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ABSTRACT 
Objective: To analyze studies published between 2013 and 2017 about the influence of spirituality on the 
health of hospitalized patients. Methodology: This is an integrative review study, based on the methodology 

defined by Mendes, Silveira and Galvão. Results: 11 studies met the established criteria. The results showed 
that 60% of the authors are graduated stricto sensu and that the studies were not published in journals of 
questionable reliability. The area of publication was mostly nursing, and also in the area of medicine and 
psychology. The studies indicated, in different aspects, that spirituality plays an important therapeutic role in 
hospitalization, as it provides an optimistic view of the situation, acts as a symptom control tool, as a strategy 
for understanding the facts, as a refuge and safety in the coping of the difficulties caused by hospitalization. 
Conclusion: In general, all attested to spirituality as an important therapeutic tool in coping with the 
difficulties of hospitalization, working to promote psychological and emotional well-being, which in turn 
influence the quality of life of the individual, whether hospitalized or hospitalized companion. The role of the 
nurse is very important, being the coordinator of the nursing team, is responsible for observing each patient's 
situation and prescribing care. 
Descriptors: Spirituality. Hospitalization. Delivery of health care. 
RESUMO 
Objetivo: Analisar estudos publicados entre 2013 e 2017 sobre a influência da espiritualidade na saúde de 
pacientes hospitalizados. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão integrativa, fundamentado na 
metodologia definida por Mendes, Silveira e Galvão. Resultados: 11 estudos se adequaram aos critérios 
estabelecidos. Os resultados mostraram que 60% dos autores possuem graduação stricto sensu e que os 
estudos não foram publicados em periódicos de confiabilidade questionável. A área de publicação foi 

majoritariamente enfermagem, havendo também na área da medicina e da psicologia. Os estudos apontaram, 
em diferentes aspectos, que a espiritualidade exerce um importante papel terapêutico na hospitalização, pois 
proporciona uma visão otimista da situação, atua como ferramenta de controle dos sintomas, como estratégia 
para compreensão dos fatos, como um refúgio e segurança no enfrentamento das dificuldades causadas pela 
internação. Conclusão: De maneira geral, todos atestaram a espiritualidade como importante ferramenta 
terapêutica no enfrentamento às dificuldades da hospitalização, atuando na promoção do bem-estar 
psicológico e emocional, que por sua vez influenciam na qualidade de vida do indivíduo, seja ele o próprio 
hospitalizado ou acompanhante. O papel do enfermeiro é muito importante, sendo ele o coordenador da 
equipe de enfermagem, é responsável pela observação da situação de cada paciente e prescrição de cuidados. 
Descritores: Espiritualidade. Hospitalização. Assistência à saúde. 
RESUMÉN 
Objetivo: analizar los estudios publicados entre 2013 y 2017 sobre la influencia de la espiritualidad en la 
salud de los pacientes hospitalizados. Metodología: Este es un estudio de revisión integrador, basado en la 
metodología definida por Mendes, Silveira y Galvão. Resultados: 11 estudios cumplieron los criterios 
establecidos. Los resultados mostraron que el 60% de los autores son graduados stricto sensu y que los 
estudios no se publicaron en revistas de confiabilidad cuestionable. El área de publicación fue principalmente 
enfermería, y también en el área de medicina y psicología. Los estudios han demostrado, en diferentes 
aspectos, que la espiritualidad juega un papel terapéutico importante en la hospitalización, ya que 

proporciona una visión optimista de la situación, actúa como una herramienta de control de los síntomas, 
como una estrategia para comprender los hechos, como un refugio y seguridad para hacer frente a la 
situación. dificultades causadas por la hospitalización. Conclusión: en general, todos atestiguaron la 
espiritualidad como una herramienta terapéutica importante para hacer frente a las dificultades de la 
hospitalización, trabajando para promover el bienestar psicológico y emocional, que a su vez influye en la 
calidad de vida del individuo, ya sea hospitalizado u hospitalizado. acompañante El papel de la enfermera es 
muy importante, siendo el coordinador del equipo de enfermería, es responsable de observar la situación de 
cada paciente y de prescribir la atención. 
Descriptores: Espiritualidad. Hospitalización. Prestación de Atención de Salud. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de internação hospitalar, apesar de 

objetivar a recuperação da saúde do indivíduo, pode 

não ser encarado como um processo amistoso no 

ponto de vista do internado. O afastamento do 

domicílio e da família, a privação temporária da 

liberdade ou até mesmo o próprio ambiente 

hospitalar causam um grande desconforto psíquico e 

emocional a estes pacientes, o que pode influir 

diretamente na saúde do indivíduo. 

Além de afetar o próprio internado, o processo de 

hospitalização também exerce efeito sobre a saúde 

psíquica e emocional dos familiares, sendo um dos 

principais fatores indutores de estresse em alto 

grau(1-2). 

Todavia, percebe-se que a espiritualidade tem 

sido um forte fator positivo no enfrentamento ao 

processo de hospitalização. Pesquisas demonstraram 

que ela influencia no estado de saúde do paciente, 

promovendo uma visão construtiva da situação, 

sendo eficaz na redução da ansiedade, o que facilita 

a adesão do paciente ao tratamento e à assistência a 

ele prestada(3-4). Apesar de os profissionais da saúde 

confirmarem a importância da espiritualidade no 

processo saúde-doença, os mesmos parecem não 

estar suficientemente capacitados para lidar com 

essa questão na assistência(5). 

Com base nesses argumentos, torna-se importante 

pesquisar: Segundo estudos já desenvolvidos, que 

influência a espiritualidade exerce no processo de 

reestabelecimento da saúde do paciente 

hospitalizado? O objetivo deste estudo é analisar a 

influência da espiritualidade na saúde de pacientes 

hospitalizados segundo estudos publicados na 

literatura científica. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, de 

caráter descritivo, dividido em seis etapas(6): 

1 Estabelecimento de hipótese ou questão 

norteadora: para esta etapa, utilizou-se a estratégia 

PICO (sigla para Patient, Intervention, Comparison, 

Outcomes)(7), através da qual chegou-se à pergunta 

“Que resultados foram encontrados sobre a 

influência que a espiritualidade exerce no processo 

de reestabelecimento da saúde do paciente 

hospitalizado?”, onde o primeiro elemento (P) 

corresponde ao paciente hospitalizado, o segundo (I) 

à espiritualidade e o quarto (O) ao reestabelecimento 

da saúde. Dependendo do método de revisão, nem 

todos os elementos da estratégia são empregados. 

Neste estudo, o terceiro elemento não foi utilizado.  

2 Amostragem ou busca na literatura: se deu no 

período setembro a outubro de 2018. Os estudos 

foram buscados nas bases de dados MEDLINE (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online), 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde), BDENF (Base de Dados de 

Enfermagem) e Index Psicologia, utilizando os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 

“espiritualidade” e “hospitalização” em três idiomas: 

português, inglês e espanhol, combinados com o 

operador booleano “AND”. 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão 

dos estudos: publicação de 2013 a 2017, os 5 anos 

anteriores à realização desta pesquisa; 

disponibilidade de texto gratuitamente na íntegra, 

excluídos resumos ou estudos disponibilizados apenas 

mediante pagamento de taxa financeira em portais 

de revistas com esse caráter; estar escrito em língua 

portuguesa, inglesa ou espanhola; ter 

“espiritualidade” como um dos temas principais, 

informação identificada no resumo do artigo. Foram 

adotados ainda critérios de exclusão: ser um estudo 

de revisão bibliográfica ou resenha crítica; ser 

resultado repetido; ser tese ou dissertação. A Tabela 

1 ilustra os resultados da busca. 

3 Categorização: as informações dos estudos 

encontrados pela busca nas bases de dados foram 

categorizadas em tabela, sendo elas: autor(es) e 

titulação; periódico e qualis; base de dados, ano e 

idioma; título do estudo; 

4 Avaliação dos estudos incluídos na revisão: foi 

realizada e conferida por ambos os autores desta 

revisão. Os dados categorizados permitiram a 

avaliação do grau de experiência em pesquisa dos 

autores (através da titulação), a confiabilidade dos 

estudos (periódico e qualis), a distribuição espaço-

temporal desses estudos (base de dados, ano e 

idioma) e a temática principal pesquisada de cada 

um (através do título); 

5 Interpretação dos resultados: os resultados 

encontrados sobre a influência da espiritualidade nos 

diferentes contextos dos estudos da amostra foram 

confrontados, assimilando concordâncias e 

discrepâncias entre eles; 

6 Síntese do conhecimento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de identificação dos 11 estudos foram 

coletados e distribuídos na Tabela 2. 

Alguns dados de identificação não foram 

encontrados nas plataformas de pesquisas da web. 

Por esse motivo, alguns estudos ficaram com seu 

quadro incompleto.  

Observou-se que dos 15 autores citados, 9 

possuem pós-graduação stricto sensu, 2 de lato sensu 

e 1 autor era acadêmico no ano da publicação, tendo 

3 que a titulação não foi encontrada. Mais da metade 

dos autores possuem um nível de graduação stricto 

sensu, o que denota uma escassez de pesquisas sobre 

o tema na academia. Se há escassez de discussões e 

debates acerca da espiritualidade na formação de 

profissionais da área da saúde, logo não há 

estratégias para familiarizá-los com esse tema, o que 

provoca o receio em realizar pesquisas numa área em 

que não têm um conhecimento razoável.  

Dos 11 periódicos da amostra, os qualis de três 

não foram encontrados, sendo ambos internacionais. 

Desses, 2 foram encontrados na avaliação do Journal 

Citation Reports (Jcr) de 2017, que avalia o fator de 

impacto e influência de periódicos na comunidade 

científica a nível mundial: os periódicos 

“gerontologist” e “journal of caring sciences”. Os 

escores de ambos foram comparados com os dos 

periódicos de qualis A2 que fazem parte da amostra 

deste estudo, “Ciência e Saúde coletiva” e “Acta 
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Paulista de enfermagem”: Gerontologist – 4.078, 

Journal of caring sciences - 1.318, Ciência e saúde 

coletiva - 0.757, Acta paulista de enfermagem - 

0.463(8). Como observado, os dois periódicos 

internacionais possuem escores mais elevados do que 

os nacionais melhor avaliados neste estudo, o que 

significa que possuem maior influência e relevância 

na comunidade científica mundial.  

 

 

 

Tabela 1 - Evolução e montagem da amostra. 

 Descritores em 
português 

Descritores em 
inglês 

Descritores em 
espanhol 

Critérios de 
inclusão 

Pesquisa de 
descritores 

87 150 77 

+ De 2013 a 2017 37 63 33 
+ Disponível na 

íntegra 
16 27 13 

+ Em português, 

inglês ou espanhol 

16 27 13 

+ Sobre 
espiritualidade 

15 21 11 

Critérios de 
exclusão 

Estudos de revisão 
bibliográfica ou 
resenha crítica 

2 3 2 

Resultado repetido 3 4 1 
Tese ou dissertação 2 4 2 

Quantidade de estudos adequados 
aos critérios 

8 10 6 

Artigos previamente incluídos na 
amostra 

- 7 6 

Quantidade final de artigos 
adicionados à amostra  

8 3 0 

Total de estudos da amostra 11 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 
 

Entre os qualis que foram encontrados, o qualis 

modal foi o de B2 (4 artigos), bem como a mediana. 

O menor qualis encontrado foi B3 (1 artigo) e o maior 

foi A2 (2 artigos). Isso mostra que os estudos não 

foram publicados em periódicos de confiabilidade 

questionável, apesar de a média não ser de 

periódicos com alta estima. Uma limitação 

considerável, que foi obstáculo na composição da 

amostra, é que uma parcela significativa dos estudos 

publicados em idiomas estrangeiros nas bases de 

dados da BVS pertencia a periódicos que exigiam 

pagamento de taxas de aderência. 

A tabela 2 demonstra uma diminuição de estudos 

realizados sobre o tema de 2013 a 2015, quando o 

número de estudos anuais se estabilizou em 1 até 

2016. Já em 2017, o número de pesquisas realizadas 

sobre o tema triplica, representando um crescimento 

da investigação científica. A área de publicação foi 

majoritariamente enfermagem, em 6 estudos, tendo 

3 de medicina e 2 de psicologia. Dos 11 estudos da 

amostra, apenas 5 levam a palavra “espiritualidade” 

no título, significando que apenas esses tinham como 

objetivo principal explorar esse tema, tendo os 

demais atestado essa questão como fundamental nos 

resultados no decorrer dos estudos.  

O público com quem as pesquisas foram realizadas 

variou entre dois principais tipos: os pacientes, que 

sofreram o adoecimento e consequente 

hospitalização (6 estudos), e os 

familiares/acompanhantes, que observaram esse 

processo como espectadores (5 estudos). 

 Os resultados dos estudos apontaram, em 

diferentes aspectos, que a espiritualidade exerce um 

importante papel terapêutico na hospitalização. Os 

próprios pacientes reconhecem essa importância e 

relatam a busca da espiritualidade como ferramenta 

de enfrentamento às dificuldades da hospitalização(9-

11). 

A religiosidade/espiritualidade é uma importante 

ferramenta terapêutica no tratamento às doenças 

cancerígenas, pois além de proporcionar uma visão 

otimista da situação, o que promove uma melhora no 

estado de saúde mental e psíquico do indivíduo, 

ainda atua como ferramenta de controle dos 

sintomas causados pela patologia(3, 12). 

A espiritualidade também foi relatada como 

ferramenta de reabilitação de pacientes que 

necessitem desse tipo de cuidado, usada como 

estratégia para compreensão dos fatos(13). Isso se 

reflete também em ambientes de maior 

complexidade, como as UTIs. Estudos realizados 

nesse contexto relataram que a espiritualidade serve 

como um refúgio e segurança no enfrentamento das 

dificuldades causadas pela internação(14-16).  

Apesar disso, a espiritualidade também pode 

apresentar efeitos negativos para o paciente, a 

depender de como esse comportamento 

espiritual/religioso afeta o pensamento da pessoa: de 

forma construtiva, onde o indivíduo busca a 

plenitude através de sua fé, ou de forma destrutiva, 

questionando os acontecimentos e criando 

pensamentos negativos(17). 

A assistência multiprofissional também apresenta 

benefício inquestionável, porém a eficiência do 

cuidado espiritual prestado pelos profissionais da 

saúde depende sobremaneira da postura do 

enfermeiro como coordenador da equipe de 

enfermagem, pois é ele o responsável por observar as 

necessidades e realizar a prescrição dos cuidados de 

enfermagem, bem como articular o cuidado com 

outros profissionais(18-19). 
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Tabela 2 - Dados de identificação dos estudos. 

 Autores/ 
titulação  

Periódico/ 
Qualis 

Base de 
dados/Ano/ 

Idioma 

Título 

1 FREIRE, Maria 
Eliane Moreira/ 

Dra.; Et al. 

Rev. Fund. 
Care. Online./ 

B2 

LILACS/ 
2017/ 

Português 

Assistência espiritual e religiosa a 
pacientes com câncer no contexto 

hospitalar. 
2 SANTOS, Greice 

Nívea Viana 
dos/Esp.; Et al. 

Rev. enferm. 
UFPE on line/ 

B2 

BDENF/ 
2017/ 

Português 

Perder para renascer: sentimentos 
envolvidos no processo de amputação 

vivenciado por vítimas de traumas 
ortopédico. 

3 SIQUEIRA, Hilze 
Benigno de 

Oliveira Moura/ 
Dra.; Et al. 

Estud. Psicol./ 
B2 

Index 
Psicologia / 

2015/ 
Português 

Expressão da dor na criança com câncer: 
uma compreensão fenomenológica. 

4 DALLALANA, 
Tânia 

Madureira/Ma.; 
BATISTA, Maria 
Geny Ribas/Ma. 

Ciênc. saúde 
coletiva/ A2 

LILACS/ 
2014/ 

Português 

Qualidade de vida do cuidador durante 
internação da pessoa cuidada em 

Unidade de Urgência/Emergência: alguns 
fatores associados. 

5 HODGE, David 
R/PhD; 

WOLOSIN, Robert 
J/PhD. 

Gerontologist MEDLINE/ 
2014/ Inglês 

Índios americanos e necessidades 
espirituais durante a hospitalização: 

desenvolvendo um modelo de assistência 
espiritual. 

6 SANTOS, Luciano 
Marques dos/Me.; 

Et al. 

Revista Baiana 
de 

Enfermagem/ 
B2 

BDENF/ 
2013/ 

Português 

Mudanças familiares decorrentes da 
hospitalização do prematuro em cuidados 

intensivos: um estudo com puérperas. 

7 VIEIRA, Jacinta 
Mendes/Esp.; Et 

al. 

Revista 
Cubana de 

Enfermería/ 
B1 

LILACS/ 
2013/ 

Português 

Sentimentos vivenciados por familiares 
de pacientes internados no centro de 

terapia intensiva adulto. 

8 SCHLEDER, 
Letícia Preti; Et 

al. 

Acta Paul. 
Enferm./ A2 

LILACS/BDEN
F/ 2013/ 
Português 

Espiritualidade dos familiares de 
pacientes internados em unidade de 

terapia intensiva. 
9 HEIDARI, 

Haydeh/PhD; 

HASANPOUR, 
Marzieh/PhD; 

FOOLADI, Marjan. 

Journal of 
Caring 

Sciences 

MEDLINE/ 
2017/ Inglês 

Controle de estresse entre pais de 
neonatos hospitalizados em unidade de 

terapia intensiva Neonatal: um estudo 
qualitativo. 

10 FAJARDO-GÁMEZ, 
Maria de la Luz; 

Et al. 

Rev Enferm 
Inst Mex 

Seguro Soc 

BDENF/ 
2016/ 

Espanhol 

Atenção tanatológica para melhorar o 
bem-estar espiritual de pacientes 
hospitalizados com queimaduras. 

11 OLIVEIRA, 
Gabriela Romano 
de/Acad.; Et al. 

Rev Bras Clin 
Med/ B3 

LILACS/ 
2013/ 

Português 

Saúde, espiritualidade e ética: a 
percepção dos pacientes e a 
integralidade do cuidado. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

A análise dos estudos desta revisão demonstrou 

que existe uma escassez de pesquisas sobre a 

temática da espiritualidade na hospitalização 

publicadas em periódicos de alta apreciação, apesar 

de os autores serem de alta titulação, denotando 

pesquisas confiáveis.  

Os resultados dos estudos mostraram que a 

espiritualidade é uma importante ferramenta 

terapêutica no enfrentamento às dificuldades da 

hospitalização, atuando na promoção do bem-estar 

biológico, psicológico e emocional, que por sua vez 

influenciam na qualidade de vida do indivíduo, seja 

ele o próprio hospitalizado ou acompanhante. Isso 

contribui, inclusive, para a diminuição do tempo de 

permanência do indivíduo internado em uma 

instituição com esse caráter, sendo esse o principal 

achado desta revisão.  

O papel do enfermeiro na prestação desse cuidado 

é muito importante, sendo este o coordenador da 

equipe de enfermagem, é responsável pela 

observação da situação de cada paciente e prescrição  

 

de cuidados, que deve incluir também os de domínio 

espiritual para uma melhor eficácia da assistência à 

saúde. 
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