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R E S U M O

Objetivo: Estimar o volume de recursos financeiros gastos com pacientes com Eventos 

Adversos em hospitais no Brasil, utilizando informações financeiras disponíveis no Sistema 

de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS).

Metodologia: Estudo descritivo e exploratório sobre a magnitude financeira associada 

à ocorrência de EAs em hospitais no Brasil. As fontes de dados empregadas foram: 

informações coletadas no estudo de incidência de EA em hospitais no Brasil (estudo de 

base) e informações registradas no SIH-SUS. Essas fontes de dados foram encadeadas 

(linkage). O universo de estudo foram os pacientes internados em dois hospitais públicos de 

ensino do estado do Rio de Janeiro em 2003. Selecionou-se uma amostra aleatória simples 

de 622 prontuários de pacientes. Para estimar os custos dos eventos adversos, foram 

analisados os dias adicionais decorrentes dos EAs avaliados pelos médicos revisores, o 

tempo de permanência e as informações financeiras do SIH-SUS.

Resultados: Nos prontuários de pacientes analisados, 583 pacientes não sofreram EA e 39 

(6,3 %) sofreram algum EA. Do total de casos com EA, 25 foram considerados evitáveis 

(64,1 %). O valor médio pago (R$ 3.195,42) pelo atendimento aos pacientes com EA foi 

200,5 % superior ao valor pago aos pacientes sem EA, enquanto o valor médio pago aos 

pacientes com EA evitável (R$1.270,47) foi apenas 19,5 % superior ao valor médio pago aos 

pacientes sem EA. Já o observado para os pacientes com EA não evitável (R$ 6.632,84) foi 

523,8 % maior que o valor médio dos pacientes sem EA. Os pacientes com EA apresentaram 

tempo médio de permanência no hospital 28,3 dias superior ao observado nos pacientes 

sem EA. Extrapolados para o total de internações nos dois hospitais, os eventos adversos 

implicaram no gasto de R$ 1.212.363,30, que representou 2,7 % do reembolso total.

Conclusão: O estudo mostrou que os danos ao paciente decorrentes do cuidado à saúde 

têm expressivo impacto nos gastos hospitalares e apontou várias razões para supor que 

os resultados apresentados estejam subestimados. Apesar de ser um estudo exploratório, 

mostrou que a importância financeira da ocorrência de eventos adversos, que, em parte, 

implicam em dispêndio de recursos desnecessários que poderiam ser utilizados para 

financiar outras necessidades de saúde da população.
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Introdução

Nas décadas de 50 e 60, já existiam registros da ocorrência de 
evento adverso (EA) nos serviços de saúde 1, mas foi na década 
de 90 que estudos mostraram a importância dos custos sociais 
e econômicos decorrentes desses eventos. O Harvard Medical 
Practice Study (HMPS) 2 estimou que ocorreram EAs em 3,7 % 
das internações em hospitais de cuidados agudos no estado 
de Nova Iorque, Estados Unidos da América (EUA), em 1984. 
A metodologia utilizada pelo HMPS serviu de base para outros 
estudos realizados em diferentes países — EUA 3, Canadá 4, 
Dinamarca 5, França 6, Austrália 7, Nova Zelândia 8, Inglaterra 9, 
Espanha 10, Brasil 11, Suécia 12 e Holanda 13.

Alguns desses estudos abordaram aspectos relacionados 
aos gastos provocados pela ocorrência de EA. O estudo 
realizado por Thomas et al. 3 em hospitais dos estados de 
Utah e Colorado, EUA, mostrou que em 3 % das internações 
ocorreram EAs, sendo estes evitáveis em 33 % (Utah) e 27 % 
(Colorado) dos casos. Estimaram que, com a eliminação dos 
EA evitáveis, se poderiam economizar entre 17 e 29 bilhões de 
dólares, incluindo as perdas de rendimentos por inatividade, 
incapacidade e despesas médicas.

O estudo realizado no Reino Unido 9 avaliou que ocorreram 
EAs em 10,8 % dos pacientes internados, sendo 48 % 
considerados evitáveis. Os pacientes com EA tiveram uma 
média de permanência de mais 8,5 dias (variação entre 0 a 
70 dias) quando comparada com a média de permanência dos 
pacientes sem EA. Os autores estimaram um custo de cerca de 
2 bilhões de libras esterlinas por ano, associado exclusivamente 
ao aumento dos dias de internação dos pacientes que 
sofreram EA 14. Consideraram que as infecções hospitalares 
foram responsáveis por 1 bilhão de libras esterlinas gastas 
anualmente pelo Sistema Nacional de Saúde e que cerca de 
15 % dessas infecções eram evitáveis 14.

Hoonhout et  al .  15 est imaram os custos diretos 
decorrentes de EA na Holanda. Observaram que eventos 
adversos evitáveis ocorreram em 2,3 % do total de 
internações e que os dias adicionais decorrentes do 
atendimento a esses eventos representaram cerca de 
3 % do total de pacientes-dia. Os custos estimados para 
o total de pacientes com EA foram de 355 milhões de 
euros, sendo 161 milhões gastos com pacientes com EA 
evitável. Portanto, os custos com pacientes com EA evitável 
representaram 45 % do total gasto com pacientes com EA. 
Os autores estimaram que o custo com pacientes com EA, 

The financial relevance of adverse events in hospitals in Brazil

A B S T R A C T

Aim: To estimate how much is spent on patients suffering Adverse Events (AEs) in hospitals 

in Brazil, using financial information available in the National Health Service Hospital 

Information System (SIH-SUS).

Methodology: Exploratory descriptive study of total expenditure associated with occurrence 

of AEs in hospitals in Brazil. The data sources used were information collected in incidence 

studies of AEs in hospitals (baseline study) and information recorded in the SIH-SUS. These 

sources were then linked. The study population was inpatients at public teaching hospitals 

in Rio de Janeiro State in 2003. A simple random sample of 622 patient records was selected. 

The costs associated with adverse events were estimated from the additional days stay 

resulting from AEs established by medical review, length of hospital stay and financial data 

from the SIH-SUS.

Results: The patient records showed that 583 patients had not suffered and 39 (6.3 %) had 

suffered an AE. Of the total number of cases of AE, 25 (64.1 %) were considered to have been 

avoidable. The mean amount paid (R$ 3,195.42) for care to patients with AE was 200.5 % 

higher than the amount paid for patients with no AE, while the mean amount paid to 

patients with avoidable AE (R$1,270.47) was only 19.5 % higher than the mean amount paid 

to patients with no AE. Meanwhile the amount paid to patients with an unavoidable AE 

(R$ 6,632.84) was 523.8 % higher than the mean amount paid to patients with no AE. Mean 

hospital stay among patients with an AE was 28.3 days longer than among patients with no 

AE. When extrapolated to total admissions at the two hospitals, AEs entailed expenditure 

of R$ 1,212,363.30, representing 2.7 % of total reimbursements.

Conclusion: The study showed that health care-related patient harm has substantial impact 

on hospital expenditures and pointed to various reasons for believing the results to be 

understated. Although this was an exploratory study, it showed the financial significance 

of the occurrence of adverse events, which in part entail unnecessary expenditure of funds 

that could be used to finance other health needs.
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em 2004, representou 1 % do orçamento nacional destinado 
aos cuidados de saúde.

O estudo australiano 16 observou a ocorrência de EA em 7 % 
das internações, com um aumento médio de 10 dias no tempo 
médio de permanência. Os custos com os eventos adversos 
corresponderam a 16 % dos custos hospitalares diretos, o 
que representa um incremento de 19 % no orçamento das 
internações.

Os resultados do estudo neozelandês realizado em 2004 6 
apontaram a ocorrência de EA em 10,7 % das internações, com 
um aumento no tempo médio de permanência de 6,7 dias. 
Dos casos com EA, 37,1 % foram consideradas evitáveis. Outro 
estudo neozelandês apontou que mais de 30 % dos gastos 
dos hospitais públicos foram destinados ao tratamento de 
pacientes com eventos adversos 17.

Os estudos realizados no Canadá, na Dinamarca e na 
Espanha não estimaram diretamente os custos decorrentes dos 
eventos adversos, mas avaliaram seu impacto indiretamente, 
através da mensuração do aumento do tempo de permanência 
hospitalar. No estudo canadense 4, a incidência de EA foi 7,5 %, 
sendo 37 % EAs evitáveis. Com base na avaliação dos médicos 
revisores, os eventos adversos acarretaram em 1.521 dias 
adicionais de internação. Na Dinamarca, a incidência de EA 
foi 9 %, sendo 40 % EAs evitáveis 5. Do ponto de vista econômico 
e social, a ocorrência de EA prolongou em média a estadia 
hospitalar em 7 dias. O estudo espanhol 10, com uma incidência 
de EA de 8,4 %, avaliou que os eventos adversos devidos aos 
cuidados médicos causaram em média 6,1 dias adicionais 
de internação. Desses eventos adversos, 66,3 % requereram 
procedimentos cirúrgicos adicionais e 69,9 % geraram 
tratamentos clínicos adicionais.

Outra abordagem utilizada para estimar o impacto financeiro 
foi baseada na avaliação da ocorrência de reinternação atribuída 
ao EA. Friedman et al. 18 estudaram as internações cirúrgicas 
de pacientes adultos admitidos em 1.088 hospitais dos EUA 
e concluíram que as reinternações nos primeiros três meses 
após a alta foram maior nos pacientes com EA (25 %) do que nos 
pacientes sem EA (17 %). As taxas de reinternação ocorridas no 
primeiro mês após a alta foram 16 % e 11 %, respectivamente.

Destaca-se ainda a existência de vários estudos que 
estimaram os custos dos eventos adversos, mas que focaram 
aspectos específicos do cuidado, como, por exemplo, 
administração de medicamentos, tratamentos oncológicos, 
cuidados intensivos 19-26.

No que concerne aos métodos empregados para avaliar os 
custos de EA, o estudo realizado em hospitais dos estados de 
Utah e Colorado, nos EUA 3, considerado um dos mais robustos 
nessa análise, estabeleceu funções de produção e valorizou 
financeiramente cada etapa da produção, com emprego de 
dados de bancos administrativos. O estudo holandês 15, para 
estimar os custos diretos dos eventos adversos, trabalhou 
informações avaliadas pelos médicos revisores sobre os 
dias de internação e a realização de procedimentos médicos 
adicionais associados ao tratamento do EA, também valorados 
com emprego de dados de bancos administrativos. Alguns 
outros estudos 26,27 empregaram desenho do tipo caso-controle, 
nos quais os custos dos eventos adversos foram analisados 
comparando-se as informações de cada internação com EA 
com um controle do mesmo hospital. Quanto à origem das 

informações financeiras, há estudos 26 em que os custos foram 
identificados a partir do sistema de contas de cada hospital, e 
outros 3 em que esses foram identificados com base nas tabelas 
de remuneração adotada por cada país. Finalmente, há estudos 
que empregaram análise multivariada, nos quais modelos são 
testados para conhecer os factores que mais influenciaram os 
custos atribuíveis aos eventos adversos 15,16.

Considerando-se o impacto devido ao prejuízo financeiro 
atribuído à ocorrência de EA, indicado pelos estudos citados 
anteriormente, objetiva-se, neste estudo, estimar o volume de 
recursos financeiros gastos com pacientes com EA em hospitais 
no Brasil, utilizando-se informações financeiras disponíveis 
no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde (SIH-SUS).

Metodologia

Trata-se de estudo descritivo e exploratório sobre a magnitude 
financeira associada à ocorrência de EA em hospitais no 
Brasil.

A principal fonte de dados utilizada foi o estudo de incidência 
de EA em hospitais no Brasil (estudo de base), que empregou o 
método de avaliação retrospectiva de prontuários 11,28. Nesse 
estudo, 1.103 prontuários foram selecionados com base em 
uma amostra aleatória simples dos 27.350 pacientes adultos 
internados no ano de 2003, em 3 hospitais gerais, públicos e de 
ensino do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Não foram incluídos 
no estudo os pacientes menores de 18 anos de idade, aqueles 
que permaneceram internados por menos que 24 horas e 
pacientes psiquiátricos. Foram utilizadas as informações 
sobre as características demográficas dos pacientes, o tempo 
de permanência, a ocorrência de evento adverso e sua 
evitabilidade. Utilizou-se também o número de dias adicionais 
de estadia no hospital devido ao EA, segundo julgamento 
do médico revisor. Essa informação era de preenchimento 
obrigatório pelo médico revisor no formulário de avaliação 
(Fase 2). A ocorrência de EA e sua evitabilidade foram avaliadas 
pelo médico revisor com base numa escala de 6 pontos, sendo 
o escore maior que 3 considerado como resposta positiva para 
ambos os aspectos 28.

A segunda fonte de dados utilizada foi o SIH-SUS. Esse tem 
uma base de dados administrativa nacional, disponibilizada 
pelo Ministério da Saúde (MS) no endereço eletrônico 
www.datasus.gov.br. 29 As informações registradas cobrem 
aproximadamente 75 % das internações realizadas no Brasil 
e sua principal finalidade é fornecer informação para o 
reembolso aos prestadores pelas internações realizadas. O 
principal mecanismo de pagamento adotado para reembolsar 
os hospitais é o pagamento prospectivo por procedimento.

O SIH-SUS contém informações sobre o perfil demográfico 
dos pacientes (sexo e idade), os diagnósticos principal 
e secundário, os procedimentos realizados, os dias de 
permanência, o tipo de saída, a unidade hospitalar e os valores 
pagos pela internação. Essas informações estão disponíveis 
para cada internação, mas são anônimas, de modo que é 
impossível identificar os pacientes. Do SIH-SUS foram utilizadas 
as informações sobre os valores financeiros de reembolso aos 
hospitais pelo Ministério da Saúde para cada internação, o 
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recebimento de cuidado em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e o número identificador da internação no sistema. As 
informações sobre valores financeiros de reembolso foram 
selecionadas, dada a ausência de informação sobre os custos 
efetivos das internações nos hospitais analisados.

As duas fontes de dados foram encadeadas (linkage), 
utilizando-se como variável-chave o número identificador 
da internação no SIH-SUS. Com essa finalidade, obteve-se, 
nos serviços de arquivo médico dos hospitais estudados, 
o número identificador da internação no SIH-SUS de cada 
paciente. Pacientes (12) com mais de um número identificador 
da internação no SIH-SUS, isto é, com mais de um registro no 
SIH-SUS, foram agregados e os valores pagos pelo MS foram 
somados. Um hospital do estudo de base foi excluído da análise 
por não registrar sua produção no SIH-SUS. Esse hospital é 
financiado por orçamento global, o que pode ocasionar o não 
registro da produção no sistema. Consequentemente, dos 
1.103 prontuários de pacientes amostrados no estudo de base, 
foram analisadas somente as informações correspondentes a 
718 prontuários de dois hospitais, o que representa 65,1 % dos 
casos do estudo de base 11.

No processo de encadeamento das fontes de dados, 
96 casos foram excluídos devido a: (i) haver inconsistências 
nas informações registradas no SIH-SUS (1) e (ii) os hospitais 
não terem fornecido o número identificador da internação no 
SIH-SUS ou terem fornecido número errado (95). Cabe destacar 
que dos 96 casos excluídos, havia ocorrido EA em 5 casos. 
Desses, 4 foram EAs evitáveis e 1 EA não evitável. No conjunto, 
houve uma perda de 11,4 % dos casos com EA. A análise foi 
realizada em 622 prontuários de pacientes.

Para estimar os custos dos eventos adversos, utilizaram-se 
os valores financeiros atribuídos aos dias adicionais decorrentes 
dos EAs avaliados pelos médicos revisores. Com esse objetivo, 
analisaram-se as seguintes variáveis financeiras no SIH-SUS: 
valor total do reembolso, valor médio do reembolso e valor 
médio por dia. Para extrapolar os resultados de impacto 
financeiro dos eventos adversos nas despesas de 2003 dos 

hospitais analisados, utilizaram-se os seguintes parâmetros: 
número total de internações, incidência de pacientes com 
EA no estudo de base, número de dias de estadia adicionais 
atribuídos ao EA e valor médio por dia de internação pago pelo 
MS nos casos sem EA na amostra.

Os dados foram analisados com emprego do programa 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0 30.

Resultados

Nos 622 prontuários de pacientes analisados, verificou-se que 
583 pacientes não sofreram EA e 39 (6,3 %) sofreram EA. Do 
total de casos com EA, 25 foram considerados como evitáveis 
(64,1 %). Essas porcentagens são as mesmas identificadas no 
total da amostra (718 casos) (tabela 1).

A idade média dos casos com EA (59 anos) foi 10 anos maior 
do que a dos pacientes sem EA. A idade média dos pacientes 
com EA evitável (65 anos) foi 17 anos maior do que a dos 
pacientes com EA não evitável. Apenas 5,3 % dos pacientes 
sem EA receberam cuidados em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Já nos pacientes com EA, essa proporção aumentou para 
22,8 % dos casos. Destacam-se os casos com EA evitável, dos 
quais somente 8 % receberam cuidados em UTI. A presença 
de comorbidades foi mais frequente e o Índice de Charlson 
foi maior nos casos com EA comparativamente aos casos sem 
EA (tabela 1).

Outra informação importante refere-se ao número de 
internações com mais de um EA. Verificou-se que, nos 
casos com EA evitável, 6 sofreram 2 ou mais EAs (24 %). Nas 
internações com EAs não evitáveis se observou apenas 1 caso 
(7,1 %).

O valor médio pago pelo MS para as 622 internações 
analisadas foi R$ 1.196,96. Esse valor foi inferior nos pacientes 
sem EA (R$ 1.063,27). Nos pacientes com EA o valor (R$ 3.195,42) 
foi 200,5 % superior ao dos pacientes sem EA. O valor médio 
dos pacientes com EA evitável (R$1.270,47) foi apenas 19,5 % 

Características Casos amostrados Casos sem Casos com Evento adverso

  
Evento Adverso

Total Não evitável Evitável

Internações amostradas 622 583 39 14 25
Demográficas
 Idade média (DP)  49 (18,6)  49 (18,5) 59 (17,1) 48 (15,4) 65 (15,1)
 Moda (anos)  25  25 82 20 82
 Faixa etária (%)
  18-49 anos  49,5  50,6 33,3 50 24
  50-64 anos  24,1  24,2 23,1 35,7 16
  65 e mais  26,4  25,2 43,6 14,3 44
 Homem (%)  44,2  44,4 41 35,7 44
Uso de Unidade de Terapia Intensiva (%)   5,5   5,3 22,8 21,3 8
Comorbidade
 Registro de um diagnóstico secundário (%)  62,7  61,4 82,1 78,6 84
 Índice de Charlson ≥ 1 (%)  30,4  30 35,9 35,7 36
Resultado do cuidado  
 Saída (%)  90,4  92,5 59 64,3 56
 Óbito (%)   9,6   7,5 41 35,7 44

Tabela 1 - Características da população de estudo
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superior ao valor médio dos pacientes sem EA. Já o valor 
observado para os pacientes com EA não evitável (R$ 6.632,84) 
foi 523,8 % maior que valor médio dos pacientes sem EA 
(tabela 2).

Os pacientes com EA apresentaram tempo médio de 
permanência no hospital 28,3 dias superior ao observado nos 
pacientes sem EA. Já os casos com EA evitável apresentaram 
uma permanência no hospital de 6,4 dias a mais do que 
a permanência média dos pacientes com EA não evitável 
(tabela 2).

As estimativas da magnitude financeira baseada na 
valoração dos dias adicionais de permanência no hospital 
atribuídos ao EA mostram que os 39 pacientes com EA 
resultaram em 181 dias de internação adicionais. Esse adicional 
representou 11,3 % do total de dias de permanência, o que 
equivale a um aumento de tempo médio de permanência de 
4,6 dias nos pacientes com EA.

Nos pacientes com EA evitável, os dias adicionais 
significaram 4,6 % em relação ao total de dias e um aumento 
no tempo médio de permanência de 2,0 dias. Entretanto, os 
casos com EA não evitável apresentaram valores superiores aos 
estimados para os casos com EA evitável: 25,4 % em relação ao 
total de dias, com um aumento de 9,4 dias (tabela 3).

Com base nas 622 internações, que contabilizaram 8.895 dias 
de internação, pelas quais o MS pagou R$ 744.508,00, o valor 
médio do dia de internação estimado foi R$ 83,70. Adotando-se 
esse valor de diária nos dois hospitais estudados, que realizaram 
41.432 internações em 2003, e considerando uma incidência de 
pacientes com EA de 7,6 % no estudo de base 11 e um aumento 
no tempo médio de permanência de 4,6 dias nos casos com EA, 
obteve-se uma estimativa da magnitude financeira dos eventos 
adversos nesses serviços. Os eventos adversos implicaram no 
gasto de R$ 1.212.363,30, o que representou 2,7 % do valor total 
do reembolso recebido pelo total de internações realizadas em 
2003.

Discussão

Esse estudo mostrou que danos ao paciente decorrentes 
do cuidado à saúde têm expressivo impacto nos gastos de 
hospitais no Brasil. Os pacientes com EA eram mais velhos 
e apresentavam maior gravidade do caso comparativamente 
aos pacientes sem EA. O valor médio pago nas internações de 
pacientes com EA foi 3 vezes maior do que o valor médio pago 
por internação de pacientes sem EA. Entretanto, as internações 
com eventos adversos não evitáveis foram as principais 
responsáveis por essa diferença, apresentando valor médio 
aproximadamente 6 vezes maior do que o dos pacientes sem 
EA. Seguindo o mesmo padrão, a média de dias adicionais de 
permanência no hospital foi menor para os pacientes com EA 
evitável (2,0 dias) do que para os pacientes com EA não evitável 
(9,4 dias).

Os dados apresentados acima mostram que os eventos 
adversos não evitáveis são significativamente mais caros 
que os evitáveis. Proporcionalmente, os pacientes com EA 
não evitável receberam mais cuidados intensivos do que 
os pacientes com EA evitável. Além disso, uma informação 
complementar, que aponta na mesma direção, é que 43 % dos 
eventos adversos não evitáveis implicaram na realização de 
procedimentos cirúrgicos, sendo que essa porcentagem caiu 
para 20 % no caso do EA evitável.

A diferença dos custos entre EA evitável e não evitável já 
havia sido apontada no estudo realizado por Thomas et al. 3 em 
hospitais dos estados de Utah e Colorado, EUA, que estimou 
que eventos adversos não evitáveis foram 62 % mais caros que 
os evitáveis.

Neste estudo, estimou-se que o tratamento dos eventos 
adversos representou 2,7 % do reembolso recebido pelos 
hospitais estudados em 2003. Esses recursos pagaram 
14.485 dias adicionais de permanência nos hospitais. O 

 Número 
de casos

Valor total do reembolso 
em R$

Valor médio reembolso 
em R$ (DP)

Tempo médio de 
permanência (DP)

Casos sem Evento Adverso 583 619.886,53 1.063,27 (3.319,21) 12,6 (25,9)
Casos com Evento Adverso  39 124.621,47 3.195,42 (8.317,80) 40,9 (45,6)
EA-evitaveis  25  31.761,69 1.270,47 (1.041,27) 43,2 (48,2)
EA-não evitaveis  14  92.859,78 6.632,84 (13.430,68) 36,8 (41,9)
Total 622 744.508,00 1.196,96 14,3

Tabela 2 - Valor financeiro, tempo médio de permanência e ocorrência de evento adverso (EA)

Número 
de casos 
(a)

Número 
total de dias 
(b)

Número total 
de dias devidos 
ao EEA* (c)

Dias devidos 
ao EA (%) 
(c/b*100)

Aumento do tempo 
médio de internação 
devido ao EA (c/a)

Casos com Evento Adverso 39 1.596 181 11,3 4,6
EA-evitaveis 25 1.081  50  4,6 2,0
EA-não evitaveis 14     515 131 25,4 9,4

*Numero de dias atribuído pelo médico avaliador no momento de revisão do prontuário

Tabela 3 - Estimativa do impacto da ocorrência do evento adverso (EA) sobre os dias de permanência hospitalar
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estudo realizado por Thomas et al. (1999) projetou a parte 
relativa às despesas com o atendimento aos casos com EA, 
que representa 4,8 % das despesas per capita com cuidados 
de saúde. Vale destacar que apenas a parcela gasta com 
EA evitável pode ser rigorosamente considerada um gasto 
desnecessário.

Há varias razões para supor que os resultados do Brasil, 
aqui apresentados, estejam subestimados. O primeiro 
aspecto refere-se ao fato de as informações financeiras 
utilizadas não incluírem as despesas com os salários dos 
funcionários dos hospitais, por serem hospitais públicos, 
embora sejam computados os gastos com pessoal de serviços 
terceirizados. O segundo aspecto diz respeito ao emprego na 
análise financeira do valor médio pago por dia de internação. 
Como Rigby et al. 31 mostraram, os dias de internação após 
a ocorrência do EA são mais caros que os anteriores. Como 
essa discriminação não pôde ser realizada neste estudo, 
supõe-se que o valor médio observado seja menor do que o 
valor médio real.

O aumento de dias de internação devido aos eventos 
adversos (4,6 dias) também foi inferior ao constatado em outros 
países. No Reino Unido 9, os pacientes com EA apresentaram 
uma média de 8,5 dias adicionais de permanência e, no estudo 
australiano 16, foi observada uma média de 10 dias adicionais 
de permanência.

Em alguns estudos os custos dos eventos adversos foram 
calculados comparando-se as informações de cada internação 
com EA com um controle. Esse método não foi aplicado, visto 
que a forma de reembolso das internações utilizada no Brasil 
não permite discriminar os valores financeiros envolvidos nos 
casos e controles. Também não foi possível, em função do 
número de casos, modelar os factores explicativos dos custos 
dos EAs através de análise multivariada.

Apesar de ser um estudo exploratório, mostrou-se a 
importância financeira da ocorrência de eventos adversos, que, 
em parte, implicam em dispêndio de recursos desnecessários 
que poderiam ser utilizados para financiar outras necessidades 
de saúde da população.

Apoio financeiro/agradecimento:

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (FAPERJ) — Processo: E-26/100.474/2007

Conflito de interesse

Os autores declaram não haver conflito de interesse.

B I B L I O G R A F I A

 1. Barr DP. Hazards of modern diagnosis and therapy: the price 
we pay. J Am Med Assoc. 1955;159:1452-6.

 2. Brennan TA, Leape LL, Laird NM, Hebert L, Localio AR, Lawthers 
AG, et al. Incidence of adverse events and negligence in 
hospitalized patients: results of the Harvard Medical Practice 
Study I. N Engl J Med. 1991;324:370-6.

 3. Thomas EJ, Studdert DM, Newhouse JP, Zbar BI, Howard 
KM, Williams EJ, et al. Costs of medical injuries in Utah and 
Colorado. Inquiry. 1999;36:255-64.

 4. Baker GR, Norton PG, Flintoft V, Blais R, Brown A, Cox J, et al. 
The Canadian adverse events study: the incidence of adverse 
events among hospital patients in Canada. Canad Med Assoc 
J. 2004;170:1678-86.

 5. Schioler T, Lipczak H, Pedersen BL, Mogensen TS, Bech KB, 
Stockmarr A, et al. Incidence of adverse events in hospitals: 
a retrospective study of medical records: Danish study of 
adverse events. Scan J Public Health. 2002;32:275-82.

 6. Michel P, Quenon JL, de Sarasqueta AM, Scemama O. 
Comparison of three methods for estimating rates of adverse 
events and rates of preventable adverse events in acute care 
hospitals. Br Med J. 2004;328:199-202.

 7. Wilson RM, Harrison BT, Gibberd RW, Hamilton JD. The quality 
in Australian health care study. Med J Aust. 1995;163:458-71.

 8. Davis P, Lay-Yee R, Briant R, Ali W, Scott A, Schug S. Adverse 
events regional feasibility study: indicative findings. N Engl J 
Med. 2001;14:203-5.

 9. Vincent C, Neale G, Woloshynowych M. Adverse events in 
British hospitals: preliminary retrospective record review. Br 
Med J. 2001;322:517-9.

10. Aranaz-Andrés JM, Aibar-Remón C, Vitaller-Murillo J, 
Ruiz-López P, Limón-Ramírez R, Terol-García E, et al. Incidence 
of adverse events related to health care in Spain: results of 
the Spanish National Study of Adverse Events. J Epidemiol 
Community Health. 2008;62:1022-9.

11. Mendes W, Travassos C, Martins M, Marques P. Adaptação 
dos instrumentos de avaliação de eventos adversos para uso 
em hospitais brasileiros. Revista Brasileira de Epidemiologia. 
2008;11:55-66.

12. Soop M, Fryksmark U, Köster M, Haglund B. The incidence 
of adverse events in Swedish hospitals: a retrospective 
medical record review study. Int J Qual Health Care. 2009;21: 
285-91.

13. Zegers M, de Bruijne MC, Wagner C, Hoonhout LHF, Waaijman 
R, Smits M, et al. Adverse events and potentially preventable 
deaths in Dutch hospitals: results of a retrospective patient 
record review study. Qual Saf Health Care. 2009;18:297-302.

14. UK. Department of Health. Department of Health: an 
organization with memory: report of an expert group on 
learning from adverse events in the NHS. London: Department 
of Health; 2000.

15. Hoonhout HF, de Bruijne M, Wagner C, Zegers M, Waaijman 
R, Spreeuwenberg P, et al. Direct medical costs of adverse 
events in Dutch hospitals. [Internet]. BMC Health Services 
Research. 9 (2009) doi: 10.1186/1472-6963-9-27. [Cited 2010 
Aug]. Available from http://www.biomedcentral.com/content/
pdf/1472-6963-9-27.pdf.

16. Ehsani J, Duckett S, Jackson T. The incidence and cost of 
cardiac surgery adverse events in Australian (Victorian) 
hospitals 2003-2004. Eur J Health Econ. 2007;8:339-46.

17. Brown P, McArthur C, Newby L, Lay-Yee R, Davis P, Briant R. 
Cost of medical injury in New Zealand: a retrospective cohort 
study. J Health Serv Res Policy. 2002;7 Suppl. 1:S29-34.

18. Friedman B, Encinosa W, Jiang HJ, Mutter R. Do patient safety 
events increase readmissions? Med Care. 2009;47:583-90.

19. Frytak JR, Henk HJ, Zhao Y, Bowman L, Flynn JA,Nelson 
M. Health service utilization among Alzheimer’s disease 
patients: evidence from managed care. Alzheimers Dement. 
2008;4:361-7.

20. Wang HE, Fairbanks RJ, Shah MN, Abo BN, NREMT-P, Yealy 
DM. Tort claims and adverse events in emergency medical 
services. Ann Emerg Med. 2008;52:256-62.

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 16/02/2011. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



80 Rev Port Saúde Pública. 2010;Vol Temat(10):74-80

21. Trotti A, Colevas D, Setser A, Basch E. Patient-reported 
outcomes and the evolution of adverse event reporting in 
oncology. J Clin Oncol. 2007;25:5121-7.

22. Ehsani J, Jackson T, Duckett S. The incidence and cost of 
adverse events in Victorian hospitals 2003-04. Med J Aust. 
2006;184:551-5.

23. Cowper PA, DeLong ER, Hannan EL, Muhlbaier LH, Lytle BL, 
Jones RH, et al. Is early too early?: effect of shorter stays after 
bypass surgery. Ann Thorac Surg. 2007;83:100-7.

24. Clarke T, Mackinnon E, England K, Burr G, Fowler S, Fairservice L. 
A review of intensive care nurse staffing practices overseas: what 
lessons for Australia? Intens Crit Care Nurs. 2000;16:228-42.

25. Morris JA, Carrillo Y, Jenkins JM, Smith PW, Bledsoe S, Pichert 
J, et al. Surgical adverse events, risk management, and 
malpractice outcome: morbidity and mortality review is not 
enough. Ann Surg. 2003;237:844-51.

26. Nuckols TK, et al. Costs of intravenous adverse drug events in 
academic and nonacademic intensive care units. Med Care. 
2008;46:17-24.

27. Raleigh VS, Paddock S, Bower A, Rothschild J, Fairbanks, 
Rollin J, et al. Patient safety indicators for England from 
hospital administrative data: case-control analysis and 
comparison with US data. British Medical Journal. 337 
(2008) doi: 10.1136/bmj.a1984. [Cited 2010 Aug]. Available 
from http://www.bmj.com/content/337/7680/Research.
full.pdf.

28. Mendes W, Martins M, Rozenfeld S, Travassos C. The 
assessment of adverse events in hospitals in Brazil. Int J Qual 
Health Care. 2009;21:279-84.

29. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática 
do SUS. DATASUS. [Internet]. Brasília: Departamento de 
Informática do SUS, 2010. [Cited 2010 Aug]. Available from 
http://www.datasus.gov.br/DATASUS/index.php.

30. SPSS. Statistical Package for the Social Sciences 17.0. Chicago: 
SPSS Inc., December 2008.

31. Rigby K, Clark RB, Runciman WB. Adverse events in health 
care: setting priorities based on economic evaluations. J Qual 
Clin Practice. 1999;19:7-12.

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 16/02/2011. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.


