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Objetivo: identificar indicadores que possam ser utilizados 

na gestão dos Serviços de Saúde Mental. Método: revisão 

integrativa em que adotou-se a estratégia População, Conceito 

e Contexto para formular a seguinte questão norteadora: “Quais 

indicadores podem ser usados para a gestão dos serviços de 

saúde mental?”. Resultados: um total de 22 artigos foram 

incluídos e divididos em dois grupos principais: países com 

renda inicial alta (54%), bem como países de baixa e média 

renda (46%). Identificamos 5 estudos que experimentaram o 

uso de indicadores, 5 estudos que relataram implementação 

parcial, 9 estudos que não relataram uso ou implementação, 

1 estudo sobre o processo de seleção de indicadores, 1 como 

piloto de implementação e um estudo final com uma discussão 

para implementação. Os países de alta renda também têm 

dificuldade para implementar indicadores de saúde mental. 

As principais dificuldades na adoção do uso de indicadores 

são a falta de serviços básicos de saúde mental, recursos 

financeiros, legislação, interesse político e diretrizes para sua 

gestão. Conclusão: é incomum encontrar uma comparação 

descritiva de programas de monitoramento de qualidade no 

nível de sistema na literatura técnico-científica relacionada a 

indicadores de saúde mental. 

Descritores: Indicadores Básicos de Saúde; Administração em 

Saúde Pública; Serviços de Saúde Mental; Administração de 

Serviços de Saúde; Indicadores de Qualidade em Assistência 

à Saúde; Diretrizes para o Planejamento em Saúde.
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Introdução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu 

quatro objetivos prioritários em seu Plano de Ação 

de Saúde Mental 2013-2020(1): fortalecer liderança e 

governança eficazes para Saúde Mental (SM); fornecer 

serviços de saúde mental e social abrangentes, integrados 

e responsivos em ambientes comunitários; implementar 

estratégias de promoção e prevenção em SM; e fortalecer 

os sistemas de informação, evidências e pesquisas para 

SM(1-2). Um dos princípios para alcançar essas metas da 

OMS é o uso de indicadores importantes para monitorar 

os dados dos sistemas SM. A OMS recomenda que 80% 

de todos os países coletem e relatem pelo menos um 

conjunto básico de Indicadores de Saúde Mental (ISMs) e 

que essa ação aconteça através de seus sistemas nacionais 

de informação social e de saúde até o ano de 2020(3). 

Além disso, também fornece um conjunto de indicadores-

chave para avaliar os níveis de implementação, progresso 

e impacto das metas definidas. Após a publicação do 

plano de ação, a OMS lançou o Atlas de Saúde Mental de 

2014 e 2017 para monitorar o progresso dos países no 

cumprimento das metas estabelecidas(4-5).

Mais de 450 milhões de pessoas sofrem de doenças 

mentais e a carga global das doenças mentais é 

subestimada. Pesquisas recentes sugerem que essa carga 

é responsável por 32,4% dos anos vividos com deficiência 

e 13,0% dos anos de vida ajustados por deficiência. Esta 

é uma preocupação particular em países de baixa e média 

renda (PRBMs), onde mais de 70% das doenças mentais 

ocorrem(6).

Nas últimas duas décadas, houve um grande número 

de publicações e análises sobre o uso das diretrizes de 

SM(7-8). Apesar da proliferação de diretrizes baseadas em 

evidências para o tratamento de transtornos mentais, 

não há consenso sobre quais recomendações devem 

ser usadas(9). Um conjunto de indicadores deve seguir 

os padrões de uso esperados, juntamente com os 

dados relevantes e necessários, além da exatidão da 

validade para informar o mérito das práticas e processos 

avaliados(10). Havia um número limitado de “indicadores 

de avaliação” nas descobertas relacionadas à SM para 

registrar ou medir propriedades, processo e interpretação 

de uso e resultados(10-11).

Esse cenário mostra a falta de foco nesse aspecto 

antes da publicação do Plano de Ação em Saúde Mental da 

OMS de 2013 a 2020, e que agora é necessário conhecer 

os possíveis avanços derivados da ação com base nesse 

documento.

Apesar das recomendações da OMS, é possível 

encontrar na literatura diferenças nos grupos de indicadores, 

o nome dos indicadores, como são definidos e a que 

categoria cada um pertence(1,12). Assim, é importante buscar 

evidências sobre o desempenho do indicador para gestão 

de SM a partir da experiência de análise de uso, destacando 

as diferenças e consensos de interpretações. Desta forma, 

realizaremos uma revisão integrativa da literatura técnico-

científica, com o objetivo principal de identificar indicadores 

que possam ser utilizados para a gestão dos serviços 

de SM. Neste estudo, analisaremos também a evolução 

dos serviços de SM em diferentes contextos e países, o 

desenvolvimento de indicadores e o andamento de sua 

implementação. Por fim, é importante destacar que este 

estudo faz parte de um estudo multicêntrico internacional, 

envolvendo pesquisadores do Brasil e Portugal.

Método

Este estudo de revisão integrativa foi preparado 

de acordo com o método descrito no Manual para 

Revisores do Instituto Joanna Briggs de 2015 (Joanna 

Briggs Institute Reviewers’ Manual 2015, JBISRIR)(13-

14). O estudo mapeou os principais conceitos, permitindo 

clarificar áreas de investigação e identificar lacunas de 

conhecimento. Isso pode ser feito por meio de uma 

avaliação da viabilidade, importância e adequação da 

prática de saúde recomendada. Em nosso cenário, isso é 

fundamental para entender a evolução e o estado da arte 

dos serviços de ISM em diferentes contextos e países.

Esta revisão integrativa, entretanto, não é em si 

uma contribuição normativa. Não tem como objetivo 

propor ou argumentar sobre quais indicadores e valores 

essenciais devem guiar os ISMs, embora a importância 

de tal trabalho seja enfatizada. Em vez disso, a revisão 

integrativa tem uma função descritiva e analítica. Ela 

procura fornecer uma visão geral de quais problemas 

surgiram em ISMs e quais orientações existem sobre 

como abordá-los e informar os esforços em andamento 

para desenvolver diretrizes significativas e abrangentes 

para a prática.

Foi proposta uma estrutura de seis tópicos: 

(1) Identificar a questão norteadora (QN) da pesquisa; 

(2) Identificação de estudos relevantes; (3) Seleção 

de estudos; (4) Seleção e armazenamento de dados; 

(5) Coleta, resumo e relato dos resultados; e (6) Análise 

de Resultados – Discussão(15).

1: Identificando a QN da pesquisa. Para cumprir os 

requisitos da revisão integrativa, a QN da pesquisa deve 

estabelecer adequadamente as evidências fundamentais 

para o argumento na QN. Deve também determinar a 

incorporação da análise, promovendo a quantidade de 

informações nas bases de dados, com menos buscas 

desnecessárias(13). 

Para a construção da pesquisa QN, adotamos a 

estratégia População, Conceito e Contexto (PCC). Com 
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essa estratégia, neste estudo, formulamos a seguinte QN: 

“Quais indicadores podem ser usados para a gestão dos 

serviços de SM?”, onde População se refere aos serviços 

de ISMs, Conceito se refere ao uso na gestão e Contexto 

se refere aos serviços de SM.

Ressalta-se que a população pode incluir os artigos 

selecionados para inclusão e deve estar relacionada aos 

objetivos da revisão integrativa. O conceito deve ser 

abertamente articulado para o caráter integrativo e a 

amplitude da pesquisa. O Contexto deve ser definido 

de forma clara e pode incluir considerações de fatores 

culturais, como localização geográfica e/ou interesses 

raciais, ou de gênero específicos. Em alguns casos, o 

Contexto também pode abranger detalhes sobre cenários 

específicos, como o sistema de saúde(15).

A estrutura sugere uma QN de pesquisa ampla e 

claramente articulada, definindo conceitos, população-

alvo, resultados de saúde e integrativa, ao mesmo tempo 

em que leva em consideração o objetivo e a justificativa 

da revisão(15). 

2: Identificação de estudos relevantes. Uma pesquisa foi 

realizada nas seguintes bases de dados: Web of Science, 

National Library of Medicine - PubMed, Science Direct, 

MEDLINE e Scopus. Além disso, foram realizadas buscas 

adicionais em bases de dados com a maioria dos artigos 

nos idiomas português e espanhol, a saber, Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) e Latin-American 

and Caribbean System on Health Sciences Information 

(LILACS). Nessas buscas foram utilizadas as palavras-

chave selecionadas e uma tradução dos descritores 

selecionados pelos Descritores em Ciências da Saúde(16).

3: Seleção de estudos. O procedimento de busca foi 

orientado de acordo com a combinação de palavras-chave 

derivadas da estratégia PCC deste estudo e descritores 

controlados e não controlados de Medical Subject Headings – 

MESH, um dicionário de sinônimos de vocabulário controlado 

para artigos de indexação(16). Para a combinação desses 

termos, foram considerados os operadores booleanos 

AND, OR e NOT para compor as consultas de pesquisa 

nas referidas bases de dados, obedecendo aos critérios de 

inclusão e exclusão. Dentro da estratégia PCC, os descritores 

controlados de busca foram os seguintes: População 

(P): “Quality Indicators, Health Care” OR “Health Status 

Indicators” OR “Health Planning Guidelines”; descritores 

não controlados para a População: “Indicadores de 

qualidade, saúde” OU “Indicador de Qualidade em Saúde” 

OU “Indicadores de qualidade em saúde” OU “Indicador, 

Qualidade em saúde” OU “Indicadores, qualidade em saúde” 

OU “Indicador de qualidade, saúde” OU “Ferramenta de 

gatilho global, saúde” OU “Ferramenta de gatilho global em 

saúde” OU “Indicador do estado de saúde” OU “Indicador, 

estado de saúde” OU “Indicadores, estado de saúde” OU 

“Índice do estado de saúde” OU “Índices do estado de 

saúde” OU “Índice, estado de saúde” OU “Índices, Estado 

de saúde” OU “Índices do estado de saúde” OU “Índices, 

estado de saúde” OU “Avaliação de risco à saúde” OU 

“Avaliação, risco à saúde” OU “Avaliações, risco à saúde” 

OU “Avaliações de risco à saúde” OU “Avaliação de risco 

à saúde” OU “Avaliações de risco, saúde” OU “Diretrizes, 

planejamento de saúde” OU “Diretrizes, planejamento 

de saúde” OU “Diretrizes de planejamento de saúde” OU 

“Diretrizes de planejamento, saúde” OU “Diretrizes de 

planejamento, saúde” OU “Diretrizes para planejamento 

de saúde. Descritores controlados para conceito (C): 

“Health Facility Administration” OR “Public Health 

Administration” OR “Hospital Administration” OR “Health 

Services Administration”; descritores não controlados para o 

conceito: “Facilidade Administração, Saúde” OU “Instalação 

de Administração, Saúde” OU “Administração, da Saúde 

Pública” OU “Administração do Hospital” OU “Organização 

Hospital e Administração” OU “Organização e Administração, 

Hospital” OU “Administração, Saúde Serviços”. Descritores 

controlados para Contexto (C): “Mental Health” OR “Mental 

Health Services”; Descritores não controlados para o 

Contexto: “Serviços de saúde, Mental” OU “Serviço de 

saúde, Mental” OU “Serviço de saúde mental” OU “Serviço, 

Saúde mental” OU “Serviços, Saúde mental”.

Os critérios de inclusão dos artigos recuperados da 

busca nas bases de dados foram os seguintes: publicações 

nos idiomas dominados pelos autores (inglês, espanhol 

e português); publicações nos últimos 15 anos (2003-

2018) que foram determinadas por sua compatibilidade 

com os estudos usados no Plano de Ação de Saúde 

Mental da OMS 2013-2020(1); artigos publicados; estudos 

qualitativos e quantitativos; as fontes de pesquisa podem 

incluir qualquer literatura existente, nomeadamente 

estudos de investigação primários, revisões sistemáticas, 

meta-análises, estudos ligados a países que possuem 

um sistema público de saúde, e que a pesquisa seja 

deixada como “aberta”, permitindo a inclusão de todos 

os documentos e justificativas. 

Os critérios de exclusão foram dados da seguinte 

forma: estudos fora da revisão integrativa desejada; 

artigos e documentos que não estavam disponíveis em 

formato eletrônico ou não puderam ser acessados devido 

a restrições de pagamento; artigos relacionados a países 

que não possuem sistema público de saúde; indicadores 

de outras áreas da saúde, sites e anúncios na mídia.

4: Seleção e armazenamento de dados. A organização 

deste processo foi feita através de dois softwares, 

Mendeley (https://www.mendeley.com) e Rayyan (https://

rayyan.qcri.org/), para gerenciar e compartilhar 

documentos de pesquisa.

https://rayyan.qcri.org/
https://rayyan.qcri.org/
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5: Coleta, resumo e relato dos resultados. Esta etapa 

consistiu na elaboração de uma síntese narrativa 

descrevendo os objetivos e finalidades dos documentos 

selecionados e revisados, os conceitos adotados e os 

resultados relacionados ao assunto desta revisão(17).

6: Análise de resultados – Discussão. Por fim, os artigos 

obtidos foram analisados entre países de alta renda (PARs) 

e PRBMs, bem como a forma como eles fazem uso de ISMs 

na gestão de serviços, recursos financeiros e políticas 

para a criação e implementação de ISMs.

Este estudo faz parte de um projeto multicêntrico 

internacional maior envolvendo pesquisadores da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto, no Brasil, em parceria com 

o Instituto Politécnico de Leiria, Portugal. Dessa forma, é 

importante destacar que as etapas descritas acima foram 

realizadas com a participação desses pesquisadores.

Resultados

Realizou-se uma busca estruturada com estratégias 

definidas nas respectivas plataformas de banco de 

dados, junto com descritores controlados, descritores 

não controlados e palavras-chave. A busca resultou em 

929 artigos entre todas as bases de dados e, após análise 

de duplicidade, 125 artigos foram removidos. Em seguida, 

utilizando os procedimentos definidos e aprimorados a 

partir dos critérios de inclusão e exclusão combinados 

com a QG deste estudo, uma triagem inicial dos títulos e 

resumos dos artigos resultou na exclusão de 804 registros. 

Posteriormente, foi realizada a leitura do texto na íntegra 

dos artigos restantes com o objetivo de identificar artigos 

que abordassem a QN deste estudo. Como resultado dessa 

etapa, um total de 22 artigos foram selecionados para 

fazer parte da revisão integrativa. Os critérios de seleção 

nela aplicados foram realizados por dois pesquisadores e 

submetidos a um terceiro para revisão.

A fim de organizar os relatórios e apresentar os 

resultados sistemáticos de acordo com a abordagem 

proposta, usamos os Itens de Relatório Preferido para 

Revisões Sistemáticas e Meta-análises (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses, PRISMA). A triagem dos estudos selecionados 

neste estudo foi resumida no fluxograma de 4 etapas: 

identificação, triagem, elegibilidade e inclusão(18).

Uma breve apresentação deste processo e de suas 

características pode ser vista no fluxograma PRISMA 

apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma PRISMA 2009 adaptado(17)
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A seguir, apresentamos uma análise mais detalhada 

dos estudos encontrados, seguindo a divisão anterior 

descrita, de acordo com seu nível de renda. 

Considerando os estudos do grupo principal 

de PARs, identificamos 5 artigos relacionados ao 

grupo de países, os artigos pertencentes à OMS, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), o Escritório de Estatística das 

Comunidades Europeias (EUROSTAT) e o Intercontinental 

Marketing Services (IMS)(19-23), conforme mostrado na 

Figura 2 abaixo.

Apresentamos a análise dos 22 estudos 

identificados na busca nas bases de dados. Inicialmente, 

dividimos as descobertas em dois grupos principais: 

PARs (54%) e PRBMs (46%). Além disso, os estudos 

foram organizados em ordem cronológica. No primeiro 

grupo, apresentamos estudos conduzidos para PARs, 

enquanto as principais características do segundo grupo 

são PRBMs. Em seguida, cada grupo foi classificado em 

subgrupos conformes em características da população 

estudada, ou seja, estudos envolvendo um grupo de 

países, países ou regiões de países foram categorizados. 

Estudo Objetivo do Estudo Dimensão territorial Implementação de 
indicadores

Bem-estar psicossocial e 
cuidados psiquiátricos nas 
Comunidades Europeias: análise 
de macro indicadores(19)

Rever macro indicadores capazes 
de fornecer uma descrição sintética 
do estado de saúde mental e 
da disponibilidade de cuidados 
psiquiátricos nos países europeus

Europa (OCDE, EUROSTAT‡ e IMS§)
Os autores não relatam 
a experiência de uso dos 
indicadores na gestão

Novas perspectivas do serviço de 
saúde mental(20)

O estudo busca metodologias para a 
utilização de indicadores de saúde, 
com base nas características dos 
usuários dos serviços de saúde.

Itália, Áustria, Estônia, Finlândia, 
França, Itália, Espanha, Noruega, 
Romênia e Reino Unido  
(Inglaterra, Escócia, País de Gales e 
Irlanda do Norte)

Os autores não relatam 
a experiência de uso dos 
indicadores na gestão

Monitoramento dos cuidados de 
saúde mental no nível do sistema: 
perfis de país e UE* status de 
país(21)

Para fornecer uma visão geral 
descritiva do status dos Programas 
de Monitoramento de Qualidade em 
países europeus

Inglaterra, Dinamarca, França, 
Alemanha, Itália, Holanda, Portugal e 
Suécia

Implementação parcial

Relatórios e uso de OCDE† 
Quality Indicators for Health Care 
nos níveis nacional e regional em 
15 países(22)

Explorar relatórios sobre o uso de 
indicadores de qualidade nos países 
membros da OCDE

Bélgica, Canadá, República Tcheca, 
França, Alemanha, Irlanda, Israel, 
Letônia, Holanda, Noruega, Nova 
Zelândia, Eslováquia, Suécia, Estados 
Unidos e Reino Unido (Inglaterra, 
Escócia, País de Gales e Irlanda do 
Norte)

Implementação parcial

UK Quality Indicator Project® 
(UK QIP) e Reino Unido 
(Inglaterra, Escócia, País de 
Gales e Irlanda do Norte) setor 
de saúde independente: um novo 
desenvolvimento(23)

Descrever a implementação do 
Projeto de Indicadores de Qualidade 
do Reino Unido no setor de saúde

Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País 
de Gales e Irlanda do Norte) Implementação em uso

*UE = União Europeia; †OCDE = Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico; ‡EUROSTAT = Serviço de Estatística das Comunidades 

Europeias; §IMS = Intercontinental Marketing Services

Figura 2 - Regiões de alta renda

Os estudos restantes consistiram em 6 relacionados a PARs(24-29) e um relacionado a uma região específica de 

alta renda(30), conforme mostrado na Figura 3 abaixo.

Estudo Objetivo do Estudo Dimensão 
territorial

Implementação de 
indicadores

Visão geral do sistema de saúde na 
República Tcheca(24)

Descrever o sistema de saúde mental 
checo através de indicadores populacionais República Tcheca

Os autores não relatam 
a experiência de uso dos 
indicadores na gestão

Desenvolvimento de indicadores de saúde 
mental na Coréia(25)

Desenvolver formas de medir o estado 
de saúde mental na Coréia, analisando 
indicadores em outras regiões

Coreia do Sul Indicadores foram selecionados 
apenas

Ligue para obter informações, ligue para 
qualidade em cuidados de saúde mental(26)

Construir um modelo para melhorar a 
qualidade do sistema de mediação de 
serviços de saúde mental em nível regional 
e local

Itália
Os autores não relatam 
a experiência de uso dos 
indicadores na gestão

O tamanho é importante - determinantes 
dos serviços de saúde mental modernos e 
orientados para a comunidade(27)

Explorar a qualidade e a quantidade dos 
serviços de saúde mental relacionados 
ao abuso de substâncias e avaliar a 
correlação entre as necessidades da 
população e a disponibilidade desses 
serviços

Finlândia Implementação em uso

(a Figura 3 continua na próxima página)
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Estudo Objetivo do Estudo Dimensão 
territorial

Implementação de 
indicadores

Indicadores de qualidade para o processo 
de encaminhamento de atenção primária 
à saúde mental especializada: um estudo 
exploratório de acordo com a RAND* método 
de adequação(28)

Desenvolver indicadores de qualidade 
para detectar o impacto da qualidade 
das informações de encaminhamento 
da atenção primária para a atenção 
especializada em saúde mental na 
qualidade dos serviços de saúde mental

Noruega
Os autores não relatam 
a experiência de uso dos 
indicadores na gestão

Qualidade da saúde mental, medição de 
resultados e melhoria na Alemanha(29)

Descrever os resultados mais recentes de 
programas de garantia de qualidade para 
serviços de saúde mental na Alemanha

Alemanha Implementação em uso

Compondo um conjunto básico de 
indicadores de desempenho para cuidados 
de saúde mental pública: Um procedimento 
Delphi modificado(30)

Descrever o desenvolvimento de um 
conjunto de indicadores de desempenho 
que sejam viáveis, significativos e úteis 
para avaliar a qualidade do sistema público 
de saúde mental em Amsterdã

Países Baixos Implementação piloto

*RAND = The RAND/UCLA Método de Adequação (RAM) foi desenvolvido em meados da década de 1980, como parte do Estudo de utilização de serviços de 
saúde da Rand Corporation/University of California Los Angeles (UCLA), principalmente como um instrumento para permitir a medição do uso excessivo e 
insuficiente de procedimentos médicos e cirúrgicos

Figura 3 - Países de alta renda

Para o outro grupo de estudos selecionados, identificamos 7 artigos relacionados a grupos de PRBMs(31-37), 

conforme mostrado na Figura 4 abaixo. 

Estudo Objetivo do Estudo Dimensão territorial Implementação de 
indicadores

Financiar serviços de saúde mental em 
países de renda baixa e média(31)

Avaliar o impacto dos acordos de 
financiamento de cuidados de saúde 
sobre o uso eficiente e equitativo dos 
serviços de saúde mental.

Azerbaijão, Bulgária, Geórgia, 
Lituânia, Quirguistão, Paquistão, 
Nepal, Tailândia, Malásia, Chile, 
Quênia, Zâmbia.

Os autores não relatam 
a experiência de uso dos 
indicadores na gestão

Amplie os serviços para transtornos 
mentais: um apelo à ação(32)

Melhorar os serviços de saúde mental 
através da busca de financiamento e 
acompanhar essa melhoria por meio 
de indicadores

Chile, Albânia, Etiópia, Tailândia, 
China (província de Human), Irã, 
Nepal, Marrocos, Nigéria, Ucrânia, 
Vietnã, Paraguai

Implementação parcial

Sistemas de saúde mental nos países: 
onde estamos agora?(33)

Analisar maneiras de melhorar os 
sistemas de saúde em países de 
baixa e média renda

Brasil, Índia e África do Sul Implementação parcial

Três modelos de serviços comunitários 
de saúde mental em países de baixa 
renda(34)

Comparar três modelos de serviços 
comunitários de saúde mental em 
ambientes de baixa renda

Nigéria, Filipinas e Índia
Os autores não relatam 
a experiência de uso dos 
indicadores na gestão

Análise situacional: revisão regional 
preliminar do Atlas de Saúde Mental 
2014(35) 

Para consolidar os dados fornecidos 
para o questionário Atlas 2014 pelos 
Estados-Membros da região do 
Mediterrâneo Oriental

22 Estados-Membros da Região 
do Mediterrâneo Oriental Implementação parcial

Indicadores para monitoramento de 
rotina de cobertura de saúde mental 
eficaz em ambientes de Países de 
Renda Baixa e Média (PRBM): um 
estudo Delphi(36)

Identificar indicadores para a medição 
da cobertura efetiva do tratamento em 
saúde mental através de um Estudo 
Delphi

Etiópia, Índia, Nepal, Nigéria, 
África do Sul e Uganda

Os autores não relatam 
a experiência de uso dos 
indicadores na gestão

Avaliação da capacitação para o 
fortalecimento do sistema de saúde 
mental em países de baixa e média 
renda para usuários e cuidadores, 
planejadores de serviços e 
pesquisadores(37)

Para avaliar o impacto da formação 
de recursos humanos em países de 
baixa e média renda

Etiópia, Índia, Nepal, Nigéria, 
África do Sul e Uganda

Os autores não relatam 
a experiência de uso dos 
indicadores na gestão

Figura 4 - Regiões de baixa e média renda

Também identificamos um estudo que descreve PRBMs individualmente(38), enquanto os outros dois se referem 

a regiões específicas de PRBMs(39-40), conforme mostrado na Figura 5 abaixo.

Estudo Objetivo do Estudo Dimensão 
territorial

Implementação de 
indicadores

Sistemas de saúde mental do setor público na 
África do Sul: Comparações interprovinciais e 
implicações de política(38)

Para documentar os níveis atuais de prestação 
de serviços de saúde mental de saúde pública 
na África do Sul e comparar os serviços entre 
as províncias 

África do Sul Implementação em uso

Avaliação dos resultados e impacto da primeira 
fase de um modelo comunitário de saúde mental 
em localidades de Bogotá, D.C.(39)

Avaliar o impacto do Modelo de Saúde Mental 
de Base Comunitária através de indicadores Colômbia Implementação em uso

(a Figura 5 continua na próxima página)

(Figura 3 continuação)
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Estudo Objetivo do Estudo Dimensão 
territorial

Implementação de 
indicadores

Desenvolvimento de indicadores de saúde 
mental a nível distrital em Madhya Pradesh, 
Índia: estudo de métodos mistos(40)

Desenvolver um conjunto básico de indicadores 
para monitorar a saúde mental em ambientes 
de atenção primária através de um estudo de 
métodos mistos

Índia Implementação em 
discussão

Figura 5 - Países de baixa e média renda

De acordo com o assunto apresentado, identificamos 

que 5 estudos relataram efetivamente a experiência 

do uso de ISMs e 3 deles descreveram ambientes de 

alta renda(23,27,29,38-39). Outros 5 estudos relataram 

implementação parcial de ISMs(21-22,32-33,35). Outros 9 

documentos não relataram o uso ou implementação 

de indicadores desenvolvidos(19-20,24,26,28,31,34,36-37). Outro 

estudo apresentou apenas o processo de seleção de 

indicadores(25). Os dois últimos estudos foram sobre um 

piloto de implementação de ISMs(30) e uma discussão de 

ISMs para implementação(40).

Estudos relacionados aos PARs. Um estudo realizado 

de 1980 a 2000 em um grupo de 16 países pertencentes à 

OMS, OCDE; O EUROSTAT e o IMS mostraram a utilização 

de indicadores macro. No entanto, mostrou que os 

recursos oficiais para os países europeus indicam uma 

falta de informação institucional eficiente e a necessidade 

de melhorar a qualidade dos serviços de SM nos países 

europeus(19).

Outro estudo apontou o perfil de 8 países da Europa, 

que possuem programas de monitoramento da qualidade da 

atenção à SM implementados em seu sistema. Além disso, 

Itália e Alemanha estão em processo de desenvolvimento 

e implementação de tais programas, enquanto em Portugal 

um Programa de Monitoramento da Qualidade em Cuidados 

de Saúde Mental (Quality Monitoring Program in Mental 

Health Care, QMP-MHC) começou a ser implementado 

em 2016(21). Atualmente, em Portugal, implementam-

se apenas indicadores gerais para monitoramento da 

utilização em cuidados de saúde. Deverá ser implementado 

monitoramento específico da qualidade em saúde mental. 

Todos os países, exceto Holanda e França, usam dados 

administrativos como a principal fonte de indicadores. 

Isso mostra a relevância de bancos de dados confiáveis 

disponíveis, como aqueles fornecidos por dados de sinistros 

ou registros de uso de cuidados de saúde, para facilitar 

a implementação de garantia de qualidade baseada em 

indicadores. Os indicadores construídos a partir de dados 

administrativos têm maior probabilidade de medir o que é 

mais fácil de medir, em vez do que é relevante. Dinamarca, 

Inglaterra, Alemanha, Holanda e Portugal também usam 

dados clínicos relatados, enquanto a Holanda usa apenas 

dados clínicos ou de pacientes. As evidências mostram que 

os melhores resultados em sistemas de monitoramento de 

qualidade são obtidos se forem utilizadas metodologias de 

monitoramento e feedback(21).

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) conduziu um estudo entre junho e 

dezembro de 2014 entre seus 37 países membros(22). 

O objetivo deste estudo específico foi explorar o relato 

e o uso de Indicadores de Qualidade de Assistência à 

Saúde (Health Care Quality Indicators, HCQI) da OCDE 

em seus estados-membros. Os relatórios desses países 

concentraram-se mais frequentemente em doenças 

específicas e sistemas/indicadores de atenção no 

setor. Os únicos indicadores específicos para o cuidado 

de transtornos mentais no estudo foram readmissões 

hospitalares não planejadas por transtornos mentais, 

reinternações por esquizofrenia não planejadas (mesmo 

hospital ou diferente), reinternações por transtorno bipolar 

não planejadas (mesmo hospital ou diferente) e excesso de 

mortalidade devido a transtornos mentais (esquizofrenia/

transtornos bipolares). Nenhum dos relatórios dos países 

continha respostas para todos os quatro indicadores 

propostos pelo estudo, e apenas a Bélgica e o Canadá se 

referiam ao tratamento de transtornos mentais. A atenção 

à SM e a atenção ao paciente com indicadores de atenção 

ambulatorial foram relatados com menor presença. O 

indicador menos mencionado foi “mortalidade excessiva 

devido a transtornos mentais”(22).

Em um estudo mais específico para PARs, a experiência 

italiana no uso de indicadores clínicos é desigual, embora a 

reforma psiquiátrica da Itália em 1978 e a legislação recente 

tenham delegado a responsabilidade pelo planejamento, 

coordenação e prestação de cuidados de SM às regiões(26). 

Após 30 anos de reforma psiquiátrica, as desigualdades 

ainda persistem em termos de recursos e prestação de 

serviços e tecnologia da informação e uso de sistemas de 

informação. Ainda assim, nos PARs, temos a Holanda, que 

buscou desenvolver indicadores de desempenho visando a 

melhoria do sistema de SM. No entanto, os resultados deste 

estudo concentraram-se em uma implementação piloto de 

ISMs(30). Na Noruega, um estudo publicado em 2004 teve 

como objetivo desenvolver um conjunto de indicadores de 

qualidade para detectar o impacto na qualidade dos serviços 

de SM. Os participantes dos grupos focais enfatizam que o 

contexto local pode ter implicações para a interpretação dos 

dados do indicador e apontam as dificuldades em alcançar 

o numerador e denominador e na definição dos indicadores 

de qualidade dos serviços de SM. Assim, o estudo não 

informou sobre a implementação e uso dos indicadores de 

qualidade selecionados(28).

(Figura 5 continuação)
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Estudos relacionados a PRBMs. O primeiro estudo 

neste grupo mostrou que mais de 85% da população 

mundial vive em 153 PRBMs, dos quais 20-30% não 

têm políticas, programas e legislação de SM. Dentro das 

regiões da OMS, 80% dos 191 países tinham uma política 

ou programa de SM e 70% tinham legislação de SM. A 

análise entre regiões mostra diferenças importantes, por 

exemplo, 92% dos países pertencentes à região europeia 

possuem uma política, programa e/ou legislação de 

SM. No entanto, apenas 55% dos países da Região do 

Mediterrâneo Oriental (RMO) têm uma política, programa 

e/ou legislação de SM(33). 

O grupo de países RMO tem 11 países PRBM que não 

têm uma política, programa e/ou legislação de SM. Nas 

regiões da África e Sudeste Asiático, um total de 70% 

e 50% de seus países, respectivamente, gastam menos 

de 1% de seu orçamento de saúde em cuidados de SM. 

Enquanto 60% dos países europeus gastam mais de 5% 

de seu orçamento de saúde em cuidados de saúde mental. 

Apenas três países africanos relataram gastar mais de 

5% de seus recursos financeiros de SM(33). 

Outro achado de estudo é que a lacuna de tratamento 

para pessoas com problemas de SM em PRBMs é marcada 

pelo número de pessoas que precisam de cuidados e 

daqueles que recebem esses cuidados. Além disso, um 

estudo recente teve como objetivo melhorar os resultados 

de SM em ambientes de seis PRBMs - Etiópia, Índia, 

Nepal, Nigéria, África do Sul e Uganda - em que buscam 

evidências e capacidade para melhorar o sistema de 

saúde, incluindo o desenvolvimento, uso e monitoramento 

de indicadores(36,41).

Por um estudo de 10 anos, estimou-se que um 

investimento adicional de até US$ 20 por pessoa/ano 

seria necessário para países de baixa renda e de até 

US$ 30 para países de renda média, o que resultaria 

em uma meta de despesa de US$ 2 e US$ 3-4 por 

pessoa, respectivamente. Em comparação com outros 

investimentos, por exemplo, os custos totais estimados 

para aumentar o pacote de cuidados de saúde neonatal 

para 90% de cobertura foram estimados em US$ 5-10 

per capita. Enquanto isso, o custo da provisão universal 

de acesso aos serviços básicos de saúde foi estimado em 

mais de US$ 30 por pessoa/ano(32).

Outro estudo mostrou que 22 Estados-Membros no RMO 

têm políticas independentes de SM que foram atualizadas nos 

últimos 10 anos. A legislação de políticas de SM precisa ser 

revista por instrumentos internacionais de direitos humanos, 

além de indicar que estão parcialmente implementadas(35). 

Os países da região têm o governo como principal fonte de 

financiamento (77%). No entanto, nos restantes países, a 

principal fonte de financiamento pode ser famílias (2 países), 

organizações não governamentais (1 país) ou desconhecida 

(2 países não reportaram)(35).

Discussão

Em todos os estudos selecionados, os autores 

apontam para a relevância do uso de ISMs. De acordo 

com as diretrizes da OMS em seu Plano de Ação, vários 

países tentaram definir um conjunto apropriado de 

indicadores na prática dos serviços de SM(1,35). No entanto, 

os resultados mostrados por ISMs têm usos diferentes 

para melhoria de gestão, política e serviço(22,35). Além 

disso, alguns países estão envolvidos no processo de 

discussão e na coleta dos indicadores necessários(21,33). 

No entanto, algumas iniciativas para a implementação de 

ISMs encontram-se em processo de implementação parcial 

ou em implementação de projetos-piloto, sugerindo que a 

eficácia destes indicadores ainda é desconhecida(26). Nos 

países PRBMs, os estudos de pesquisa sobre ISMs foram 

realizados com muitas dificuldades devido a: falta de 

serviços básicos de SM; recursos financeiros; legislação e 

interesse político; diretrizes de gestão de SM; e sistemas 

de integração de dados SM(36,41-42).

Na última década, a SM global emergiu como 

uma importante área de expressão e pesquisa com a 

necessidade de desenvolvimento de serviços de SM em 

países de renda média. No entanto, ao comparar os 

recursos financeiros de saúde empregados em SM, é um 

erro acreditar que melhores cuidados de SM são necessários 

apenas em países mais pobres. O entendimento geral da 

saúde deve ser sobre como melhorar a SM em todos os 

lugares, incluindo os PARs. Embora esses países tenham 

sistemas planejados pelo estado, eles criam serviços de 

SM ineficientes e tomam decisões que não envolvem 

adequadamente aqueles que usam os serviços, tornando-

os inacessíveis e indiferentes(43).

Os indicadores de qualidade de resultado são usados 

apenas ocasionalmente para analisar os serviços de SM, 

porque a maioria das jurisdições não tem sistemas de 

dados clínicos para incorporar indicadores de forma 

significativa entre os provedores de SM. No entanto, a 

eficácia dos serviços de saúde permanece desconhecida(44).

Um projeto na França usou a experiência relatada 

pelo paciente para medir a qualidade do atendimento de 

SM admissível para pacientes adultos com distúrbios de 

SM. Essas medidas convergiram para a disponibilidade, 

diversidade e capacidade dos recursos de atenção à SM, 

mas não incluem “o que é importante para os pacientes”. 

Outras iniciativas têm sido sugeridas para representar as 

opiniões dos pacientes, como o sistema de informações de 

resultados do paciente. Este trabalho tem sido de grande 

interesse na França, onde têm relatado disparidades 

regionais significativas no sistema de SM, sem mudanças 

relevantes nas últimas décadas(45).

O processo de implementação de ISMs é uma tarefa 

difícil mesmo para os países europeus. Portugal pode 
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ser utilizado como exemplo, tendo o seu Plano Nacional 

de Saúde a ser executado ao longo do período 2017-

2020; no entanto, os ISMs não foram implementados 

usando propostas feitas pelo Grupo de Trabalho. Todavia, 

essas medidas propostas não apresentam uma estratégia 

integrada de promoção e prevenção da SM. De acordo com 

o relatório, essas mudanças só serão possíveis se forem 

desenvolvidas no âmbito de equipes de coordenação com 

capacidade de atuação no nível intersetorial(46).

Além disso, esta é uma preocupação particular nos 

PRBMs, onde ocorrem mais de 70% das doenças mentais. 

O acesso deficiente aos serviços de SM foi destacado, 

variando de menos de 50% a menos de 10% em muitos 

países. Nos PRBMs, a diferença entre aqueles que 

precisam de tratamento e a disponibilidade de recursos 

é de quase 90%(47).

No caso do Brasil, Índia e África do Sul, estudo aponta 

que os recursos financeiros destinados são muito escassos 

e que possuem recursos humanos e infraestrutura 

inadequados para o SM. No estudo, a Índia relatou que o 

programa nacional foi implementado apenas em pequenos 

bolsões (localidades), após duas décadas de sua aceitação, 

devido à falta de dotação orçamentária para uso nacional. 

No caso da África do Sul, o estudo sugeriu que a política 

e legislação de SM não se traduzem automaticamente 

em serviços de SM adequados se não forem claramente 

definidos por um programa nacional abrangente(33). No 

Brasil, avanços importantes ocorreram na década de 

1980, como mudanças na política e fortalecimento da 

força de trabalho. Isso resultou em uma grande reforma 

do sistema de SM; mudanças na assistência com a criação 

de novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); e 

serviços especializados de SM para fornecer atendimento 

ambulatorial(12,48). No entanto, até recentemente, o 

único indicador específico para avaliação de serviços 

especializados de SM utilizado no Brasil era o número 

de CAPS, enquanto outros indicadores para aspectos 

de SM da atenção básica também eram computados 

pelo Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica (PMaQ)(42). Atualmente, o Brasil vem 

utilizando um indicador definido através do Pacto Inter 

federativo 2017-2021, que se refere a um conjunto de 

matrizes sistemáticas de ações realizadas pelos CAPS em 

parceria com as equipes de atenção básica(49). 

As reformas políticas no país e o compromisso dos 

profissionais de saúde com o atendimento no sistema de 

atenção primária à saúde foram os principais facilitadores 

para seu sucesso. No entanto, muitos obstáculos precisam 

ser superados, preocupações como distribuição e 

cobertura desigual de serviços comunitários em todas as 

regiões, bem como o fracasso do governo em aumentar 

os recursos para os cuidados de SM continuam a ser 

grandes desafios. O efeito das mudanças na política de 

atendimento de SM em todo o Brasil precisa ser avaliado 

regularmente para melhorar e ajustar o sistema(12,42). 

Portanto, os indicadores brasileiros existentes em SM 

não podem sustentar avaliações consistentes do modelo 

adotado nos últimos anos e é necessário criar indicadores 

que contemplem todos os aspectos da população em SM.

Alguns obstáculos são apontados na literatura 

quanto ao uso de indicadores e dificuldades em sua 

implementação; profissionais e gestores veem esses 

indicadores como ameaças, por sua falta de confiabilidade, 

e como ferramentas para penalizar o mau desempenho, 

incluindo medo de penalidades financeiras locais e o 

integrativo do controle profissional. Outras questões 

indicam alguma desconfiança na utilização de avaliadores 

associados ao governo, falta de diagnósticos definidos em 

gráficos e dificuldades para definir limites de intervenção. 

Questões financeiras importantes surgem quando se 

discute o uso de indicadores como falta de equipamentos 

e acesso à internet. A geração de indicadores é uma tarefa 

cara que requer trabalho intensivo e equipe externa, o 

que inclui a necessidade de treinamento em informática 

e aumento da carga de trabalho, bem como rotinas e 

protocolos predefinidos.

Alguns outros problemas possíveis são os seguintes: 

serviços de informação podem não estar registrados nos 

registros médicos ou são difíceis de encontrar; falta de 

clareza e acordo sobre a entrada de dados; falta de 

tempo para profissionais de planejamento; e falta de 

abordagem da equipe para se ajustar às mudanças de 

uso de indicadores(50).

Para que o SM encontre indicadores fortes e 

amplamente aceitos de saúde e doença mental, deve 

haver uma melhoria na qualidade do atendimento e 

na atenção nos serviços de saúde. Nossos resultados 

reforçam a importância dos indicadores em todas as fases 

do processo saúde-doença mental e, portanto, para toda a 

rede de serviços de saúde. Com esses resultados, parece 

importante que serviços especializados de prevenção 

psiquiátrica implementem programas de promoção 

da saúde voltados especificamente para pacientes 

psiquiátricos(20,51).

Uma limitação desta revisão é que deve envolver 

uma busca detalhada dos documentos normativos, 

apenas consultamos e comparamos dados encontrados 

em trabalhos científicos e houve dificuldades em encontrar 

fontes de dados com informações de indicadores, método 

de cálculo e sistemas de informação de cada país. Um 

trabalho complementar a este estudo está sendo realizado 

para obter ISMs adequados aos Sistemas de Informação 

em Saúde Brasileiros e que possam ser implementados 

a partir dos dados disponíveis(52).

Um ponto forte desta revisão é que ela mostra 

que, ao se extrair conhecimento sobre a utilização de 



www.eerp.usp.br/rlae

10 Rev. Latino-Am. Enfermagem 2021;29:e3409.

um conjunto de ISMs, é possível compreender a fase 

de implantação dos indicadores em diferentes regiões 

do mundo e compará-los entre si. As iniciativas de ISM 

de vários países estavam em fase de implementação ou 

desenvolvimento e isso reflete a falta de maturidade e 

consistência na aplicação de ISMs na maioria dos países. 

Com base nos ISM avaliados neste estudo, observamos 

que não há consenso quanto ao seu uso para o manejo de 

SM. Além disso, confirmamos as constatações anteriores 

de que não há consenso sobre a definição, método de 

cálculo e nível de gestão dos indicadores que são utilizados.

Conclusão

Os principais achados desta revisão mostram que 

é incomum encontrar uma comparação descritiva de 

programas de monitoramento da qualidade no nível de 

sistema na literatura técnico-científica relacionada à SM. 

Isso ocorre não apenas porque tais sistemas são raros ou 

em desenvolvimento, mas também porque a maioria dos 

programas é administrada por órgãos públicos nacionais 

cujo objetivo não é publicar resultados na literatura 

científica. Iniciativas globais estão em andamento e 

buscam expandir os serviços de SM para abordar a lacuna 

de tratamento e atenção.

Os indicadores são importantes ferramentas de 

informação para mapear avanços, retrocessos ou 

estagnação em diferentes aspectos e setores da sociedade. 

Não foi encontrada uma análise dos indicadores pelos 

sistemas público e privado de financiamento da saúde, 

mesmo em países que possuem ambos os sistemas. 

Os indicadores para cada sistema podem apresentar 

diferenças relevantes para análise. Nesse sentido, 

esta revisão contribui para esse cenário ao extrair 

conhecimentos e estabelecer um arcabouço atualizado 

sobre a utilização dos ISMs para o cuidado e gestão.

Quando mencionamos a importância do uso de 

indicadores, ressaltamos que eles se destinam a ajudar 

os indivíduos, compreender o desempenho dos serviços de 

saúde da comunidade e fornecer informações de forma fácil 

e conveniente para refletir as mudanças no tempo e avaliar 

o desempenho do serviço adequado para atender com 

eficácia às necessidades do cliente. No desenvolvimento 

de indicadores, os pacientes e a integrativa de indicadores 

buscam compreender os problemas de SM, incluindo 

transtornos mentais; recursos, mão de obra qualificada, 

instalações e finanças; Serviços de SM; riscos; fatores de 

proteção, e assim por diante. Eles melhoram o status, os 

fatores, o sistema e a qualidade dos serviços de SM para 

incluir prevenção, tratamento, gerenciamento contínuo e 

intervenções precoces. Os países desenvolvidos investem 

em ISMs sistematicamente com base em fundamentos 

teóricos, como projetos nacionais, que não apenas avaliam 

o status de SM da população e monitoram tendências, mas 

também fornecem pesquisas científicas aos formuladores 

de políticas, bem como monitoram processos e resultados 

de políticas. Os indicadores são ferramentas de triagem 

úteis para problemas potenciais na atenção preventiva e 

primária. Eles também determinam se há um problema 

de qualidade e a necessidade de análises adicionais sobre 

um determinado tópico.

Este cenário sugere a necessidade de um conjunto 

de indicadores a serem padronizados pela OMS, servindo 

como um guia baseado em evidências para as melhores 

práticas disponíveis. Além disso, sugerimos mais 

flexibilidade e adaptabilidade, levando em consideração 

a realidade de cada país. Para isso, o desenvolvimento de 

indicadores deve ser realizado por profissionais de toda 

a rede de serviços de saúde.
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