

DOs de mortalidade materna e infantil foi possível identificar que a grande maioria das 

variáveis foi classificada como de qualidade “Ruim” e “Muito ruim”, e nenhuma como 

“Excelente”. Tal fato traz à discussão as causas e consequências desse resultado. 

Algumas causas puderam ser abordadas nas análises dos 

conhecimentos e atitudes dos médicos frente ao compromisso com as informações 

contidas em tão relevante documento.  

As consequências se fazem presentes no grande prejuízo na elaboração 

de bancos de dados confiáveis, aplicáveis e adequados para a elaboração, a 

implementação e a avaliação de políticas públicas, conforme conclusão de Mello 

Jorge et al. (2010). A presente pesquisa confirma esse fato e analisa as implicações 

no desenvolvimento regional. 

A análise das variáveis selecionadas para a presente pesquisa da 

completude das DOs, permitiu concluir pela não valorização dos dados de 

identificação do falecido e o prejuízo para os dados epidemiológicos, impossibilitando 

a relação das patologias mais prevalentes em determinada raça/cor, ocupação 

habitual, nível de escolaridade, situação conjugal, em determinada região e espaço 

de tempo, pelo grande número de campos em branco ou considerados ignorados.  

Quanto às variáveis sobre a identificação do óbito, na maioria das vezes, 

esse módulo é preenchido por funcionário administrativo, o que foi reconhecido por 

mais de 80% dos respondentes; e em mais da metade dos casos, sem consultar os 

documentos do falecido, o que é recomendado, formalmente, pelos manuais do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) e dos CRM (CREMESP, 2015 e CREMERS, 

2018). Mas, todos esses manuais de recomendações reconhecem que a 

responsabilidade sobre todas as informações, mesmo aquelas preenchidas pelo 

funcionário administrativo, é do médico que assina a DO. 

Uma pesquisa realizada em Belo Horizonte-MG concluiu que o 

funcionário administrativo é o responsável pelo preenchimento da identificação em 

70% das DOs, confirmando essa prática, o que pode ser causa de distorção de 

informações, por processamentos em espaços e tempos diferentes da unidade de 

saúde, divisão de responsabilidades e desatenção por serem consideradas “menos 
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nobres” e não serem consultados os documentos do falecido e sim os dados retirados 

do registro de prontuário do falecido (MENDONÇA, DRUMOND & CARDOSO, 2010). 

Para os óbitos infantis, a definição da idade em meses, dias e horas, não 

detalhada em metade dos casos analisados, dificulta a definição e divisão em óbitos 

perinatais, neonatais precoces ou tardios e pós-neonatais, e também a avaliação da 

qualidade da assistência e recursos utilizados na atenção ao recém-nascido 

prematuro, de inestimável relevância para as medidas de intervenção, visando à 

redução dos índices de mortalidade infantil (BRASIL, 2009). 

Os óbitos neonatais e perinatais têm relação direta com a assistência 

pré-natal e com o parto, portanto são valiosas as informações referentes à idade 

materna, paridade, duração da gestação, tipo de parto, peso de nascimento (BRASIL, 

2009). Não tendo sido preenchidas em um terço das DOs, reconhecemos grande 

perda de dados, necessidade de busca em outras fontes para as discussões do comitê 

de mortalidade e prejuízo para a elaboração, aprovação e avaliação de políticas 

públicas.  

Em casos de óbitos infantis e fetais, o peso é fator decisivo para 

conceituar e definir prognóstico, tem relação direta com a possibilidade de sobrevida 

do recém-nascido e é critério para a definição de abortamento e natimorto, 

informações essas que constam nos manuais de orientação de preenchimento de 

DOs e no Manual de Vigilância ao óbito infantil e fetal do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2009). Por isso, não se justifica a não informação em mais de 15% do total das DOs 

analisadas.  

A emissão da DO para as situações de natimorto com peso inferior a 500 

gramas e idade gestacional menor que 22 semanas pode ser feita, como medida de 

exceção, a pedido de familiar, por questões religiosas, culturais, filosóficas e deve ser 

justificada na margem da própria DO, e não foram encontradas essas observações 

em nenhuma das 27 DOs de natimortos com peso inferior a 500 gr. (CREMESP, 

2015). Reforçando que o preenchimento da DO, em casos de abortamento, por 

desconhecimento dos critérios pelo profissional ou a pedido de familiar, faz aumentar 

os índices de natimortalidade, na região e no tempo, impactando nas metas nacionais 

e internacionais assumidas pelo Estado brasileiro. 

A inserção do campo “Número do cartão SUS” na DO se deu com a 

proposta de permitir, por meio de pesquisa em banco de dados do SUS, acesso a 

prontuário único, com informações da assistência prestada ao falecido durante a 
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doença que levou ao óbito. O cartão SUS não se estabeleceu como uma identidade 

única do beneficiário do SUS, e na prática observam-se várias emissões em diferentes 

situações e locais de assistência ao usuário. E, também o prontuário único não 

adquiriu a funcionalidade planejada (CREMERS, 2018). Essa variável deixou de ser 

contemplada na quase totalidade das DOs em estudo, o que nos leva a concluir que 

será necessário percorrer um longo caminho para viabilizar a interação dos sistemas 

de informação (BRASIL, 2014). 

O número do cartão SUS deixou de ser preenchido em 93,3% das DOs, 

no estado do Ceará, e a incompletude na identificação fica também registrada, porque 

em mais de um quarto delas os itens naturalidade, estado civil e escolaridade não 

foram informados; porcentagens que se aproximam daquelas registradas na presente 

pesquisa (MINÁ et al, 2018). 

A inclusão do campo “número da Declaração de Nascido Vivo” na DO se 

deu com a intenção de realizar a interação entre os dois sistemas de informação do 

Ministério da Saúde, o SIM e o SINASC, o que permitiria relacionar os óbitos fetais e 

infantis às condições de assistência ao pré-natal e ao nascimento (CREMERS, 2018). 

O não preenchimento desse campo, constatado na maior parte das DOs nesta 

pesquisa, permite refletir sobre o impedimento para a utilização desse recurso, o 

prejuízo para a análise dos casos pelos comitês de investigação de óbitos, e, 

consequentemente, para a elaboração, implementação e avaliação de políticas 

públicas que objetivem melhor assistência à saúde materna e infantil, e que resultem 

na redução dos índices de mortalidade. 

Considerando que o problema para a presente pesquisa surgiu da 

atividade do comitê de mortalidade materna, que tem como ponto de partida para as 

suas investigações a informação sobre a relação do óbito com a gestação, parto ou 

puerpério, causa grande desalento a constatação do não preenchimento do campo 

37, em mais de 75% das DOs de mulheres em idade fértil. Esse fato leva à 

necessidade de pesquisa em prontuários ambulatoriais e hospitalares, à 

recomendação de entrevista com familiares e com profissionais envolvidos no 

atendimento, na busca ativa pela identificação da morte materna, que sabidamente é 

subnotificada, e posterior investigação e discussão detalhada do caso (BRASIL, 

2019). 

A importância do preenchimento correto e confiável do campo 37, que 

se refere ao óbito de mulheres em idade fértil, foi confirmada pelo estudo de Gil e 
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Gomes Sponholz (2013), no Hospital das Clínicas da USP – Ribeirão Preto, quando 

se constatou o não preenchimento do referido campo em 40% das DOs de mulheres 

de idade entre 10 e 49 anos. No citado estudo, a pesquisa em prontuários 

hospitalares, permitiu resgatar seis mortes maternas, não declaradas nas respectivas 

DOs, e concluiu que para se conseguir a fidedignidade das informações é necessário 

o empenho de todos os profissionais envolvidos nos atendimentos ambulatoriais e 

hospitalares à mulher, naqueles que preenchem as DOs e nos codificadores 

responsáveis pelo registro das informações no banco de dados oficial do Ministério da 

Saúde.  

A omissão da informação sobre a assistência médica prestada ao 

falecido durante a doença que levou ao óbito, em metade dos casos pode ser 

entendida por desassistência grave à população, ou desconhecimento do médico 

responsável pela DO sobre a importância desse dado para implementação e avaliação 

de políticas públicas, ou desinformação sobre o significado do termo, ou ainda 

negligência diante do compromisso com o documento, sendo esse fato um ponto de 

alerta nos documentos dos CRMs (CREMESP, 2015 e CREMERS, 2018). 

A realização de necropsia é recomendada sempre que se tratar de morte 

por causas externas, declaradas pelo IML e em situações em que se fizer necessária 

para esclarecer a causa do óbito, pelo SVO (CREMESP, 2015). O não preenchimento 

do campo correspondente em mais de metade dos casos do presente estudo deve 

ser considerado e colocado como justificativa para a proposta de intervenção dessa 

pesquisa. 

A qualidade das informações avaliada no campo 40 - causas da morte, 

considerada pelos próprios médicos como a “parte médica” da DO, estando 

insatisfatória em aproximadamente metade das variáveis analisadas, é vista com 

grande crítica. É muito difícil justificar essa realidade, e pode-se supor como fatores 

contribuintes o desconhecimento da importância das informações, a ignorância dos 

conceitos corretos e sua aplicação aos itens declarados, o despreparo para tarefa tão 

relevante, como possível consequência do não treinamento e não capacitação durante 

a graduação e residência médica e também atualizações ao longo da vida profissional. 

A causa básica da morte é item fundamental para o banco de dados do 

SIM e o seu conceito não foi compreendido por aproximadamente 80% dos médicos 

que participaram do estudo, ao identificarem como causa básica, termos não 

adequados, chamados códigos garbage. Somente 19,77% deles consideraram como 
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correta a alternativa “nenhuma das anteriores”, permitindo identificar 

desconhecimento do conceito básico, o que está de acordo com o achado de uso 

errático em 26,2% das DOs, no presente estudo.   

 Tal achado permite concluir pela necessidade de aprimoramento, maior 

utilização dos manuais de orientação, capacitação de estudantes e profissionais 

médicos, e aponta, também, para a necessidade de empenho e investimento das 

instituições de ensino e de saúde em constantes treinamentos e atualizações dos 

estudantes e profissionais de saúde. 

Muitos estudos identificaram falhas nas informações do campo 40, 

destacando-se o de Silva et al (2013), com 71,5% das DOs com algum erro na 

definição da causa básica, estando os termos vagos (garbage code) presentes em 

55%, a letra ilegível em 8,62%, e o tempo de evolução entre a doença e o óbito deixou 

de ser declarado em 98,75%. Mendonça (2010) identificou erros na causa básica em 

70% das DOs, mais frequentemente por uso de garbage code, em 12,22% letras 

ilegíveis, e em 90% o tempo de evolução em branco.  

Os resultados de Lucena et al (2014) demonstraram melhor qualidade, 

identificando garbage code em apenas 6,43% das 528 DOs analisadas; enquanto 

Miná et al (2018) encontraram preenchimento incorreto da causa básica em 66,67% 

das DOs analisadas, e a principal ocorrência foi de termos vagos. Saito et al (2020), 

em estudo desenvolvido em Hospital-Escola de Catanduva-SP, identificaram 20,7% 

incompletos, 7,3 % com termos inadequados, 5,2% com siglas e abreviações, 3,4% 

com caligrafia ilegível e 0,2 continham rasuras. E apesar da baixa frequência de erros, 

esse estudo concluiu por déficit no conhecimento e/ou descuido com a ética médica, 

que repercute na qualidade dos registros de saúde pública. Os termos vagos mais 

identificados foram parada cardíaca, falência de múltiplos órgãos, parada 

cardiorrespiratória, choque, hemorragia, insuficiência respiratória. 

As consequências desse preenchimento com falhas inquestionáveis 

repercutem nas dificuldades para o entendimento do técnico codificador da VEM, o 

que resulta em erros de interpretação, e compromete a qualidade e credibilidade da 

base de dados do SIM e, consequentemente, mais uma vez, prejudica a condução 

adequada de políticas públicas efetivas para redução dos índices de mortalidade. 

A DO pode ser preenchida pelo médico que assistiu o falecido durante a 

doença que levou ao óbito, e por isso seria conhecedor dos dados necessários para 

o correto e completo preenchimento. Não raramente, os responsáveis pelas DOs são 
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os médicos substitutos, representados por plantonistas, hospitalistas, intensivistas 

que, por terem menos informações e conhecimento sobre o paciente, poderiam e 

deveriam consultar o prontuário do paciente em questão, que, regra geral, apresenta 

informações satisfatórias para a execução da tarefa, conforme estudos realizados por 

Minto e cols. (2019) e Neto e cols. (2020). 

Na presente pesquisa, menos da metade das DOs foi preenchida por 

médico assistente, o que corresponde à realidade em que esse nem sempre está 

presente no momento do óbito, e o paciente estaria sob os cuidados de outros 

médicos da própria instituição de saúde. Investigamos a qualidade das DOs de cada 

grupo de assinantes e concluímos que não houve diferença significativa entre os 

grupos.  

Essa realidade foi também constatada em outros estudos; por Silva et 

al. (2013), em Belém-PA, em que 98,7% das DOs apresentavam pelo menos um 

equívoco no seu preenchimento, e em 96,5% delas algum campo estava em branco, 

sendo que 79,92% foram assinadas por médico assistente; e uma pesquisa de Lucena 

(2014), em hospital universitário de Joaçaba-SC, constatou preenchimento incompleto 

em mais da metade dos casos; o que revela que o problema não é local. 

O conhecimento das finalidades da DO pode ser avaliado na presente 

pesquisa pelas respostas assinaladas quanto ao destino das três vias que a 

compõem, reconhecidas como cartório, VEM e prontuário do falecido pela maioria. A 

família detém a certidão emitida pelo cartório (BRASIL, 2022). Ora, se o profissional 

está ciente dos destinos e finalidades da DO, seria de se esperar que ele fosse 

motivado para o seu correto e completo preenchimento.  

O preenchimento correto e completo da DO, considerado de extrema 

relevância e que requer sensibilização, capacitação e treinamento, deveria ser 

desenvolvido, em várias oportunidades, ao longo do período de graduação. Também 

o período de residência médica apresentaria oportunidades para esse aprendizado, 

diante do óbito do paciente em seguimento, levando em conta os aspectos éticos, 

epidemiológicos, sociais e legais que envolvem a DO, o que foi objeto de estudo de 

Saito et al em artigo publicado em 2020. 

No presente estudo, pouco mais da metade dos entrevistados declarou 

ter sido capacitada durante a graduação, e poucos foram treinados durante a 

residência médica, sendo que a terça parte do grupo teve o seu primeiro contato com 

a DO, quando do compromisso imediato com o seu preenchimento. Esse achado está 
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de acordo com o de Mendonça, Drumond e Cardoso (2010), que, em pesquisa em 

Belo Horizonte-MG, identificaram 20% dos entrevistados como nunca treinados, 60% 

capacitados durante a graduação e 27% no período de residência médica. Estudo 

conduzido em Fortaleza-CE, por Miná et al (2018), constatou que 100% das DOs 

foram assinadas por médicos plantonistas e não residentes, e, portanto, não estariam 

mais em treinamento, e demandariam capacitação para essa tarefa, durante o 

exercício profissional; o que se reproduz no presente estudo, em que as DOs não 

foram assinadas por médicos residentes. 

Reconhecida a importância do tema, nos surpreende o fato de tamanha 

falha na formação do médico e a não inclusão ou a não abordagem adequada desse 

conteúdo nas unidades curriculares da graduação e da residência médica, o que pode 

se constituir em um desdobramento e proposta de intervenção dessa pesquisa. Vale 

ressaltar ainda que esse tema, não raramente, é abordado nos primeiros anos da 

graduação, quando o estudante não teria contato com as patologias, o óbito e a 

importância epidemiológica e ética da sua análise, e, portanto, o aproveitamento não 

seria satisfatório.  

Uma incongruência observada no estudo foi a constatação de que o 

tempo de evolução da doença, no campo 40, não foi preenchido em aproximadamente 

90% das DOs analisadas, e entre os profissionais responsáveis por elas, mais da 

metade declarou que tem o hábito de preencher esse item. Esse fato demonstra a não 

valorização ou o descaso do médico de importante dado para o entendimento da 

evolução da doença para o óbito, e compromete a investigação e conclusão dos 

critérios de evitabilidade, ao mesmo tempo que permite concluir que nem tudo que foi 

respondido no questionário é praticado no dia a dia do médico. Observação válida 

também para o preenchimento do CID, que, no questionário, a maioria dos médicos 

afirma que o faz, e não foi incluído na pesquisa, por ser, atualmente, função do 

codificador da VEM.  

Os manuais de instruções para o preenchimento das DOs, elaborados 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2009a) e Conselhos Regionais de Medicina 

(CREMESP, 2015; CREMERS, 2018), são extremamente didáticos, contêm 

informações importantes e completas, recomendações e exercícios práticos, modelos 

de exemplos correta e incorretamente preenchidos, de fácil acesso por meios digitais, 

e são subutilizados ou desconhecidos por mais da metade dos profissionais 

participantes desse estudo. 
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O desconhecimento dos manuais por médicos foi constatado em estudo 

de Lucena et al (2014) em 47,02% dos participantes; de Mendonça, Drumond e 

Cardoso (2010) em 50%, e no presente estudo mais de 70% dos profissionais não se 

beneficiam desse recurso, somados o desconhecimento por aproximadamente 

metade e a não utilização pela terça parte, levando-se em conta os dois manuais 

questionados, o do Ministério da Saúde e do Conselho Regional de Medicina do 

estado de São Paulo. Tais achados apontam para a necessidade de maior divulgação 

desses documentos para estudantes e profissionais da medicina e incentivo à 

consulta regular, para melhorar a qualidade da DO e confiabilidade dos dados do SIM. 

Quando questionados sobre dificuldades no preenchimento da DO, mais 

da metade desses profissionais declara que não tem dificuldades, e quase um quarto 

deles assinalaram que as explicações sobre o preenchimento são pouco claras. Se 

as explicações estão nos manuais que não são consultados, elas não chegarão para 

os que dela necessitam e dependem para a boa prática do compromisso ético, legal 

e profissional. Se não existem dificuldades reconhecidas por mais da metade dos 

respondentes, não temos como justificar igual proporção de DOs com a qualidade 

comprometida. Portanto, conclui-se por uma incongruência de respostas e uma 

discrepância entre os resultados das duas pesquisas realizadas, completude e 

qualidade das DOs e conhecimento e atitude dos profissionais responsáveis pelo 

preenchimento das mesmas  DOs. 

A informação de que somente um quarto dos respondentes participou de 

atividades de comitês ou comissões de investigação de óbito revela desconhecimento 

e desinteresse pelo tema, e mostra o distanciamento dos profissionais da linha de 

frente de atendimentos à população da informação epidemiológica, e seu reduzido 

envolvimento com a avaliação de eficácia das políticas públicas implantadas, assim 

como a proposta de elaboração de outras. 

Outros estudos apresentaram resultados similares à presente pesquisa. 

Mendonça, Drumond e Cardoso (2010) mostraram que 68% dos médicos relataram 

alguma dificuldade no preenchimento da DO, como ausência de informações sobre o 

falecido (81%), grande quantidade de campos (31%), morte violenta ou externa (16%), 

explicações pouco claras (11%), estar na condição de médico substituto (5%), 

imposição do cartório para sepultamento (5%). O trabalho de Lucena et al (2014) 

identificou igual proporção de médicos com dificuldades (58,53%) e revelou outras 

dificuldades como óbitos sem assistência médica (34,14%), identificação das causas 
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básicas, intermediárias e terminais da morte (24,39%), recém-nascidos e natimortos 

com menos de 500gr (7,31%).  

O manual do CREMESP (2015) destaca a relevância da DO para o 

conhecimento dos aspectos quantitativos e qualitativos da mortalidade, da 

identificação do falecido e das causas do óbito, com informações que sejam confiáveis 

e de qualidade e precisão inquestionáveis.  

Luizaga et al (2010) concluíram que o conhecimento acerca da realidade 

sobre mortalidade no Brasil é dificultada por subinformação, preenchimento 

inadequado das causas de morte nas DOs, inserção não correta no SIM/MS, sendo 

reconhecida mundialmente a necessidade de aprimoramento das informações. As 

falhas no preenchimento das DOs identificadas nesta pesquisa estão de acordo com 

as conclusões do estudo de Luizaga et al (2010) e podem ser atribuídas ao 

desconhecimento do médico sobre o correto preenchimento dos campos e sobre a 

utilização dos dados para a definição do perfil epidemiológico da população, e é 

possível também relacionar com negligência diante do compromisso de preencher 

documento de tamanha relevância.  

Reconhecida como ferramenta importante para a vigilância em saúde, a 

tríade “informação - decisão – ação” depende da DO preenchida corretamente, como 

base de dados para o SIM/MS, que é instrumento imprescindível para a gestão da 

saúde, avaliação dos serviços prestados e definição de prioridades para cada grupo 

populacional, a nossa pesquisa concorda com os estudos de Melo et al (2013) e de 

França (2019), que a causa básica mal definida, o uso de termos garbage, pode refletir 

a desigualdade no acesso e na qualidade da atenção à saúde ou insuficiente 

informação clínica no momento do óbito. 

Os estudos de Minto et al (2019) consideraram os prontuários 

hospitalares e boletins de atendimento médico como fontes valiosas de informações 

para o adequado preenchimento das DOs, porque conseguiram substituir os termos 

garbage por causas básicas corretas em mais da metade dos casos analisados, 

concluindo pela necessidade de se  buscar e valorizar as informações dos prontuários, 

além de  capacitar o médico certificador, o codificador do SIM/MS e os profissionais 

dos núcleos de vigilância e comissões de análise de óbitos das instituições de trabalho 

médico. 

Silva et al (2013) consideram ser a classe médica a única responsável 

por perdas de dados científicos e epidemiológicos e propõe envolvimento das 
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instituições de ensino e de trabalho médico em ações transformadoras efetivas, 

objetivando desenvolver o compromisso e a responsabilidade do médico para tão 

importante tarefa, o que fica claro como necessidade e proposta da presente 

pesquisa. 

A motivação para a pesquisa surgiu pela atividade do Comitê de 

Mortalidade Materna e Infantil de Franca-SP e é inegável o reconhecimento da Morte 

Materna como problema de saúde pública, de interesse mundial, que predomina em 

países em desenvolvimento e é considerada evitável em mais de 90% dos casos.  

A estratégia Global para a Saúde das Mulheres, das Crianças e dos 

Adolescentes 2016-2020, lançada pela ONU visa acabar com as mortes evitáveis de 

mulheres, crianças e adolescentes; e este compromisso deve abranger o poder 

público e toda a sociedade civil, com ações concretas nos vários níveis de atuação 

desde o planejamento reprodutivo, assistência ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e 

à criança. 

A Razão da Mortalidade Materna e Infantil espelha a qualidade da 

assistência prestada à mulher e à criança e à população em geral, permite identificar 

o nível de desenvolvimento das regiões e países e a concepção de seus dirigentes.  

O Comitê de Mortalidade tem importante atuação ao investigar as mortes 

maternas e infantis, identificar causas e fatores de evitabilidade, propor medidas de 

intervenção; participando do ciclo das políticas públicas, definido por Secchi (2013), 

tanto na elaboração quanto na implantação e avaliação; buscando melhor qualidade 

da assistência para a redução das taxas de óbitos. 

Segundo Lorenzo (2006) as políticas públicas devem gerar acessos a 

bens e serviços, a oportunidades e escolhas, a capacidades pessoais de realização e 

portanto se alinha ao conceito de Sen (2000a) sobre desenvolvimento como liberdade, 

como bem-estar social sendo somatório do bem-estar individual, como proposta de 

redução de desigualdades, de liberdade de escolhas, como realização por meio de 

funcionamentos e capacidades elementares como estar saudável e nutrido e 

complexos como ser feliz, amado e útil para a comunidade.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O presente estudo analisou a completude e a qualidade no 

preenchimento das DOs de mulheres em idade fértil, de óbitos fetais e infantis, no 

município de Franca-SP, no período de 2018 a 2020, além de identificar o perfil 

sociodemográfico, o conhecimento e a atitude dos médicos responsáveis pelos 

mesmos documentos.  

Encontrou-se maior incompletude nas variáveis “Cartão SUS”, “DNV”, 

“idade em casos de óbitos infantis”, “escolaridade”, “ocupação”, “relação com a 

gravidez e puerpério em caso de Mulheres em idade fértil” e “recebeu assistência 

médica”.  

A qualidade das informações em relação às causas do óbito se mostrou 

insatisfatória em grande número das DOs analisadas, com destaque para o não 

preenchimento do tempo de evolução entre os eventos e o óbito, a incoerência entre 

a sequência de eventos mórbidos desde a instalação da doença até o óbito, o uso de 

termos garbage e a não definição da causa básica da morte. Somadas incompletude 

e qualidade insatisfatórias, a grande maioria das DOs foi considerada ruim ou muito 

ruim, e nenhuma atingiu a excelência. 

As respostas ao questionário revelaram grandes lacunas na capacitação 

dos médicos para o preenchimento da DO; pequena participação em comitês de 

mortalidade, desconhecimento ou não utilização dos Manuais de Orientação para o 

preenchimento da DO; grande número de campos da DO fica a cargo de funcionário 

administrativo; muitos médicos não reconhecem dificuldades no preenchimento da DO 

e outros fazem críticas à estrutura do documento. O conceito de “causa básica do 

óbito” é desconhecido pela maioria. O número de profissionais que declarou 

preencher o tempo de evolução da doença não é compatível com a baixa porcentagem 

de preenchimento comprovada na avaliação das DOs. 

Os achados pesquisados permitiram concluir que: 

• Os dados incompletos ou incorretos, com informações parciais, insatisfatórias 

ou inconsistentes fragilizam a base de dados do SIM, o que compromete a sua 

qualidade e credibilidade; e, consequentemente, a elaboração, a 

implementação, a condução e a avaliação adequada de Políticas Públicas que 
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visem à melhoria do atendimento à população e à redução dos índices de 

mortalidade. 

• Os dados de identificação do falecido são preenchidos na sua maioria por 

funcionários administrativos, sem a utilização de documentos oficiais, com 

grande incompletude. 

• Foram identificadas muitas DOs de óbito fetal com peso inferior a 500 gramas, 

o que definiria abortamento, e por isso não deveria ter sido emitida a DO. Esse 

fato faz aumentar artificialmente o índice de natimortalidade. 

• A incompletude do campo que se refere à relação do óbito de mulheres em 

idade fértil com a gestação e puerpério é grande entrave inicial à investigação 

do Comitê de Mortalidade Materna, e exige busca ativa da informação, por meio 

de visita domiciliar à família e pesquisa de prontuários. 

• Não se observou diferença estatística significativa entre os grupos de DOs 

preenchidas pelo médico assistente e pelo médico substituto, assim como pelo 

SVO, na completude e na qualidade dos dados.  

• A pequena participação dos médicos em Comitês de Mortalidade revela o 

desinteresse e o distanciamento dos profissionais de linha de frente de 

atendimento à população das discussões sobre a qualidade do atendimento, 

dos fatores de evitabilidade de cada óbito, da identificação de problemas e de 

propostas para soluções. 

• A qualidade ruim das informações sobre as causas da morte, o 

desconhecimento dos conceitos teóricos por parte dos profissionais e a não 

utilização dos manuais de orientação apontam para a necessidade de 

sensibilização, capacitação  e treinamento  de estudantes e profissionais, 

empenho e investimento das instituições de ensino e de  trabalho médico, em 

constantes treinamentos e atualizações acerca do preenchimento correto e 

completo das DOs e as suas implicações éticas, jurídicas e epidemiológicas. 

• O médico demonstra conhecer o destino e finalidades da DO, ao responder o 

questionário, o que não lhe permitiria considerar esse documento apenas mera 

exigência burocrática para sepultamento, mas essa conclusão não é 

compatível com a conclusão do estudo sobre a qualidade das DOs analisadas. 

• A não existência de um sistema de informação unificado e a incompletude das 

informações dificultaram a realização da pesquisa, uma vez que o SIM, 
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SINASC e o histórico da assistência prestada ao falecido existem de forma 

independente, não sendo unificado pelo número do cartão SUS. Tal realidade 

impediu a realização de uma pesquisa completa e detalhada de cada óbito, e 

que favoreceria sobremaneira o trabalho dos Comitês de Óbito. 

• Identificou-se que grande parte dos médicos desconheciam e subutilizavam os 

manuais de orientação e normatização, para o preenchimento correto e 

completo da DO, a despeito do esforço conjunto do Ministério da Saúde e do 

Conselho Federal de Medicina em elaboração de um documento com 

linguagem descomplicada e de fácil acesso aos profissionais. 

Os achados da presente pesquisa nos permitem refletir sobre a 

importância da DO como documento, em seus aspectos sociais, éticos, jurídicos e 

epidemiológicos; reforça a necessidade de que as instituições de ensino e trabalho 

médico realizem esforços e empreendimentos para  sensibilizar, capacitar e treinar 

continuamente os alunos da graduação, residentes e profissionais, para o 

preenchimento correto e completo da DO; alerta para a necessidade e relevância de 

podermos constituir bancos de dados epidemiológicos corretos e confiáveis, que 

permitam a condução adequada de Políticas Públicas, que visem melhor assistência 

à população e redução dos índices de mortalidade. 

O presente estudo, ao trazer à discussão informações e conclusões 

sobre tema tão relevante, reconhece as suas limitações e vieses e, portanto, sugere 

que novas pesquisas sejam realizadas visando ao aprofundamento das questões 

estudadas e à análise de novos cenários e realidades. Ao mesmo tempo, sugere 

abordagem futura do grupo estudado, buscando investigar se a presente pesquisa 

teria propiciado maior conhecimento e melhor atitude dos profissionais, o que seria 

confirmado pela maior completude e qualidade das DOs. Outro objetivo muito 

promissor seria a redução dos índices de mortalidade materna e infantil, a partir de 

políticas públicas adequadas, que teriam grande impacto sobre o desenvolvimento 

regional.  
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ANEXO A – MODELO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO 
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ANEXO B – MODELO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO 
EPIDEMIOLÓGICA 
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ANEXO C – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE MORTALIDADE     
MATERNA E INFANTIL DE FRANCA-SP 
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ANEXO D – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA DO UNI-
FACEF 

 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI- 
FACEF  

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
Título da Pesquisa: DECLARAÇÃO DE ÓBITO: aspectos éticos, sociais, jurídicos, epidemiológicos e 
educacionais e seus impactos no desenvolvimento regional.  

Pesquisadora: ANA LÚCIA DE CASTRO RODRIGUES  

Área Temática: 
Versão: 1 
CAAE: 48514221.4.0000.5384 
Instituição Proponente: Centro Universitário de Franca  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 4.829.470  

Apresentação do Projeto:  

Trabalha a relevância do preenchimento correto e completo da DO para respaldar investigações, em 
diversas áreas sociais, e promover o desenvolvimento regional e a elaboração de políticas públicas. 
Busca a constituição de bancos de dados fidedignos, para a construção de conhecimento sobre a 
mortalidade na cidade e na região; a produção de conhecimento, para elaboração ou ajustes de 
políticas públicas; ações para melhorar a integração dos diversos atores profissionais, que participam 
desta atividade social; subsídio para a elaboração de manuais, cartilhas, tutoriais ou material 
instrucional, para orientar os envolvidos no processo.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, os riscos são mínimos e relacionados ao questionário 
autoaplicável. Os participantes podem ficar constrangidos ou intimidados. Para amenizar tais desfechos 
o anonimato será́ assegurado quando da leitura e assinatura do consentimento.  

Quanto aos benefícios espera-se que promova a valorização da Declaração de Óbito como documento 
de importância jurídica, social, ética e epidemiológica, que leve à qualificação da assistência, à 
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elaboração e execução de políticas públicas, à melhoria dos índices de mortalidade materna e infantil, 
refletindo melhor assistência à população e promovendo maior desenvolvimento regional.  

Não haverá́ benefício direto do participante da pesquisa.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

A pesquisa visa levantar Declarações de Óbito entre as 421, referentes a mulheres em idade fértil e 
óbitos infantis, no município de Franca-SP, nos anos de 2018, 2019 e 2020, analisadas pelo Comitê̂ de 
Mortalidade Materna e Infantil de Franca, e disponibilizadas pelo mesmo, para a pesquisa. As 
informações serão coletadas por meio da abordagem quantitativa e serão avaliadas pelas técnicas de 
análise estatística descritiva. Assim, espera identificar como foram preenchidas as DOs, quanto à 
completude e qualidade, referentes ao período de 2018 a 2020; assim como caracterizar o perfil dos 
profissionais responsáveis pelo seu preenchimento. Serão abordados, pessoalmente, 131 indivíduos, 
recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa.  

O questionário está apresentado e redigido de forma a não causar nenhum constrangimento ao médico 
pesquisado, a não ser em duas questões, quando pergunta "o que considera como causa morte" e 
"qual a conduta quando tem trauma antigo ou causa externa". 
O cronograma está dentro do período previsto.  

Situação do Parecer:  

Aprovado  

Autor  

ANA LÚCIA DE CASTRO RODRIGUES  

Situação  Aceito 

 

TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de 
Ausência  

tcle.pdf  
24/06/2021 
23:44:30  

Lívia Maria 
Lopes  

Aceito  

 
FRANCA, 06 de julho de 2021  

Assinado por:  

Antonio Cezar Peron (Coordenador(a))  

 

Endereço: Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 
Bairro: São José CEP: 14.403-430 
UF: SP Município: FRANCA 
Telefone: (16)3713-4630 Fax: (16)3713-4605 E-mail: comep@facef.br  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA MÉDICOS SOBRE O 
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO 

                     
 

    

I. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

1. Sexo:           1- Feminino        2-Masculino           

2.  Data de nascimento: ___/___/____ 

3. Especialidade:                                                      

4. Ano de formatura: 

5. Locais de atuação: 1- Hospital        2- Pronto Atendimento       3-Ambulatório       4- 
Consultório Outro:_________________________________________  

 

 

II. DADOS SOBRE O CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO PREENCHIMENTO DA 
DO 

6. 
Qual o número aproximado de óbitos declarados por você nos últimos 3 anos 
(2018 a 2020)?:    
1- 1 a 4   2- 5 a 10      3- mais de 10       

7. 
Você recebeu treinamento sobre preenchimento da Declaração de Óbito?:   
1- Nunca       2- Durante a graduação   3- Durante a residência   4- Durante a 
atuação profissional 

8. 

Você conhece o Manual de Instruções para o preenchimento da DO do Ministério 
da Saúde?       

1- Não conheço       2- Conheço, mas não consulto   3- Conheço e consulto 
poucas vezes    

4- Conheço e consulto muitas vezes. 

9. 

 Você conhece a cartilha do CFM com orientações do preenchimento da DO?      
1- Não conheço       2- Conheço, mas não consulto    3- Conheço e consulto 
poucas vezes.   
 4- Conheço e consulto muitas vezes. 
 

10
. 

Você participa ou já participou de Comitê de investigação de óbitos da instituição 

onde trabalha ou Comitê Municipal de mortalidade?                                                                                                          

1- Sim       2- Não 

III. DADOS SOBRE AS ATITUDES FRENTE AO PREENCHIMENTO DA DO 

11
. 

Com que frequência você utiliza um documento de identificação do paciente para 
preenchimento da DO?  
1- Não utilizo        2- Algumas vezes      3- Quase sempre         4- Sempre 

12
. 

Quais são as suas dificuldades ao preencher uma DO? 
1- Dificuldade na obtenção dos impressos.    
2- Grande quantidade de campos a serem preenchidos na DO.    
3- As explicações sobre o preenchimento dos campos são pouco claras.    
4- Incerteza quanto à possibilidade de se tratar de morte por causa violenta.     
5- Não tenho dificuldades.  
6- Outras 

13
. 

Você considera que um óbito ocorreu sem assistência médica quando:  
1- Não havia médico com o paciente no momento do óbito.  
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2- O paciente não estava recebendo assistência médica para a doença que o 
levou à morte.  
3- O médico que atendia o paciente não estava presente na hora da morte.  

14
. 

Quais sintomas ou modo de morrer, abaixo, você considera ser uma causa básica 
de morte?  
1-Falência múltipla de órgãos.      2-Parada cardiorrespiratória.       3-Insuficiência 
respiratória.       4-Choque.       5-Febre      6- Hemorragia    7- Nenhuma das 
opções acima. 

 

15
. 

Nos casos de óbitos por trauma antigo (causa externa) qual a sua conduta?  
1-Encaminho o corpo para o preenchimento da DO pelo médico do IML.  
2-Preencho a DO declarando o trauma como causa contribuinte.  
3-Preencho a DO e não declaro o trauma.  
4-Não sei. 

 

16
. 

Em que situações você preenche a causa de morte como indeterminada?  
1-Quando não for possível identificar a causa básica de morte.  
2-Em nenhuma situação – declaro uma causa de morte relacionada.  

3-A pedido da família, para não tornar conhecida a causa básica da morte.   

4-Não sei. 

17
. 

Na instituição em que você trabalha, os campos do grupo II da DO (nome do 
falecido, idade,  
nome da mãe, nome do pai, etc.) são preenchidos:  
1-Pelo médico que atesta o óbito.  
2-Por um funcionário administrativo.  
3-Outros 

18
. 

Você preenche o campo “Tempo aproximado entre o início da doença e da 
morte”?: 
1-Sim       1-Não   

19
. 

Você tem o hábito de preencher o CID (Código Internacional de doença)? 
1-Sim       1-Não  

20
. 

Assinale as alternativas que correspondem aos destinos/finalidades de cada uma 

das                cópias da DO. 

(  ) Cartório para registro e emissão da Certidão de óbito. 

(  ) Comissão de investigação de óbito na instituição de ocorrência.  

(  ) Secretaria de Saúde (Vigilância Epidemiológica Municipal). 

(  ) Comitê de mortalidade municipal para investigação do óbito. 

(  ) Família do falecido(a) como documento médico. 

(  ) Prontuário hospitalar do falecido(a) na instituição de saúde onde aconteceu o 

óbito. 

(  ) Não sei. 

  
Obrigada por sua participação e contribuição com a pesquisa. 

 

  



118 

 

 

APÊNDICE B – TERMO DE ESCLARECIMENTO AOS 
PARTICIPANTES DA PESQUISA E TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Você está sendo convidado (a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa 

intitulada “Declaração de óbito: aspectos éticos, sociais, jurídicos, 
epidemiológicos e educacionais e sua importância em desenvolvimento 
regional”. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a completude e qualidade das 
informações contidas nas declarações de óbito, identificar e analisar os problemas 
observados pelos médicos no preenchimento das DOs, conhecer a maneira como 
foram capacitados para essa tarefa, identificar dificuldades práticas na execução 
desse compromisso no dia a dia de trabalho, assim como checar o acesso e eficácia 
dos manuais de orientação ao profissional, nas instituições onde trabalha. 

Esclareço que o procedimento previsto para este trabalho compreende 
questionário autoaplicável, a ser respondido em impresso ou comunicação digital, sem 
identificação do profissional, e somente de dados importantes para análise de 
parâmetros da pesquisa.  

Os riscos previstos nesta modalidade de estudo são mínimos, e os resultados 
a serem obtidos nessa pesquisa objetivam facilitar no futuro o preenchimento  das 
DOs, melhorar a completude e qualidade das informações, contribuir para dados 
estatísticos e epidemiológicos, disponibilizar informações adequadas para a criação e 
implementação de políticas públicas de saúde, que levem à redução dos índices de 
mortalidade no  município de Franca, São Paulo e Brasil. Comprometo-me ainda, com 
a garantia de sigilo de sua identidade, mesmo na eventual publicação dos resultados 
e, ao final de todas as análises dos dados obtidos, na medida de seu interesse, a 
disponibilizar um relatório final.  
 
 

Franca, ___ de _____________de ________ 
 

                                                  
_______________________________________________________ 
Assinatura do Participante 
 
 
_______________________________________________________ 
Pesquisadora: Prof.ª Mestranda Ana Lúcia de Castro Rodrigues 
Contato:  analucar@uol.com.br – (16) 991973065 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
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