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RESUMO 
 

As doenças crônicas degenerativas estão associadas a uma diminuição da 
qualidade de vida e do desenvolvimento social e econômico. A hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) é uma síndrome crônica caracterizada por elevações persistentes 
da pressão arterial (PA) associada a lesões de órgãos alvos, com consequente 
aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Na cidade de 
Franca-SP, e região, são escassos os dados clínicos e epidemiológicos sobre a 
prevalência e o controle da HAS. Os custos com internação devido a HAS, AVC e 
IAM também são dados importantes para o desenvolvimento econômico de uma 
cidade. Isto pode se tornar um potente alvo de intervenção interdisciplinar, podendo 
contribuir de modo inegável para reduzir o drástico impacto da HAS na 
morbimortalidade das doenças cardiovasculares, e no desenvolvimento social e 
econômico, em nossa região. Tendo em vista essas perspectivas, a absoluta falta de 
evidências sobre o diagnóstico e controle pressórico da população de Franca e 
região, foi realizado um levantamento retrospectivo de pacientes atendidos no 
Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e em uma clínica particular da cidade 
de Franca, para descrever o comportamento da pressão arterial e a taxa de HAS 
pela monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), no período de fevereiro 
de 2011 a dezembro de 2016; evidenciou-se que, entre os 1.823 pacientes, 39,4%, 
apesar de usarem regularmente medicação anti-hipertensiva, não estavam 
controlados. O levantamento no SIH-SUS sobre internações e custos devido a HAS, 
AVC e IAM, em Franca, mostrou um aumento progressivo no período de 2010 a 
2018. Em Ribeirão Preto-SP, houve discreto aumento de internações e gastos 
devido a IAM, e, em relação a AVC, também um discreto aumento no número de 
pacientes internados e nos custos. Internações e custos devido a AVC tiveram um 
expressivo aumento neste período em Limeira-SP. Em relação a IAM, em Limeira 
ocorreu uma diminuição no número de internações e nos custos. Conclui-se que, 
realmente, existe uma necessidade de intervir no atendimento dos pacientes 
hipertensos para atuar na prevenção de complicações e diminuir os custos, e, dessa 
forma, contribuir para um melhor desenvolvimento social e econômico. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento social. Controle da hipertensão arterial sistêmica. 
Desenvolvimento econômico. 
 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ABSTRACT 
 

Chronic degenerative diseases are associated with a decrease in quality of life and 
socio-economic development. Systemic arterial hypertension (SAH) is a chronic 
syndrome characterized by persistent elevations of blood pressure (BP) associated 
with damages in target organs, with a consequent increase in the risk of fatal and 
nonfatal cardiovascular events. In the city of Franca-SP and region, clinical and 
epidemiological data on the prevalence and control of SAH are slender. The 
hospitalization costs due to SAH, stroke and AMI are also important data for the 
economic development of a city. This may become a potent target for 
interdisciplinary intervention and may undoubtedly contribute to reduce the drastic 
impact of SAH on the morbidity and mortality of cardiovascular diseases and socio-
economic development in our region. Taking these perspectives into account, the 
absolute lack of evidence on the diagnosis and blood pressure control of the 
population of Franca and region, a retrospective survey of patients attended at the 
Ambulatory Medical Specialties (AME) and at a private clinic in the city of Franca was 
conducted, to describe the behavior of blood pressure and the rate of hypertension 
by ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), from February 2011 to December 
2016; it was evidenced that, among 1,823 patients (39.4%), despite the regular use 
of antihypertensive medication, were not controlled. The SIH-SUS survey on 
hospitalizations and costs due to SAH, stroke and AMI in Franca showed a 
progressive increase in the period of 2010 until 2018. In Ribeirão Preto, there was a 
slight increase in hospitalization and expenses due to AMI, and, in relation to stroke, 
also a slight increase in the number of hospitalized patients and costs. 
Hospitalizations and costs due to stroke had a significant increase during this period 
in Limeira-SP. In relation to AMI, in Limeira there was a decrease in hospitalizations 
and costs. It is concluded that, in fact, there is a need to intervene in the care of 
hypertensive patients to prevent complications and to reduce costs, and, thus, 
contribute to a better socio-economic development. 
 
Keywords: Social development. Systemic arterial hypertension control. Economic 
development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma síndrome multifatorial 

caracterizada por elevações persistentes da PA associada a lesões de órgãos alvo 

(cérebro, coração, rins e vasos sanguíneos) e alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. (VII 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2016). 

 A HAS é um grave problema de saúde pública, considerada um dos 

principais fatores de risco (FR) modificáveis na prevenção de eventos 

cardiovasculares. Aproximadamente 30% da população brasileira tem o diagnóstico 

de HAS, com taxas de controles variáveis, mas que de maneira geral não 

ultrapassam 19%. A elevada prevalência e o baixo controle pressórico têm reflexo 

direto no impacto provocado pela HAS na saúde pública. Em 2001, cerca de 7,6 

milhões de mortes no mundo foram atribuídas a HAS, a maioria em países 

subdesenvolvidos e em indivíduos ativos economicamente; óbitos esses 

decorrentes, principalmente, de acidente vascular encefálico e doença isquêmica do 

coração. A HAS também interfere negativamente na qualidade de vida de seus 

portadores, e seu melhor controle é muito importante para melhoria na qualidade de 

vida e no desenvolvimento social (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 

2016). 

 Dados recentes do Ministério da Saúde (DATASUS, SIH-SUS, 

Ministério da Saúde, 2018) demonstram que o diagnóstico de HAS na população do 

estado de São Paulo tem crescido nas últimas décadas, acometendo 22,7% e 24,6% 

da população, respectivamente nos anos de 2006 e 2010.  

 As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de 

morbimortalidade na população brasileira. Não há uma causa única para estas 

doenças, mas vários fatores de risco que aumentam a probabilidade de sua 

ocorrência. A HAS e o diabete mellitus (DM) representam dois dos principais fatores 

de risco, contribuindo decisivamente para o agravamento deste cenário em nível 

nacional. A HAS afeta de 11 a 20% da população adulta com mais de 20 anos. 

Cerca de 85% dos pacientes com acidente vascular encefálico (AVE) e 40% das 

vítimas de infarto agudo do miocárdio (IAM) apresentam HAS associada. Esta 

doença leva, com frequência, à invalidez parcial ou total do indivíduo, com graves 
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repercussões para o paciente, sua família e a sociedade. Quando diagnosticadas 

precocemente, estas doenças são bastante sensíveis, oferecendo múltiplas chances 

de evitar complicações; e também evitam a progressão das já existentes e as perdas 

delas resultantes. Investir na prevenção é decisivo não só para garantir a qualidade 

de vida, como também para evitar a hospitalização e os consequentes gastos, 

principalmente quando se considera o alto grau de sofisticação tecnológica da 

medicina moderna. Se é possível prevenir e evitar danos à saúde do cidadão, este é 

o caminho a ser seguido. Desta forma, o Ministério da Saúde (MS), em articulação 

com as sociedades científicas (Cardiologia, Diabetes, Hipertensão e Nefrologia), as 

federações nacionais dos portadores, as secretarias estaduais, através do CONASS, 

e as secretarias municipais de saúde, através do CONASEMS, apresenta o Plano de 

Reorganização da Atenção à HAS e à DM. O propósito do Plano é vincular os 

portadores desses agravos às unidades de saúde, garantindo-lhes 

acompanhamento e tratamento sistemático, mediante ações de capacitação dos 

profissionais e de reorganização dos serviços. O MS elaborou um caderno que é um 

dos instrumentos da capacitação dos profissionais da atenção básica. Tem como 

base os protocolos, consensos e manuais elaborados pelas áreas técnicas do MS e 

pelas sociedades cientificas, além de outros documentos e trabalhos, incluindo 

experiências bem sucedidas nos estados e municípios. O objetivo é montar uma 

verdadeira força tarefa com todos os atores, de forma a intervir no comportamento 

destas doenças na população.  
Com o avanço da tecnologia, a expectativa de vida tem aumentado 

consideravelmente e levado à busca por uma melhor qualidade de vida. Devido ao 

aumento da longevidade, as doenças crônico-degenerativas também tiveram um 

aumento expressivo. A HAS está dentro desse grupo de doenças e é uma das com 

maior prevalência. O não controle da pressão arterial pode levar a um aumento de 

custos com os cuidados à saúde, impactando negativamente no desenvolvimento 

econômico, e conduzir a uma diminuição da qualidade de vida, e, 

consequentemente, a um impacto negativo no desenvolvimento social e local.  

O ser humano vem evoluindo há milhares de anos, através de sua 

convivência com o meio ambiente. Inicialmente, o meio ambiente estipulava onde a 

sociedade humana deveria se alojar para poder sobreviver e buscar sua 

subsistência. Neste período, o meio impunha-se sobre a capacidade de busca de 

alimento e abrigo necessários para a perpetuação da população humana no planeta. 
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Com o transcorrer do tempo o homem foi capaz de entender e controlar certos 

fenômenos, como o domínio do fogo, que o ajudaram a consolidar formas de defesa, 

preparo do alimento, manutenção da temperatura e iluminação noturna. Outra 

grande conquista foi o desenvolvimento da agricultura, através da observação da 

germinação de sementes próximas às áreas de abrigo, onde eram descartados os 

restos de frutas e vegetais colhidos para consumo. Este foi um grande salto na 

cultura da humanidade, pois a partir do controle agrícola as populações humanas 

deixaram de ser nômades e se estabeleceram em determinadas áreas, passando 

também a dominar a criação de animais em cativeiro para sua subsistência 

(POUSA, 2014, p. 19).  

Segundo Abiko (1995, p. 5), “é a partir dessa transição de modo de 

vida do homem, que há uma ‘viragem’ significativa e essencial no desenvolvimento 

social e econômico do homem, e na evolução do mesmo quanto a constituição de 

locais específicos para troca, surgindo assim, além das divisões sociais, as cidades.”  

 Com o início do processo de industrialização ocorrido na Europa, no 

século XVIII, houve uma intensa migração do homem do campo para a cidade. Esse 

fluxo migratório intenso levou a uma aglomeração de pessoas nas cidades e a um 

êxodo rural (RIOUX, 1975). Esse crescimento intenso da população urbana levou ao 

aparecimento de problemas sociais e de saúde pública, resultando em aumento de 

custos e piora da qualidade de vida.  

 No Brasil, o processo de industrialização iniciou tardiamente se 

comparado à Europa, com aproximadamente 150 anos de atraso (BRUM apud 

POUSA, 2014, p. 19). Devido ao crescimento da população nas cidades, ampliou-se 

a demanda interna, que proporcionou aumento da oferta de empregos. Isto levou a 

um maior volume da migração da população rural para as cidades, aumentando a 

taxa de urbanização (BRAGA FILHO, 2000). No entanto, devido à falta de 

investimentos em programas sociais, esse crescimento afetou diretamente o 

aumento dos custos para os setores públicos e privados, a qualidade de vida das 

pessoas, sobretudo daquelas de baixa renda, que dependiam desses recursos, 

principalmente em relação a saúde pública, moradia e segurança. 

O resultado dessas mudanças foi o surgimento das favelas, aumento 

do desemprego, criminalidade, entre outros. Ampliaram-se, também, os problemas 

de saúde física e psicológica, causados nas pessoas que viviam numa rotina de vida 

acelerada, decorrente da velocidade da informação, advinda do avanço tecnológico 
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(RATTNER, 1979 apud POUSA, 2014, p. 20). Diante de tantas mudanças, a 

melhoria da qualidade de vida passou a ocupar importante atenção no debate 

acadêmico e na agenda dos governos. 

Na literatura atual há um consenso de que qualidade de vida é uma 

área de conhecimento em processo de definição. 

Segundo Mynaio et al. (2000, p. 10), qualidade de vida é o 

entendimento sobre satisfação na vida amorosa, familiar, social, ambiental e 

existencial. De acordo com Barbosa (1998, p. 20 apud ALMEIDA et al., 2012, p. 13), 

não existem indicadores únicos sobre qualidade de vida, mas, sim, um conjunto que 

una as esferas objetivas (sociais) e subjetivas, a partir da percepção dos sujeitos. 

Conforme Vilarta e Gonçalves (2012, p. 33 apud ALMEIDA et al., 2012, 

p. 20), a esfera objetiva trata das condições materiais, como a posição do indivíduo 

na vida e as relações estabelecidas nessa sociedade; e as subjetivas, das condições 

físicas, emocionais e sociais relacionadas aos aspectos temporais, culturais e 

sociais como são percebidas pelo indivíduo.  

De acordo com Teles (2014, p. 126-139), direito ao desenvolvimento é 

uma forma de proporcionar o acesso à dignidade do ser humano, a partir do 

trabalho, e destacar que o Estado deve agir junto com a sociedade, a fim de banir 

restrições de liberdade de atuação e acesso aos meios de produção. Para fomentar 

o desenvolvimento é necessária uma ação conjunta entre o Estado e o ser humano. 

Não há como conseguir desenvolvimento sem essa reciprocidade. Nas últimas 

décadas, a maior intervenção sobre o meio ambiente, reduzindo as doenças 

infectocontagiosas e aumentando as doenças crônico-degenerativas, bem como o 

avanço tecnológico na área da saúde, têm proporcionado uma maior expectativa de 

vida e um aumento das doenças crônico-degenerativas.   

Conforme descrevem Martins et al. (1996, p. 6), doença crônica é toda 

alteração patológica, irreversível, permanente, que necessita de treinamento 

especial para reabilitação e previsão de um longo período de supervisão, 

observação e cuidados. 

Acrescentam os autores, que as doenças crônicas degenerativas 

relacionam-se às condições de vida, trabalho e consumo da população, e que, 

diante deste cenário, um número cada vez maior de indivíduos com esse perfil de 

patologias tendem a fazer parte da clientela dos serviços de saúde. 
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 Souza et al. (2016) publicaram uma revisão sistemática com 

metanálise sobre qualidade de vida e adesão ao tratamento em hipertensão. O 

objetivo foi verificar os efeitos do tratamento anti-hipertensivo (farmacológico e não 

farmacológico) na qualidade de vida relacionada à saúde de pessoas com 

hipertensão arterial. Chegaram aos resultados que a sumarização do efeito mostrou 

incremento de 2,45 pontos na média (IC95% 1,02–3,87; p < 0,0008) da qualidade de 

vida em pessoas com adesão ao tratamento não farmacológico para hipertensão 

arterial. A adesão ao tratamento farmacológico indicou aumento de 9,24 pontos na 

média (IC95% 8,16–10,33; p < 0,00001) da qualidade de vida em pessoas com HAS, 

concluindo que o tratamento não farmacológico melhora a qualidade de vida global e 

o domínio físico de pessoas com HAS; e a adesão ao tratamento farmacológico 

impacta positivamente nos domínios mental, físico e escore total da qualidade de 

vida. 

A análise de desenvolvimento regional de determinado local pode ser 

realizada por diversos indicadores: nível de alfabetização, taxa de crianças na 

escola, renda per-capita, taxa de emprego e índice de homicídios, entre outros. Há 

que se destacar, no entanto, os indicadores e parâmetros relacionados à saúde da 

população, os quais também são capazes de refletir o desenvolvimento regional de 

determinado local de maneira fidedigna. Dentre os vários indicadores utilizados no 

âmbito da saúde, o gerenciamento de doenças crônicas é um grave problema 

enfrentado pelas equipes gestoras da saúde. Neste contexto, a HAS sistêmica 

assume relevância, não somente pela elevada prevalência na população, mas, 

principalmente, pela relação com as doenças cardiovasculares, impacto na 

morbimortalidade, qualidade de vida, comprometendo o desenvolvimento social e 

impactando, também, nos custos e na economia.   

Em virtude disso, a partir de 1980, a saúde passou a contar com novos 

sujeitos sociais e a comunidade aderiu à discussão sobre as condições de vida e as 

propostas governamentais indicada para o setor. A saúde deixou de ser interesse 

apenas dos técnicos para assumir uma dimensão política. Em 1988 aconteceu a 

aprovação da nova constituição federal e a regulamentação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Em 1994 o Ministério da Saúde capitaneou um processo de 

reorganização da saúde, a partir do fortalecimento da atenção básica à saúde por 

meio da Estratégia de Saúde da Família, que articula elementos das propostas 

originalmente conhecidas como Sistemas Locais de Saúde/Distrito Sanitário, 
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Programação em Saúde e Promoção à Saúde. A Saúde da Família surgiu com o 

papel de prover a atenção básica para toda a população de acordo com os 

princípios da universalidade. Dentre as principais doenças crônico-degenerativas, 

destacam-se a hipertensão arterial e a diabetes mellitus. Em 2001, o Ministério da 

Saúde (MS) propôs o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial 

Sistêmica e ao Diabetes Mellitus, reconhecendo a importância da atenção básica na 

abordagem desses agravos, feita por meio do modelo de atenção programática 

denominado HIPERDIA (Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 

Hipertensos e Diabéticos), possibilitando o desenvolvimento de ações contínuas e 

de alta capilaridade. Essa proposta sugere que o cuidado ofertado deve ir além do 

binômio queixa-conduta, de modo que permita identificar portadores assintomáticos, 

monitorar o tratamento, estabelecer vínculos entre equipe de saúde-pacientes-

cuidadores e realizar educação em saúde, incorporando a realidade social do 

paciente a esse processo (HIPERDIA, 2001). 

Souza et al. (2014) publicaram uma revisão sobre o perfil 

epidemiológico e o controle da pressão arterial em pacientes cadastrados no 

Hiperdia, na cidade de Novo Hamburgo-RS. O programa incluía 383 adultos 

cadastrados em 15 Unidades Básicas de Saúde no período de 2010 a 2011. A 

média de idade foi 63 +- 10 anos, a adesão ao tratamento era de 54,3%, e 33,7% 

estavam controlados. Os autores concluem que mesmo com o cadastro no 

Programa Hiperdia, o controle da pressão arterial (PA) nos hipertensos não é 

satisfatoriamente alcançado e mantido.  

De acordo com Lessa (2006, p. 36), a consequência da hipertensão 

arterial (HA) descontrolada é determinante para acidente vascular cerebral (AVC), 

doenças isquêmicas do coração (DAC), insuficiência cardíaca, insuficiência renal e 

isquemia vascular periférica. A HA é responsável por elevado ônus social e 

econômico ao setor de saúde, repercutindo sobre a seguridade social e sobre a 

população. 

Efeitos negativos sobre as tendências decorrem, não somente da não 

adesão ao tratamento, como também do subtratamento, de inadequação da droga, 

dificuldade do acesso ao sistema de saúde, indisponibilidade de medicação na rede 

básica de saúde, quantidade de drogas e número de doses diárias da medicação 

prescrita, efeitos adversos, resistência ao tratamento e presença de co-morbidades. 
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 Conforme assinalam Ribeiro et al. (2015), saúde e doença crônica 

estão muito relacionadas com qualidade de vida e desenvolvimento social. A 

hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica muito prevalente e seu não 

controle piora a qualidade de vida, aumenta os custos com cuidados em saúde, com 

impacto no desenvolvimento econômico. 

 Em Franca são escassos os dados sobre o não controle da 

hipertensão arterial, de pacientes em uso de anti-hipertensivos, e este trabalho foi 

realizado para fazer levantamento nesses pacientes e avaliar internações por HAS, 

acidente vascular cerebral (AVC), IAM e os custos resultantes em decorrência 

dessas internações.  
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2 IMPACTOS ECONÔMICOS DO NÃO CONTROLE DA 
   HIPERTENSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO 
 

De acordo com Stevens et al. (2018, p. 29), as doenças cardíacas 

impõem limitações à qualidade de vida nos aspectos físicos, sociais, financeiros e de 

saúde no Brasil.	  Os autores avaliaram o impacto econômico (sistema de saúde e 

produtividade) de quatro doenças cardíacas no Brasil, a partir de estimativas do 

custo anual para 2015: HAS, IAM, fibrilação atrial (FA) e insuficiência cardíaca (IC). 

O custo com IAM acarretou o mais alto índice financeiro (R$ 22,4 bilhões/6,9 bilhões 

de dólares), seguido de IC (R$ 22,1 bilhões/6,8 bilhões de dólares), hipertensão (R$ 

8 bilhões/2,5 bilhões de dólares) e, finalmente, FA (R$ 3,9 bilhões/1,2 bilhão de 

dólares). Stevens et al. concluem que, no Brasil, as doenças cardíacas determinam 

substanciais custos financeiros e perda de bem-estar, e deveriam ser uma prioridade 

de saúde pública. 

Em Pereira (2006) se depreende que o desenvolvimento econômico é 

um fenômeno que passa a ocorrer nos países ou estados-nação que realizam sua 

revolução capitalista, e se caracteriza pelo aumento sustentado da produtividade ou 

da renda por habitante, acompanhado por sistemático processo de acumulação de 

capital e incorporação de progresso técnico. Uma vez iniciado, o desenvolvimento 

econômico tende a ser automático ou auto-sustentado na medida em que no 

sistema capitalista os mecanismos de mercado envolvem incentivos para o 

continuado aumento do estoque de capital e de conhecimentos técnicos. Isto não 

significa, porém, que as taxas de desenvolvimento serão iguais para todos; pelo 

contrário, variarão substancialmente dependendo da capacidade das nações de 

utilizarem seus respectivos estados e sua principal instituição econômica, o 

mercado, para promover o desenvolvimento.  

Machado et al. (2014, p. 51) relatam que as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNTs) são doenças multifatoriais relacionadas a fatores de riscos 

não modificáveis, como herança genética, idade, sexo e raça, e os modificáveis, 

destacando-se a obesidade, as dislipidemias, o consumo excessivo de sal e 

carboidratos, bem como bebidas alcoólicas, o tabagismo, e fatores de ordem 

psicossocial geradores de estresse, e a inatividade física.  

Conforme apontam, HAS é considerada um dos principais problemas 

de saúde no Brasil, elevando o custo médico-social, principalmente pelas 
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complicações que causa, como as doenças cerebrovasculares, IC e insuficiência 

renal crônica. Citam que, no Brasil, os estudos de prevalência de hipertensão arterial 

são poucos e não representativos, mas mostram alta prevalência, variando de 22% 

a 44%.  

Descrevem que a incidência destas duas patologias é crescente, e vem 

se tornando alvo de estudo prioritário pelo MS, por ser um problema de saúde 

pública; e afirmam que a busca por um maior detalhamento destas doenças torna-se 

importante e instigante para permitir uma reestruturação das ações de prevenção e 

educação em saúde que amenize o impacto causado com os altos gastos gerados 

com tratamentos para as doenças crônicas não transmissíveis.  

Narram os autores que os índices de morbimortalidade das DCNTs 

nortearam a formulação de estratégias preventivas pela OMS, em 2005, para o 

enfrentamento das DCNTs. Ainda segundo Machado et al. Depreende-se em Alwan 

et al. (2010 apud MACHADO et al., 2014, p. 56) que, do total de óbitos ocorridos no 

mundo em 2008, a maior representatividade é das DCNTs (63%), sendo que as 

doenças cardiovasculares, o câncer, doença respiratória crônica e diabetes 

responderam pela grande maioria desses óbitos. Os dados sobre a mortalidade 

(habitantes/100mil) são preocupantes em relação às DCNTs.  

Na cidade pesquisada (gráfico 1), observa-se a tendência ao aumento 

nos casos de óbitos.  
 
Gráfico 1 - número de óbitos ocorridos entre os anos de 2002 a 2011  

        no município de Mafra-SC 

 
Fonte: Planilha Brasil (2013) 
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O gráfico 2 revela uma crescente evolução nos óbitos por doenças do 

aparelho circulatório e para as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, no 

estado de Santa Catarina.  

            

Gráfico 2 - número de óbitos ocorridos entre os anos de 2002 a 2011  
                   no estado de Santa Catarina 

 
Fonte: Planilha Brasil (2013) 

 

Machado et al. (2014, p. 51) avaliaram as ações de prevenção e 

promoção de saúde em relação a DM e HAS, em duas estratégias de saúde à 

família (ESF), em um município do Planalto Norte Catarinense, Mafra, com uma 

população de 52.912 habitantes, segundo o IBGE/2010. Para a coleta de dados, 

houve a preferência pelas Unidades Centrais devido ao maior fluxo de pacientes, 

divididos como ESF I e ESF II. Por meio de um questionário semiestruturado, 

avaliaram-se número de famílias cadastradas, número de pacientes HAS e DM, 

atividades de promoção e prevenção de saúde, visitas domiciliares, reuniões para 

educação em saúde e profissionais atuantes nesta área. Estas duas unidades 

possuem: ESF1, 2.566 pacientes e ESF2, 1.076. Destes, 49,7% possuíam HAS na 

ESF1E, 35,7% na ESF2. A terapia medicamentosa fornecida pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), para tratamento da DM e HAS, está descrita na tabela 1, abaixo:  
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Tabela 1: Medicamentos custo por mês 

MEDICAMENTO COMPRIMIDOS/MÊS R$/MÈS 

Captopril 60.000 19.960 

Enalapril 60.000 29.980 

Hidroclorotiazida 60.000 4.800 

Total 180.000 54.740 
Fonte: Machado et al. (2014, p. 51) 

 

Os autores concluem que a quantidade de medicamentos dispensada é 

alta, bem como os custos gerados para controle da hipertensão arterial. Enfatizam 

que um dos grandes desafios no tocante às DCNTs é a baixa adesão dos pacientes 

ao tratamento medicamentoso, comprometendo sua efetividade, com repercussão 

na qualidade de vida, e aumentando os gastos com saúde. Citam que vários fatores 

podem influenciar a adesão, como condições socioeconômicas, características da 

doença, tratamento empregado, o sistema de saúde e seus profissionais, bem como 

o próprio paciente.  

Perante os dados apresentados de mortalidade, verifica-se a 

importância de se tomar uma ação rápida e eficiente, pois os números mostram um 

aumento nos últimos 10 anos, que resulta em um grande gasto para a saúde 

pública, com tratamentos e distribuições de medicamentos da doença de base e das 

complicações resultantes dela. 

Misquita (2016) fez um levantamento sobre os gastos hospitalares das 

internações por Hipertensão Arterial Sistêmica e suas complicações, no Hospital de 

Base do Distrito Federal (HBDF) e no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no 

período de 2012 a 2015. 

Quantificou as internações, verificou valor médio da autorização de 

internação hospitalar (AIH), média de permanência das internações e o número de 

óbitos. Foram registradas 897 internações por HAS, sendo que 54 ocorreram no 

HBDF, e 843 internações no HRC, por complicações, foram 2.341 e, dessas 

internações, 733 no HBDF e 1.608 no HRC. O valor médio da autorização de 

internação hospitalar (AIH) por HAS é de R$ 791,97 no período estudado; deste, o 

HRC gastou em média por internação R$ 255,55, e o HBDF gastou em média R$ 

536,41 por internação. Já a média da AIH por complicações HAS no período 
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estudado foi de R$ 1.985,64; o HBDF representa um valor três vezes maior que no 

HRC. A média de permanência hospitalar oscilou, mas no HRC a média de 

permanência por internações por complicações da HAS é maior.  

O estudo concluiu que no HRC ocorreram elevada taxa de internação, 

maior tempo de permanência e mais óbitos, comparado ao HBDF. Porém, 

constatou-se que os gastos com internações no HBDF foram superiores aos do 

HRC. Recomendam-se novos estudos para verificar essa discrepância de valores e 

a elevada taxa de internação no HRC. 

 A HAS é um problema de saúde pública, e o sanitarista pode auxiliar 

na criação de estratégias eficazes na atenção básica, a fim de possibilitar uma 

melhor qualidade de vida e diminuir as hospitalizações evitáveis e os consequentes 

gastos. 

Marinho et al. (2011, p. 406) relatam que, no Brasil, o custo anual 

estimado para o tratamento da hipertensão arterial no sistema público de saúde, em 

2007, foi de US$ 398,9 milhões e representou 1,43% dos gastos totais do SUS e 

que estudos sobre custos hospitalares e com medicamentos por algumas doenças 

crônicas vêm demonstrando o impacto econômico dessas doenças para o SUS, bem 

como que o diabetes e a hipertensão são potenciais preditores clínicos para o 

agravamento dos casos, aumento do tempo de internação, e apresentam, 

consequentemente, associação positiva com maior custo de tratamento.  

Descrevem que em países com as características do Brasil, onde os 

recursos para o setor de saúde são escassos, torna-se fundamental a eficiência na 

provisão dos serviços, e que, no setor da economia da saúde, estudos como este 

têm gerado conhecimentos aplicáveis à realidade dos serviços, auxiliando na 

aplicação de recursos e na determinação das prioridades da gestão em saúde. 

Os autores desenvolveram um estudo de análise de custos da provisão 

para a assistência à saúde, em unidade de referência de média complexidade, 

localizada em Recife-PE, sob gestão municipal e financiada com recursos do SUS e 

da Prefeitura da cidade do Recife. Para o levantamento da produção ambulatorial e 

dos valores reembolsados pelo SUS, utilizaram-se os arquivos do banco de dados 

do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS). Como resultados, levantaram 

que os custos diretos e o valor reembolsado pelo SUS totalizaram R$ 4.855.291,82 

e R$ 2.118.893,56, respectivamente. Os grupos de despesas que apresentaram 

maiores custos foram: medicamentos - R$ 1.762.424,42 (36,3%), serviços de 
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terceiros - R$ 996.637,82 (20,5%) e pessoal - R$ 978.096,10 (20,1%). Todos os 

procedimentos apresentaram maior custo estimado que os valores pagos pela tabela 

SUS.  

Marinho et al. (2011) concluíram que os medicamentos representaram 

os maiores custos para assistência, e identificou-se diferença considerável entre os 

custos estimados e os valores reembolsados pelo SUS. 

De acordo com Gadelha (2012), a vulnerabilidade dos sistemas 

universais de saúde é crescente, pelas condições concretas de dificuldade de 

incorporação de tecnologias essenciais para a promoção, a prevenção e a atenção à 

saúde. A dimensão econômica e a dimensão da saúde como direito são 

interdependentes e sua integração faz parte de uma nova visão e de uma nova 

política. A relação entre saúde e desenvolvimento acaba reduzida à visão de que a 

saúde requer apoio por ser elemento inerente às políticas sociais básicas, que 

também gera efeito indireto sobre o crescimento econômico, decorrente apenas de 

sua dimensão social, implicando na melhoria das condições de vida dos 

trabalhadores e do ambiente geral para investimentos. A agenda de saúde tem que 

sair de uma discussão interna e isolada e entrar na discussão do padrão do 

desenvolvimento brasileiro. Ou seja, requer pensar sua conexão estrutural com o 

desenvolvimento econômico, a equidade, a sustentabilidade ambiental e a 

mobilização política. A saúde se torna, assim, parte endógena da discussão de um 

modelo de desenvolvimento. O que se aponta é a necessidade de uma mudança 

profunda na estrutura econômica, que permita, mediante intenso processo de 

inovação, adensar o tecido produtivo e direcioná-lo para compatibilizar a estrutura de 

oferta com a demanda social de saúde. 

Ainda conforme Gadelha (2012), saúde é a área mundial que concentra 

os maiores esforços em pesquisa e desenvolvimento, em conjunto com a área de 

defesa, respondendo isoladamente por cerca de 25% de toda a despesa mundial 

com inovação. A questão geral que divide as nações entre o mundo desenvolvido e 

os "outros mundos" se expressa de forma arrebatadora na área da saúde, 

evidenciando que somos parte não autônoma de um determinado modelo histórico 

de desenvolvimento.  

As DCVs são ainda responsáveis por alta frequência de internações, 

ocasionando custos médicos e socioeconômicos elevados. Como exemplo, em 2007 

foram registradas 1.157.509 internações por DCV no SUS. Em relação aos custos, 
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em novembro de 2009, houve 91.970 internações por DCV, resultando em um custo 

de R$ 165.461.644,33 (DATASUS). A doença renal terminal, outra condição 

frequente na HAS, ocasionou a inclusão de 94.282 indivíduos em programa de 

diálise no SUS, registrando-se 9.486 óbitos em 2007 (VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão. Arq. Bras. Cardiol. 2010; 95 (1 supl.1): 1-51). 

Segundo Siqueira et al. (2017), a mortalidade por DCV representa 28% 

do total de óbitos ocorridos no Brasil nos últimos cinco anos, e atinge 38% dos 

óbitos na faixa etária produtiva (18 a 65 anos). Os custos estimados por DCV foram 

de R$ 37,1 bilhões de reais no ano de 2015, um aumento percentual de 17% no 

período de 2010 a 2015. Os custos estimados pela morte prematura por DCV 

representam 61% do total de custo por DCV; os custos diretos com internações e 

consultas foram de 22%; e os custos pela perda da produtividade relacionados à 

doença foram de 15% do total. Os gastos com saúde no Brasil são estimados em 

9,5% do PIB, e o custo médio das DCVs foi estimado em 0,7% do PIB. Siqueira et 

al. (2017) concluem que os custos com DCV vêm aumentando significativamente 

nos últimos cinco anos. Estima-se que os custos por DCV aumentem à medida que 

a população brasileira envelhece e que a prevalência de DCV aumenta (Arq. Bras. 

Cardiol., 2017; 109(1):39-46). 

Conforme relata Vieira (2018), em todo o mundo, os custos com saúde 

são altos e crescentes, tornando imprescindíveis os estudos de economia da saúde. 

Com os novos tratamentos do acidente vascular cerebral (AVC), os custos desta 

doença estão se tornando ainda mais altos, tanto para os setores públicos quanto 

para os privados. Em 2015, estimou-se que ambos os setores gastaram cerca de US 

$ 20 bilhões no tratamento de doenças cardiovasculares no Brasil. No entanto, não 

há estudo prospectivo dos custos intra-hospitalares do AVC no Brasil. Em seu 

trabalho, Vieira (2018) fez um levantamento do custo hospitalar do tratamento do 

AVC em dois hospitais privados de Joinville, Brasil. Foi um estudo prospectivo, 

envolvendo a verificação consecutiva dos custos hospitalares (médicos e não 

médicos) de todos os tipos de AVC e acidente isquêmico transitório. Vieira conclui 

em seu trabalho: o acidente vascular cerebral é uma doença muito dispendiosa e 

seus resultados são úteis para estudos de economia em saúde.  

De acordo com Brito (2017), o AVC está entre as três principais causas 

de anos de vida perdidos no Brasil. Constitui um problema de saúde pública com 

impacto socioeconômico, tanto para o sistema de saúde quanto para a sociedade. 
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Apesar da importância do AVC para a saúde pública brasileira, dados sobre custos 

da doença no Brasil são escassos. A autora realizou uma revisão da literatura no 

Pubmed (via Medline), CRD Database, Embase, Tripdatabase, LILACS, Scielo e 

BVS, a fim de identificar dados previamente disponíveis sobre custos diretos do AVC 

no Brasil. Encontrou, como resultado, que o custo médio nacional do atendimento 

hospitalar para o acidente vascular hemorrágico (AVCH) foi da ordem de R$ 415 

milhões e R$ 1,1 bilhões para o AVCI. Quando considerada a indexação pelo 

VCMH, tais alcançariam, respectivamente, R$ 608 milhões e R$ 1,6 bilhões ‒ com 

aumento de 32%. O custo diário com perda de produtividade para a população 

brasileira nesse período foi estimado em R$ 861 mil para o AVCH e R$ 6,6 milhões 

para o AVCI. Brito conclui que a ocorrência do AVC arrasta consigo perdas 

econômicas elevadas para o país. Os resultados indicam a necessidade de 

implementação de políticas públicas que visem reduzir os casos de AVC no Brasil, 

de forma não só a gerar melhor alocação e distribuição dos recursos no sistema de 

saúde, como também poupar com perdas de produtividade. 

Devido aos dados apresentados acima, o governo implantou um 

Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 

(HIPERDIA). O Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de 

portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede 

ambulatorial do Sistema Único de Saúde – SUS, permitindo gerar informação para 

aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e 

sistemática a todos os pacientes cadastrados. O sistema envia dados para o Cartão 

Nacional de Saúde, funcionalidade que garante a identificação única do usuário do 

Sistema Único de Saúde – SUS. O sistema tem como benefícios: 

• Orienta os gestores públicos na adoção de estratégias de intervenção; 

• Permite conhecer o perfil epidemiológico da hipertensão arterial e do diabetes 

mellitus na população. 

Apresenta como funcionalidades: 

• Cadastra e acompanha a situação dos portadores de hipertensão arterial e/ou 

diabetes mellitus em todo o país; 

• Gera informações fundamentais para os gerentes locais, gestores das 

secretarias e Ministério da Saúde;  
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• Disponibiliza informações de acesso público com exceção da identificação do 

portador; 

• Envia dados ao CadSUS. 

 Nogueira et al. (2010, p. 103), em um estudo prospectivo com 

funcionários de uma universidade do Rio de Janeiro, Brasil (Estudo Pró-Saúde), 

realizaram aferições padronizadas de pressão arterial e da história de diagnóstico e 

tratamento da hipertensão. Estimaram a prevalência de hipertensão em 2.384 

participantes no período de 1999 a 2001. A partir daí, avaliaram a população, 

segundo sexo e idade, que reconhecem o diagnóstico de hipertensão arterial, tratam 

essa condição e cuja doença estava controlada com medicação anti-hipertensiva. 

Os autores chegaram aos seguintes resultados e conclusão: 

  
Resultados: Da população do estudo, 704 indivíduos (29,6%) foram 
classificados como hipertensos; desses, 573 (81,5%) reconheciam 
previamente sua condição (88,6% das mulheres e 71,6% dos homens). Dos 
hipertensos que reconheciam previamente a sua condição, 445 (77,8%; 
88,8% das mulheres e 59,1% dos homens) estavam em tratamento com 
anti-hipertensivos. Por sua vez, dos hipertensos que estavam em 
tratamento, 287 (60,1%; 61,5% das mulheres e 57,4% dos homens) 
estavam controlados. Entre aqueles na menor faixa etária, os percentuais 
de reconhecimento e tratamento foram menores e o controle foi maior. 

Conclusão: Nessa população, reconhecimento, tratamento e controle da 
hipertensão foram superiores ao observado em grande parte dos estudos 
nacionais e internacionais. Considerando-se que a maioria da população 
reconhecia sua condição e se tratava, era esperada uma proporção maior 
de controle da doença. O controle adequado da hipertensão deve ser uma 
prioridade dos programas e serviços de saúde, especialmente entre os 
homens. 
 
 

Souza et al. (2014) publicaram uma revisão sobre o perfil 

epidemiológico e o controle da pressão arterial em pacientes cadastrados no 

Hiperdia, na cidade de Novo Hamburgo-RS. O programa incluía 383 adultos 

cadastrados em 15 Unidades Básicas de Saúde, no período de 2010 a 2011. A 

média de idade foi 63 +- 10 anos; a adesão ao tratamento era de 54,3%, e 33,7% 

estavam controlados. Os autores concluíram que, mesmo com o cadastro no 

Programa Hiperdia, o controle da PA nos hipertensos não é satisfatoriamente 

alcançado e mantido.  
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3 IMPACTOS SOCIAIS DO NÃO CONTROLE DA HIPERTENSÃO 
   ARTERIAL DA POPULAÇÃO 
 

O processo de evolução do ser humano tem passado por diversos 

períodos, de acordo com sua necessidade, e a evolução ocorre devido à capacidade 

criativa e ao acúmulo de experiências, numa busca por melhores condições de 

sobrevivência. Antigamente, o homem tirava seu sustento da sua própria produção. 

Com o passar dos anos, começou a estocar os alimentos e trocá-los. Essa troca era 

realizada em vilarejos que, posteriormente, deram origem às cidades. Nessa época, 

o homem do campo começa a migrar para as cidades (SINGER,1998).  

No prefácio do livro Qualidade de Vida (ALMEIDA; GUTIERREZ; 

MARQUES; 2012), o professor Luiz Gonzaga Godoi Trigo relata que, 

crescentemente, tem-se falado sobre qualidade de vida. É um princípio que envolve 

critérios das áreas de saúde, arquitetura, urbanismo, lazer, gastronomia, esportes, 

educação, meio ambiente, segurança pública e privada, entretenimento, novas 

tecnologias e tudo o que se relacione com o ser humano, sua cultura e seu meio. 

Cita os diferentes conceitos: 

 
Os conceitos e concepções referentes à qualidade de vida são bastante 
diversos. Por exemplo, no Dicionário Oxford de Filosofia (Rio de Janeiro: 
Zahar, 1997) a consulta ao vocábulo remete diretamente a outro vocábulo, 
Felicidade. É uma visão bastante específica do tema, apesar de fugir dos 
aspectos mais práticos do problema. Por outro lado, na década de 1990, o 
filósofo alemão Hans-Magnus Enzensberger, considerava que o luxo do 
futuro, um dos patamares mais elevados da qualidade de vida do ponto de 
vista do consumo capitalista, será menos supérfluo do que estritamente 
necessário. Os novos luxos, segundo ele, seriam: tempo, atenção, espaço, 
sossego, meio ambiente e segurança. Pode ser um paradoxo, mas em um 
mundo fragmentado e contraditório, envolvido em crises econômicas, 
políticas e sociais cíclicas, os paradoxos são comuns (TRIGO, L. G. G. In: 
ALMEIDA et al., 2012 - prefácio).  

 

Para os autores, mesmo as atividades ligadas ao prazer e às delícias 

da vida são comprometidas pelos limites e carências dos seres humanos:  

 
Gilles Lipovetsky indaga como se explica que a ininterrupta melhoria das 
condições de vida material não leve de modo algum à redução do mal-estar 
na civilização? O paradoxo maior, ei-lo: as satisfações vividas são mais 
numerosas do que nunca, a alegria de viver fica estagnada ou até recua; a 
felicidade parece continuar inacessível enquanto temos, ao menos 
aparentemente, mais oportunidades de lhe colher os frutos. Esse estado 
não nos aproxima nem do inferno nem do paraíso; define simplesmente o 
momento da felicidade paradoxal (ALMEIDA et al., 2012, p. 6). 
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Refletem, ainda, sobre o que muitas vezes é sugerido como qualidade 

de vida: 

 
(...) depende de ações individuais para que seja transformada, pois passa a 
ideia de que o sujeito pode mudar seus hábitos e, com isso, melhorar seu 
padrão de Qualidade de Vida, bem-estar e viver melhor. Além disso, coloca 
que bem-estar e qualidade de vida são sinônimos ou que, pelo menos, um 
exerce interferência sobre o outro (ALMEIDA et al., 2012, p. 15). 
 
(...) essas orientações remetem a hábitos individuais e formas de lidar com 
alguns dos acontecimentos cotidianos, mas que nem sempre estão ao 
alcance do sujeito que procura melhoria de qualidade de vida (ALMEIDA et 
al., 2012, p. 16). 

 

Qualidade de vida tornou-se, em muitas situações, um jargão útil a 

expectativas fáceis e publicidades enganosas. Isso ocorre devido a uma falta de 

compreensão específica sobre o termo, e sua consequente colonização por parte 

dos meios comerciais e de comunicação, que o utilizam como justificativa para 

tornar seus produtos vantajosos, ou para manipular a opinião pública. 

Devido a essa falta de especificidade terminológica e de uma visão 

segmentada sobre o tema, frequentemente qualidade de vida passa a ser, de forma 

errada, um termo abordado como algo a ser alcançado e que depende unicamente 

da boa vontade e da atitude individual do sujeito em mudar seus hábitos. 

 
[...] qualidade de vida não é algo a ser alcançado, um objeto de desejo da 
sociedade contemporânea que deve ser incorporado à vida a partir de 
esforço e dedicação individual. [...] o interessante para a vida de cada um é 
buscar uma boa qualidade frente às suas possibilidades individuais de ação 
(ALMEIDA et al., 2012, p. 18). 
 

 
A definição de qualidade de vida apresenta divergências sob a ótica de 

diversos autores, no livro Qualidade de Vida (ALMEIDA; GUTIERREZ E MARQUES, 

2012).  

 
Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 
aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, 
social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade 
de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada 
sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar. O termo abrange 
muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências e valores de 
indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, 
espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com 
a marca da relatividade cultural (MINAYO et al., 2000, p. 10 apud ALMEIDA 
et al., 2012, p. 19).  
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Essa abordagem considera questões subjetivas como bem-estar, 

satisfação nas relações sociais e ambientais e cultural. Depende da carga de 

conhecimento do sujeito, do ambiente em que ele vive, do seu grupo de convívio, da 

sua sociedade e das expectativas próprias em relação a conforto e bem-estar. 

Para outros autores, qualidade de vida está relacionada: 

 
[...] à maneira como as pessoas vivem, sentem e compreendem seu 
cotidiano, envolvendo, portanto, saúde, educação, transporte, moradia, 
trabalho e participação nas decisões que lhes dizem respeito (GONÇALVES 
e VILARTA, 2004 apud ALMEIDA et al., 2012, p. 19).  

 
 

Um parecer que indica para as expectativas de um sujeito ou 

determinada sociedade em relação ao conforto e bem-estar. O entendimento e a 

percepção sobre qualidade de vida, nessa perspectiva, são relativos e variáveis. 

São muitos e diversos pareceres sobre a questão: 

 
[...] é a condição humana resultante de um conjunto de parâmetros 
individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as 
condições em que vive o ser humano (NAHAS, 2001, p. 5 apud ALMEIDA et 
al., 2012, p. 19).  

 

 Qualidade de vida, para  OMS (1995), é “a percepção do indivíduo de 

sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

 Segundo Vilarta e Gonçalves (2004), essas esferas se caracterizam 

como: 

 
Objetividade das condições materiais: interessa a posição do indivíduo na 
vida e as relações estabelecidas nessa sociedade; 
Subjetividade: interessa o conhecimento sobre as condições físicas, 
emocionais e sociais relacionadas aos aspectos temporais, culturais e 
sociais como são percebidas pelo indivíduo (VILARTA e GONÇALVES, 
2001, p. 33 apud ALMEIDA et al., 2012, p. 20).  
  
 

 Para Almeida; Gutierrez e Marques (2012, p. 20), os pontos de vista 

objetivos buscam uma análise ou um entendimento da realidade baseada em 

componentes quantificáveis e concretos, que podem ser modificados pela ação 

humana. Estes componentes são fatores como acesso a saúde, emprego, moradia, 

educação, transporte, alimentação, saneamento básico, ou seja, necessidades 
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básicas de sobrevivência da sociedade contemporânea. Este tipo de ação torna 

possível identificar quadros de perfis socioeconômicos para estabelecer ações 

direcionadas à melhoria da qualidade vida dos sujeitos envolvidos.  

 No entanto, em relação ao aspecto subjetivo leva em conta questões 

históricas, sociais, culturais e de interpretação individual sobre as condições de bens 

materiais e de serviços do sujeito. Correlaciona-se com condições subjetivas e 

emocionais, expectativa e possibilidades dos indivíduos ou grupos em relação às 

suas realizações e à percepção que os atores têm de suas próprias vidas. Levam 

em consideração questões imensuráveis como prazer, felicidade, angústia e tristeza. 

 
Essa divisão de esferas de percepção busca esclarecer a problemática da 
multidisciplinaridade presente em estudos sobre qualidade de vida, visto 
que esse é um tema de grande abrangência semântica. É importante 
considerar que, por existirem diversas formas de definição sobre o termo, a 
adoção de somente uma delas parece imprudente, pois esse ainda é um 
campo em formação e em processo de definição de conceitos e verdades. 
Logo, tais definições são aceitas e utilizadas, porém, devem ser analisadas 
com olhar crítico e de forma situada em relação aos aspectos objetivos e 
subjetivos de análise, além do fato de serem complementares entre si. 
Tanto aspectos objetivos quanto subjetivos devem ser considerados numa 
análise sobre o tema (ALMEIDA, GUTIERREZ e MARQUES, 2014, p. 22). 
 
 

O interesse pelo conceito qualidade de vida, na área da saúde, é 

recente e decorre dos novos modelos que têm influenciado as políticas e as práticas 

do setor nas últimas décadas. Nesse período, as possibilidades de maior 

intervenção sobre o meio ambiente, bem como o avanço tecnológico na área de 

saúde, facilitaram a redução das doenças infectocontagiosas, e, assim, têm 

proporcionado uma maior expectativa de vida, apesar do aumento das doenças 

crônico-degenerativas.  

Martins et al. relatam a definição de doença crônica, proposta em 1957 

pela Comissão de Doenças Crônicas de Cambridge: 

 
[...] todos os desvios do normal que tinham uma ou mais das seguintes 
características: permanência, presença de incapacidade residual, mudança 
patológica não reversível no sistema corporal, necessidade de treinamento 
especial do paciente para a reabilitação e previsão de um longo período de 
supervisão, observação e cuidados (MARTINS et al., 1996, p. 6). 
 
 

As autoras dizem que as doenças crônicas degenerativas relacionam-

se às condições de vida, trabalho e consumo da população e, que diante deste 
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cenário, um número cada vez maior de indivíduos com este perfil de patologias 

tendem a fazer parte da clientela dos serviços de saúde. 

A atenção primária à questão é uma estratégia do sistema de saúde 

para realizar ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento dos problemas mais prevalentes e reabilitação individual e coletiva. As 

doenças crônicas têm sido muito estudadas devido à necessidade de estratégias 

para a redução dos fatores de risco envolvidos, que estão relacionados às 

mudanças de estilo de vida e à qualidade de vida. 

 Martins et al. (1996) fizeram um estudo, no ambulatório de clínica 

médica em dois hospitais governamentais de ensino da cidade de São Paulo. Foram 

avaliados 71 pacientes de ambos os sexos, com idades entre 13 e 79 anos. Foram 

incluídas no estudo, as pessoas que atenderam os seguintes requisitos: 

• Apresentar doença crônica de qualquer natureza; 

• Contactar verbalmente; 

• Manifestar interesse em participar do estudo;  

• Estar presente nos ambulatórios nos dias úteis da semana, das 

14 às 18hs. 

O estudo obteve os seguintes resultados: 

Para as pessoas com doença crônica incluída no presente estudo, o 

significado de qualidade de vida abrangeu, prioritariamente, os seguintes aspectos: 

bem-estar material (40,9%), bem-estar físico (23,9%), bem-estar emocional (11,2%), 

recreação e lazer (6,4%), o relacionamento familiar e social (5,8%), o 

desenvolvimento pessoal (4,8%), higiene pessoal e ambiental (2,7%), segurança, 

sorte, independência (2,7%), bem-estar espiritual (1,6%). 

A maioria das pessoas entrevistadas (67,6%) referiu que a doença 

crônica alterou sua capacidade física, sobretudo com relação à limitação para andar, 

no trabalho/estudo/atividades de lar; para 64,8% a interferência foi no sentido de 

uma limitação destas atividades e da necessidade de parar de trabalhar devido à 

presença de diferentes sinais e sintomas; 53,5%, interferências na autoestima, 

relacionando-a com alteração do estado emocional. As áreas menos comprometidas 

pela doença crônica foram independência e autocuidado (35,2%), relacionando-se à 

necessidade de auxílio no cuidado corporal, à necessidade de companhia para sair 

e à restrição e modificação de hábitos alimentares; relacionamento familiar e social 

(32,4%), devido a desentendimentos com familiares e amigos por alterações do 
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humor, impaciência e desequilíbrio emocional; recreação e lazer (29,6%), no sentido 

de tê-los abandonado, alegando problemas físicos, emocionais e ambientais. 

 Também observaram que a percepção de qualidade de vida está 

fortemente determinada por fatores de ordem socioeconômica devido à doença 

crônica interromper ou dificultar a inserção no processo produtivo e, 

consequentemente, diminuir o acesso aos bens de consumo. Essas pessoas 

também passam a experimentar diferentes comportamentos e sentimentos 

decorrentes de alterações na capacidade física, na autoestima, na imagem corporal 

e na realização de uma série de atividades da vida diária. 

Azevedo et al. (2013, p. 1775) citam que a definição de doença crônica 

mais amplamente aceita é a proposta pela Comissão de Doenças Crônicas de 

Cambridge: 
 

[...] na qual se incluíam todos os desvios do normal que tinham uma ou mais 
das seguintes características: permanência, presença de incapacidade 
residual, mudança patológica não reversível no sistema corporal, 
necessidade de treinamento especial do paciente para a reabilitação e 
previsão de um longo período de supervisão, observação e cuidados. 
 
 

E os autores seguem demonstrando que a avaliação de qualidade vida 

é bastante ampla, o que pode gerar dificuldades na análise:    

 
Qualidade de vida pode ser definida como a percepção do indivíduo de sua 
posição na vida, no contexto de sua cultura, no sistema de valores em que 
vive e em relação a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações. 
O conceito incorpora a saúde física, o estado psicológico, o nível de 
independência, as relações sociais, as crenças pessoais e a relação com 
aspectos significativos do meio ambiente. 
[...] Assim, ainda existe necessidade de continuar pesquisando esse tema, 
sobretudo associado a doenças crônicas a fim de que se obtenham 
melhores resultados na prática clínica diária. Informações sobre a qualidade 
de vida de um indivíduo podem ser usadas para monitorar o seu processo 
de tratamento, comparar diferentes estágios da doença e facilitar a tomada 
de decisão clínica, e cuidados em saúde (AZEVEDO et al., 2013, p. 1775).  
 
 

De acordo com o relatado acima fica bem evidente a inter-relação entre 

doença crônica e diminuição da qualidade de vida. 

A HAS é um dos principais fatores de risco cardiovascular e de alta 

prevalência na maioria dos países. Estudos mostram o efeito negativo da HAS na 

qualidade de vida relacionada à saúde. 
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Carvalho et al. (2012) avaliaram 333 pacientes de ambos os sexos, 

maiores que 18 anos, divididos em Grupo Estudo, composto por 246 pacientes 

hipertensos sob tratamento em serviço multiprofissional, e Grupo Controle, formado 

por 87 indivíduos da comunidade, comparando a qualidade de vida desses dois 

grupos. 

 
Resultados: Os grupos foram homogêneos em relação à idade, ao sexo, à 
etnia, à escolaridade e ao estado civil. Observou-se que os indivíduos 
normotensos apresentaram melhor qualidade de vida relacionada à saúde 
quando foram comparados aos hipertensos. 
 
Conclusão: A hipertensão arterial, embora considerada entidade clínica, na 
maioria das vezes, silenciosa, interfere negativamente na qualidade de vida 
de seus portadores (ARQ. BRAS. CARDIOL. 2013; 100(2):164-174). 
 
 

Atualmente, com o maior acesso aos serviços de saúde, a melhoria do 

saneamento básico e de hábitos de vida, a longevidade tem aumentado, e 

apresenta, como consequência, um maior índice de indivíduos com hipertensão 

arterial sistêmica no Brasil, já que o avanço da idade é um dos fatores para a 

ocorrência de pressão arterial alta. 

Na presença de tal problema, muitas pesquisas sobre incidência, 

prevalência, prevenção e fatores de risco para hipertensão arterial têm sido 

desenvolvidas. 

 Conforme Oliveira et al. (2008, p. 10), essa visão é diversa de outras 

dimensões como: ecológicas, sociais, culturais, religiosas, psicológicas, da mesma 

maneira importantes no processo, que implicam adoecimento e melhoria da saúde 

dos indivíduos. Segundo a autora, a alta prevalência de hipertensão arterial e sua 

relação com morbimortalidade fazem dela um problema de Saúde Pública e que, 

quando não tratada corretamente, diminui a expectativa de vida e a qualidade de 

vida das pessoas.  

De acordo com Lessa (2006, p. 36), a consequência da HA 

descontrolada é determinante de AVC, doenças isquêmicas do coração (DAC), IC, 

insuficiência renal e isquemia vascular periférica. A HAS é responsável por elevado 

ônus social e econômico ao setor de saúde, repercutindo sobre a seguridade social 

e sobre a população. 

Neste mesmo artigo, a autora termina com as seguintes considerações 

finais: 



38	  
	  

 
O Brasil tem um elevado custo social com a hipertensão não-controlada. 
Porém, pior do que a não-adesão é a descontinuidade do fornecimento ou 
reposição da medicação nos serviços de atenção básica, onde se insere a 
maioria daqueles que conseguem acesso à assistência, ainda sem lesão de 
órgão-alvo. O prejuízo social torna-se maior, na medida em que os gastos 
ocorrem, são elevados, mas não permitem o alcance das metas dos 
programas. Isso significa que os milhões de reais gastos anualmente pelo 
governo federal não resultam em qualquer impacto em curto, médio ou 
longo prazos. Em outras palavras, o governo está desperdiçando verbas. 
No entanto, existem municípios que assumiram o programa e oferecem a 
contrapartida para o sucesso do controle (LESSA, 2006, p. 45). 
 
 

Suzano et al. (2016) avaliaram a qualidade de vida dos pacientes 

hipertensos que realizam tratamento na Clínica da Família Olímpia Esteve, e 

chegaram à seguinte conclusão: 

 
Este estudo aponta que pacientes hipertensos sofrem a influência de 
diversas limitações nas atividades de vida diária, podendo acarretar 
prejuízos significativos nos domínios de aspectos mentais. Portanto, a 
ampliação do cuidado na rede de atenção básica, pode ser uma estratégia 
para melhoria da qualidade de vida do paciente hipertenso (SUZANO et al., 
2016, p. 53). 
 
 

Faria (2010, p. 30), em suas considerações finais, conclui que: 

 
O controle da pressão arterial não está relacionado apenas aos hábitos de 
vida saudável do indivíduo e seu tratamento medicamentoso, mas também 
à conscientização sobre a doença e as comorbidades relacionadas. Neste 
contexto a equipe de saúde assume papel na educação para saúde, 
elaborando estratégias de intervenção pautadas no conhecimento da 
população atendida e no referencial teórico referente à não adesão ao 
tratamento.  
 

Santos et al. (2013, p. 465-471) fizeram um levantamento sobre 

hospitalizações por hipertensão arterial essencial em caráter de urgência no Brasil, 

2008-2012. Nesse período foram registradas 436.316 internações. O sexo feminino 

apresentou maior frequência - 257.932 internações; e a faixa etária de 60 a 69 anos, 

maior percentual. A região Centro Oeste apresentou maior frequência de internação. 

As regiões Sudeste e Nordeste apresentaram os maiores gastos. A conclusão do 

estudo demonstra que HAS é importante problema de saúde pública; e estratégias 

efetivas na atenção básica para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle 

devem ser aprimorados para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, reduzir 

internações evitáveis e consequentes gastos. 
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Trevisol (2010) comenta que nos países desenvolvidos há um aumento 

crescente nas mortes por doenças cardiovasculares. Estas contribuem com 30% no 

número de mortes em todo o mundo, e em 10% dos anos de vida saudáveis 

perdidos. Entre os fatores de risco para DCV, a HAS ocupa posição destacada pela 

alta prevalência em todos os países. Apesar de ser uma das principais causas de 

DCV, a taxa de controle da HAS é insatisfatória. Os resultados sugerem que a 

associação entre hipertensão arterial tratada com menor qualidade de vida pode ser 

atribuída ao fato de a pessoa estar ciente da doença, a mudança no estilo de vida ou 

os efeitos adversos dos anti-hipertensivos. O autor conclui que os indivíduos com 

HAS têm menor qualidade de vida do que os indivíduos normotensos, 

principalmente quando a pressão arterial é controlada por medicamentos.  

Oliveira et al. (2008, p. 9) fizeram estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa, com o objetivo de avaliar a qualidade de vida de indivíduos portadores 

de hipertensão arterial. A amostra foi constituída de 339 indivíduos portadores de 

hipertensão, sendo 120 homens e 219 mulheres cadastrados na Unidade de Saúde 

da Família (USF), localizada no bairro Maruípe, município de Vitória-ES. Para a 

coleta de dados, foi utilizada a versão em português do instrumento WHOQOL-brief 

da OMS,	   composta por 26 questões que obtiveram os melhores desempenhos 

psicométricos. 

As questões são formuladas para uma escala de respostas tipo Likert, 

com quatro variáveis, sendo cada uma com cinco níveis. As escalas são de 

intensidade que variam do nada-extremamente; de capacidade, variando do nada-

completamente; de frequência, que vai do nunca-sempre; de avaliação, que varia de 

muito insatisfeito-muito satisfeito-muito ruim-muito bom. Essa versão é composta por 

quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, além do 

domínio global, o qual é constituído pelas perguntas 1 e 2 do questionário. 

Constituído por 26 questões distribuídas por domínios. Resultados: O domínio social 

apresentou uma média de 70,0; o psicológico 63,0; o ambiental 67,0; domínio global 

70,5; e o físico 70,0. Apresenta, como conclusão, que os principais fatores de 

influência de qualidade de vida são as questões de âmbito psicológico e social e que 

o aspecto físico não possui relevância primordial, ou seja, as limitações 

proporcionadas pela HAS não fazem com que os aspectos físicos sejam os 

prioritários para uma boa qualidade de vida. 
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Segundo Ribeiro et al. (2015, p. 432), em um estudo de corte 

transversal, sobre a qualidade de vida de hipertensos atendidos na Atenção Primária 

à Saúde, realizado em Jequié-BA, constatou-se que a qualidade de vida dos 

usuários acometidos por hipertensão arterial foi satisfatória. Quanto aos fatores 

depressores da qualidade de vida, identificou-se que a escolaridade e a raça/cor dos 

entrevistados influenciam de forma acentuada nesta quantificação.  

Souza et al. (2014) publicaram uma revisão sobre o perfil 

epidemiológico e o controle da pressão arterial em pacientes cadastrados no 

Hiperdia na cidade de Novo Hamburgo-RS. O programa incluía 383 adultos 

cadastrados em 15 Unidades Básicas de Saúde, no período de 2010 a 2011. A 

média de idade foi 63 +- 10 anos, a adesão ao tratamento era de 54,3% e 33,7% 

estavam controlados. O autor conclui que mesmo com o cadastro no Programa 

Hiperdia, o controle da PA nos hipertensos não é satisfatoriamente alcançado e 

mantido.  

O direito ao desenvolvimento é uma forma de proporcionar o acesso à 

dignidade do ser humano a partir do trabalho, e destacar que o Estado deve agir 

junto com a sociedade, a fim de banir restrições de liberdade de atuação e acesso 

aos meios de produção.  

Quando se fala em desenvolvimento social, deve-se sempre pensar em 

risco social. O risco social vai acontecer devido a aspectos do desenvolvimento da 

sociedade e que conduzem à sua formação. Quando se conversa sobre risco, 

pensa-se em algo que pode trazer um problema no futuro, ou seja, o risco, 

impreterivelmente, causa prejuízo para aquele que foi atingido por ele, causando um 

dano individual ou coletivo, dependendo do tipo de risco. 

Os riscos podem acontecer ou não. Acontecendo, deverá existir o meio 

necessário para proporcionar a cobertura. Se ele não acontecer é um ponto 

favorável ao desenvolvimento social. Devido a isso, é importante a implementação 

de políticas de prevenção de determinados riscos, com o objetivo de evitar o 

acontecimento deles. 

 Conforme discorre Teles (2014, p. 133), a preocupação posterior contra 

os riscos sociais não tem tanto efeito quanto a atuação anterior, pois a consequência 

já aconteceu. Ainda segundo a autora, não se pode deixar a cobertura dos riscos 

somente para as pessoas mais abastadas, mas também para o Estado. 
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Não se pode deixar somente para as classes mais abastadas a 
possibilidade de cobertura dos riscos, visto que o fazem de forma particular, 
sem necessitarem que o Estado promova a respectiva proteção. Os menos 
favorecidos – pobres, excluídos ou marginalizados – merecem a garantia da 
efetiva atuação do Estado uma vez que não conseguem, por sua conta, 
sustentar as situações que os fazem vulneráveis na sociedade. 
O risco social, portanto, será responsável pelo desenvolvimento social a 
partir do momento que é detectado e, por consequência, banido (TELES, 
2014, p. 134). 
 
 

Os riscos são detectados através da análise dos indicadores sociais. 

No Brasil é algo recente o uso de indicadores sociais como ferramenta de 

planejamento, pois o propósito de criar os indicadores sociais só aconteceu em 

1975. O crescimento econômico brasileiro foi bastante significativo no início dos 

anos 70, porém não levou a uma distribuição de renda e diminuição da pobreza.  

Segundo Santagada (1993, p. 127):  

 
O objetivo dos indicadores sociais era o de fornecer elementos para a 
elaboração e o acompanhamento do planejamento social, sendo que a 
prioridade seria dada aos indicadores destinados a medir as variações nos 
níveis de bem-estar material, em especial dos grupos que estavam em 
situação de "pobreza absoluta" (Conselho Desenv. Social, 1975). Com esse 
documento, pela primeira vez o termo indicadores sociais aparece de forma 
oficial no Brasil. 

 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ficou responsável pela 

coordenação e criação desses indicadores. Posteriormente, foram sendo criados os 

indicadores regionais para melhor atender às necessidades locais. 

 Conforme Espírito-Santo (2008, p. 1), desenvolvimento social é um 

tema de difícil definição por ser muito complexa sua análise. Segundo a autora, 

desenvolvimento social é um conceito em construção. 

 Relata que desenvolvimento social seria, assim, um conceito redefinido 

a cada situação, onde os índices sociais e econômicos seriam mais um meio de 

compreensão da realidade, mas não o único instrumento levado em conta ao se 

analisar uma situação social. Propõe, ainda, que soluções criativas sejam 

coletivamente buscadas, com a certeza de que serão sempre provisórias, mesmo 

que eficazes em um determinado tempo e espaço. Reafirma-se, dessa forma, uma 

visão de mundo em movimento, onde a incerteza e a imprevisibilidade jamais 

poderiam ser desconsideradas (ESPIRITO-SANTO, 2008, p. 13). 

 Carrijo et al. (2014) fazem um análise sobre os condicionantes sociais 

da hipertensão arterial. Nesse artigo comentam que a Hipertensão Arterial Sistêmica 
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é uma doença crônica que leva grande número de pessoas à morte e, quando isto 

não ocorre, muitas se tornam portadoras de sequelas, devido às suas 

consequências. Atinge todas as classes sociais, e as diversas consequências 

atribuem à HAS, caracterizando-a como uma das causas de maior redução da 

qualidade e expectativa de vida dos indivíduos. As autoras afirmam que: 

 
Diante da problemática da hipertensão arterial, julgamos ser pertinente uma 
investigação na qual fosse possível conhecer o universo dos seus 
portadores, seu ponto de vista e os aspectos que para os mesmos 
estivessem dificultando o controle da doença. Entendemos que as 
representações pessoais sobre uma determinada doença demonstram a 
realidade vivenciada pelos portadores de uma forma mais concreta, 
caracterizando a leitura que fazem de sua morbidade, sendo esta uma 
possível influenciadora do controle a ser realizado, caso seja equivocada. 
A identificação dos aspectos mencionados anteriormente poderá auxiliar na 
busca de alternativas preventivas, ao oferecer subsídios para a formulação 
de novas propostas na área da HAS (CARRIJO et al., 2014, p. 3). 
 
 

Realizaram um trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Franca e 

analisaram, através de uma pesquisa qualitativa, quatro grupos, com média de dez 

participantes, os seguintes aspectos: idade, sexo, grau de instrução, emprego, 

condições emocionais, questões familiares, limites impostos por outras doenças 

situação socioeconômica, situação laborativa ou de inserção no mercado de 

trabalho, dificuldade de agendamento de consultas médicas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), tabagismo, falta de aderência ao tratamento. 

Em relação à faixa etária predominante, foi a denominada terceira 

idade. Quanto ao gênero não houve diferença. Sobre o grau de instrução, a maior 

incidência foi a de 1ª a 4ª séries, atualmente ensino fundamental incompleto. 

Comentam que o baixo nível de educação pode estar relacionado com a dificuldade 

no controle da doença, pois pode haver um distanciamento entre os meios de 

comunicação científica e o acesso a informações, levando assim a uma 

compreensão da HAS de maneira insuficiente. Com relação a emprego, verificou-se 

uma considerável situação de desemprego, e consideram significativo ressaltar que, 

no universo pesquisado, foi observado que, após a instalação da doença, deixaram 

o trabalho por falta de condições físicas e, por não serem vinculados à Previdência 

Social, não foi possível pleitear um benefício, ou este lhes foi negado.  

Relativamente às condições emocionais nos quatro grupos, o 

nervosismo e a ansiedade foram os responsáveis pela elevação da pressão arterial. 
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Já, quanto às questões familiares, foram relatados problemas de relacionamento 

com cônjuges ou companheiros, e filhos. As dificuldades no enfretamento dos limites 

impostos por outras doenças evidenciaram um sentimento de impotência e uma 

persistente autoavaliação de menos valia, gerando uma percepção de si mesmos 

como imprestáveis, como algo a ser descartado.  

A situação socioeconômica de muitas pessoas também pode 

comprometer a saúde, pois, após adoecerem, com dívidas, e sem condições de 

continuidade de pagamento das prestações de produtos já adquiridos, ainda têm 

seus nomes inclusos em serviços de proteção ao crédito, o que lhes impede de 

adquirir novos produtos necessários a sua manutenção, como por exemplo, 

medicamentos.   

No que se refere à situação laborativa ou de inserção no mercado de 

trabalho, um fato observado se refere à condição daqueles usuários afastados do 

trabalho por motivos de saúde, que são os beneficiários do auxílio-doença ou 

aposentados por invalidez, o que poderá levar a uma percepção de “inutilidade” por 

parte dos doentes. Os pacientes encontram, também, uma grande dificuldade de 

agendamento de consulta pelo SUS, e estas ocorrem com um longo intervalo, e 

parece não haver a possibilidade de atendimento antes da data pré-estabelecida. 

 Finalmente, quanto à aderência ao tratamento, verificou-se que não há 

queixas por parte dos sujeitos na aquisição dos medicamentos para o controle da 

HAS. Na realidade estudada, foram raros os relatos daqueles que não conseguiam 

gratuitamente pela rede pública. Dentre as dificuldades identificadas para o controle 

da doença, o fato de a HAS muitas vezes ser assintomática também deverá ser 

considerado um agravante. Há grande número de portadores que abandonam o 

tratamento por se considerarem curados. Diante de tais dados, parece não haver 

falta de medicamentos na realidade pesquisada para o controle da hipertensão 

arterial, mas falta consciência da necessidade de utilizá-los. A pouca informação 

sobre as causas da HAS, direcionada aos seus portadores, deve-se também ao fato 

desta ser de natureza multifatorial; assim, os próprios médicos têm dificuldade em 

estabelecer uma causa única para cada paciente e, neste aspecto, identifica-se a 

relevância da existência de um trabalho interdisciplinar. 

Carrijo et al. (2014) concluem que as condições reais de existência de 

uma determinada população constroem a compreensão das definições ou dos 

conceitos referentes à saúde e à doença. A percepção da doença muda de acordo 
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com o tempo histórico e é influenciada por vários fatores. Não se pode entender ou 

transformar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma coletividade sem levar 

em conta que ela é produzida nas relações com o meio físico, social e cultural. 

Carrijo et al. (2014) concluem que, apesar do discurso dos sujeitos 

identificando a compreensão da origem da HAS associada a um contexto emocional, 

não se pode restringir somente a ele na explicação da doença, é necessária uma 

análise mais completa e crítica de tal elemento; relatam ter observado que no 

discurso dos sujeitos, ainda que de maneira sutil, as condições emocionais são 

ocasionadas por problemas sociais diversos, dentre eles: familiares, econômicos e 

referentes ao trabalho.  

Finalizam que, de acordo com as reflexões acima, o foco foi a 

hipertensão arterial, mas que muitas das reflexões apresentadas também são 

válidas para grande parte das morbidades existentes. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 
• Quais os impactos socioeconômicos do não controle da hipertensão arterial 

sistêmica?  

 
4.2 OBJETIVO DA PESQUISA  
 

• Identificar a taxa de hipertensos, não controlados, mesmo em uso de 

medicamentos anti-hipertensivos. 

• Comparar as taxas de internações e custos devido a HAS, AVC e IAM com 

outras cidades, para identificar futuramente possíveis fatores de melhora para 

Franca. 

 
4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Identificar e discutir os impactos sociais e econômicos do não controle da 

hipertensão arterial. 

• Comparar a taxa de controle de HAS de Franca com outras cidades. 

• Comparar e discutir os custos com HAS, AVC E IAM de Franca com outras 

cidades. 

Para comparação, foram escolhidas Ribeirão Preto-SP, devido a sua 

proximidade e por ser tradicionalmente reconhecida com ótima reputação na área de 

saúde; e Limeira, devido às características semelhantes a Franca, como tamanho da 

população.  

 

4.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Para identificar o não controle da HAS foi realizado um estudo clínico, 

observacional, descritivo e retrospectivo, realizado com pacientes submetidos a 

MAPA atendidos no AME e em uma clínica privada da cidade de Franca. Foram 
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analisados todos os exames realizados no período de fevereiro de 2011 a dezembro 

de 2016.  

                    Para análise comparativa entre as cidades de Franca, Ribeirão Preto e 

Limeira, os dados foram coletados através do Sistema de Informação Hospitalar 

(SIH-SUS), disponibilizados na página do Datasus/MS, no link abaixo: 

(http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203.), na seguinte ordem, 

na página do Datasus/MS: -> Informações de Saúde TABNET ->morbidade 

hospitalar -> geral por local de internação a partir 2010 -> linha-estabelecimento -> 

coluna - ano de atendimento -> conteúdo (AIH aprovada, valor total, valor, médio da 

AIH, internações, óbitos) -> período de 2010 a 2018 -> seleções disponíveis: 

município Franca; Capítulo CID 10: cap. IX - doença aparelho circulatório; Lista 

morbidade do CID 10: Hipertensão essencial (primária), Acidente Vascular Cerebral 

não especificado hemorrágico ou isquêmico, Infarto Agudo do Miocárdio. 

  No período de coleta foram estabelecidos os anos de 2010 a 2018. Os 

percentuais apresentados nas discussões das tabelas foram calculados com o 

auxílio da ferramenta Excel. 

A definição de MAPA, segundo a 6ª Diretriz de MAPA da Sociedade 

Brasileia de Cardiologia, é o método que permite o registro indireto e intermitente da 

PA durante 24 horas, ou mais, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais 

na vigília e durante o sono. A MAPA deve fazer parte do fluxograma para 

identificação das quatro categorias possíveis de comportamento da PA: 

normotensão, hipertensão arterial, hipertensão do avental branco e hipertensão 

mascarada. 

São considerados valores anormais de PA pelo MAPA os constantes 

na tabela 2, baseados na 6ª diretriz de monitorização ambulatorial da pressão 

arterial e 4ª diretriz de monitorização residencial da pressão arterial. 

Tabela 2 - Valores anormais de PA pela MAPA (mmHg) 
Período  Valores anormais  
24 horas  ≥ 130/80  
Vigília  ≥ 135/85  
Sono  ≥ 120/70  
PA: pressão arterial; MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial.  
Fonte: elaborada pelo autor  
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4.5 VARIÁVEIS DE ANÁLISE 

 

As variáveis de interesse são idade, sexo, peso, altura, IMC, 

tabagismo, medicação anti-hipertensiva, HAS no consultório, HAS pela MAPA. O 

exame de mapa permite a análise de diversos parâmetros clínicos e pressóricos. 

Nesta pesquisa foram analisadas as seguintes variáveis, que constam do quadro 1 a 

seguir: 

Quadro 1 - Dados analisados 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
4.5.1 Delimitações da pesquisa  
 

Definições e critérios diagnósticos   

NOME

IDADE DATA	  DO	  EXAME GÊNERO

PESO ALTURA IMC TABAGISMO

MEDICAÇÃO	  ANTI-‐HIPERTENSIVA QUAIS CONVÊNIO

DESFECHO	  ÓBITO DATA

MEDIDAS	  MANUAIS PAS PAD

DADOS	  GERAIS TOTAL	  DE	  MEDIDAS MEDIÇÕES	  VÁLIDAS

TOTAL PAS	  MÉDIA PAD	  MÉDIA

VIGÍLIA PAS	  MÉDIA PAD	  MÉDIA

PERÍODO	  SONO PAS	  MÉDIA PAD	  MÉDIA

MATINAL PAS PAD ASCENSO

DESCENSO	  DA	  PA	  NO	  SONO PAS PAD

VIGÍLIA PAS PAD

SONO PAS PAD

TOTAL PAS PAD

PAS Horário PAD Horário PAM Horário PP

PAS Horário PAD Horário PAM Horário PP

PAS Horário PAD Horário PAM Horário PP

PAS Horário PAD Horário PAM Horário PP

FORMULÁRIO	  PARA	  COLETA	  DAS	  VÁRIAVEIS	  DE	  ANÁLISE

Horário

SONO
Horário

Horário

Horário

VIGÍLIA

SONO

VALORES	  MÍNIMOS
VIGÍLIA

IDENTIFICAÇÃO

CARGA	  PRESSÓRICA

VALORES	  MÁXIMOS
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Normotensão: Caracterizada por valores normais de PA medida no consultório (< 

140/90 mmHg) e na MAPA de 24 horas (≤ 125/75 mmHg). 

Hipertensão Arterial Sistêmica: Caracterizada por valores anormais da PA no 

consultório (≥140/90 mmHg) e na MAPA (≥ 130/85 mmHg).  

 
4.5.2 Delineamento do estudo  
 

Todos os exames de MAPA realizados nas instituições envolvidas são 

impressos em relatórios e entregues aos pacientes para seguimento do tratamento, 

sendo que uma cópia é mantida no prontuário médico e arquivada digitalmente. A 

pesquisa foi efetuada nos arquivos digitais dos exames realizados e em seguida os 

dados foram transcritos para a base de dados deste trabalho. 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Santa Casa de Franca, sob número 56889516.0.0000.5438, com manifestação 

favorável à dispensa de utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

já que os dados seriam oriundos de prontuário eletrônico.  
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5 RESULTADOS 
 
5.1 PACIENTES AVALIADOS PELA MAPA 

 

 A característica observacional retrospectiva do delineamento desta 

pesquisa impossibilita o cálculo estatístico de tamanho amostral mínimo. Assim 

sendo, foram analisados todos os exames da MAPA durante os anos de 2011 a 

2016. 

As variáveis nominais (categóricas) apresentam-se descritivamente em 

tabelas ou gráficos, na forma de percentagens (%) ou proporções, e as ordinais 

deste mesmo modo, podendo-se também apresentar na forma de mediana e 

intervalos. As variáveis numéricas são apresentadas em tabelas ou gráficos, na 

forma de médias, mediana, desvios padrão ou intervalos de confiança. A prevalência 

da HAS é demonstrada de forma descritiva, através de proporção ou percentagem.  

Os resultados obtidos constam na tabela 3: 
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Tabela 3: Resultados  

 
 
 

5.2 INTERNAÇÕES, ÓBITOS E CUSTOS COM HAS, AVC E IAM EM FRANCA 

 
Em relação ao gênero houve um predomínio do sexo feminino, com 

63,3% dos pacientes. Quanto ao IMC pôde-se observar um alto índice de obesidade, 

53,2%. Em relação ao tabagismo foram encontrados apenas 8,4% dos pacientes 

fumantes. No item faixa etária foram observados 58,2% dos pacientes com idade até 

59 anos e 41,2% acima de 60 anos. Neste grupo de pacientes estudados, 1.022 
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(55,4%) pacientes possuíam diagnóstico de HAS no consultório, sendo detectado 

que 727 (39,4%) pacientes hipertensos, em uso de medicamentos, estavam com a 

pressão arterial não controlada.  

Quanto ao número de pacientes internados devido a HAS constatou-se 

um aumento de pacientes internados a partir de 2015, com aumento de 143%, 

conforme demonstra o gráfico 3:  
 
Gráfico 3: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a  

       HAS no período de 2010 a 2018 em Franca 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

Houve também um aumento dos custos com internação hospitalar com 

esses pacientes, a partir de 2014, como indica o gráfico 4: 
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Gráfico 4: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS  
       no período de 2010 a 2018 em Franca 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

Entre os pacientes internados devido a HAS, no período de 2010 a 

2018, não houve óbitos. 

Entre os pacientes que se internaram devido a AVC, houve um 

aumento importante no número de internações, no período de 2010 a 2018, 

evoluindo de 25,47/100.000 habitantes para 95,14/100.000 habitantes, conforme 

demonstra o gráfico 5: 
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Gráfico 5: número de pacientes/100.000 habitantes internados           
       devido a AVC, no período 2010 a 2018 em Franca 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

Com relação aos custos totais devidos, também foi observado um 
crescimento importante, de 60.788,96 para 199.756,74, conforme gráfico 6:  
 
Gráfico 6: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC  

       no período de 2010 a 2018 em Franca 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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No período de 2010 a 2014 observou-se um aumento de óbitos nos 
pacientes internados devido a AVC, com redução a partir de 2016 até 2018, 
conforme gráfico 7: 

 
Gráfico 7: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a  

       AVC no período 2010 a 2018 em Franca 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018  
 

Constatou-se um crescente aumento no número de pacientes 

internados com IAM, no período de 2010 a 2017, com queda em 2018, verificado no 

gráfico 8: 
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Gráfico 8: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido  
       a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
 

O mesmo comportamento foi observado, em relação aos custos totais, 

no período de 2010 a 2018 em relação aos pacientes internados devido a IAM, 

conforme gráfico 9: 

 
Gráfico 9: custos totais/100.000 habitantes internados devido a  

       IAM no período de 2010 a 2018 em Franca 
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Em relação à taxa de mortalidade, foi evidenciada uma diminuição de 
13,45% para 7,92%, a partir de 2016, conforme gráfico 10: 

 
Gráfico 10: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido  

         a IAM no período de 2010 a 2018 em Franca 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Informações do SIH-SUS sobre Ribeirão Preto, de internações devido a 

HAS por 100.000 habitantes, no período de 2010 a 2018, demonstram uma queda 

de 32,28/100.000 para 21,18, conforme o gráfico 11: 
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Gráfico 11: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido  
         a HAS no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

Em relação aos custos, devido a HAS, notou-se, em Ribeirão Preto, 

uma oscilação, de 2010 a 2015, com pico em 2016 (R$ 16.167,00/100.000 

habitantes), com declínio até 2018 (R$ 9.251,00), como observado no gráfico 12:   
 

Gráfico 12: custos totais/100.000 habitantes internados devido a  
         HAS no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Gráfico 13: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a  
         HAS no período 2010 a 2018 em Ribeirão Preto 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
 

As informações a respeito de AVC, em Ribeirão Preto, no período de 

2010 a 2018, por 100.000 habitantes, evidenciam um aumento progressivo de 2012 

(75,76) a 2017 (101,02), com ligeira queda em 2018 (98,55), conforme o gráfico 14: 

 
Gráfico 14: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a  

         AVC no período 2010 a 2018 em Ribeirão Preto 

  
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Gráfico 15: custos totais/100.000 habitantes internados devido a  
         AVC no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
 

A taxa de mortalidade, devido a AVC, vem apresentando um 

decréscimo de 2010 a 2018 na cidade de Ribeirão Preto, conforme o gráfico 16: 
 

Gráfico 16: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a  
         AVC no período 2010 a 2018 em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Gráfico 17: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a  
         IAM no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

 Em relação aos custos, nota-se um aumento, atingindo o máximo em 

2014 (R$ 748.742, 00/100.000 habitantes), e atualmente, em 2018 (R$ 

705.039,00/100.000 habitantes), como demonstra o gráfico 18: 

 

Gráfico 18: custos totais/100.000 habitantes internados devido a  
         IAM no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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A taxa de mortalidade, devido a IAM, vem decaindo continuamente, em 

Ribeirão Preto, conforme o gráfico 19: 

 

Gráfico 19: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a  
         IAM no período de 2010 a 2018 em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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semelhantes a Franca. 

Informações do SIH-SUS, sobre internações devido a HAS, na cidade 

de Limeira por 100.000 habitantes, no período de 2010 a 2018, demonstram um 

aumento de 2010 a 2012, e, após, uma queda importante, evidenciada no gráfico 20: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
8	  

99
	   10
9	  

11
3	  

11
3	  

11
5	   12
8	  

13
5	  

13
0	  

11
,7
7	  

8,
16
	  

9,
25
	  

9,
61
	  

7,
95
	  

8,
36
	  

8,
63
	  

9,
03
	  

8,
52
	  

2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	  Ó
B

IT
O

S
/T

A
X

A 
D

E
 M

O
R

TA
LI

D
A

D
E

 IA
M

 

ANO 

Ribeirão Preto 
 

Óbitos Taxa de mortalidade 



62	  
	  

Gráfico 20: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a 
         HAS no período de 2010 a 2018 em Limeira 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

Em relação aos custos devido a HAS, na cidade de Limeira, por 
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diminuição de 2012 a 2017, com aumento importante em 2018, apesar de não haver 

ocorrido um aumento no número de internações, como demonstrado no gráfico 21: 
 
Gráfico 21: custos totais/100.000 habitantes internados devido a  

         HAS no período de 2010 a 2018 em Limeira 

  

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Gráfico 22: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a  
         HAS no período 2010 a 2018 em Limeira 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

No período de 2010 a 2018, na cidade de Limeira houve um aumento 

progressivo no número de internações devido a AVC por 100.000 habitantes, indo 

de 13,4 (2010) para 94,05/100.000 habitantes (2018), demonstrado no gráfico 23: 
 
Gráfico 23: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a  

         AVC no período 2010 a 2018 em Limeira 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Em relação aos custos com AVC, no período de 2010 a 2018 houve um 

aumento importantíssimo, partindo de R$ 23.997,00/100.000 habitantes em 2010 

para R$ 271.670,00/100.000 habitantes, conforme gráfico 24:  
 
Gráfico 24: custos totais/100.000 habitantes internados devido a  

         AVC no período de 2010 a 2018 em Limeira 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 
No período de 2010 a 2018, em Limeira notou-se uma grande 

oscilação em relação à taxa de mortalidade devido a AVC, conforme o gráfico 25: 
 

Gráfico 25: óbitos/taxa de mortalidade de pacientes internados devido a  
        AVC no período de 2010 a 2018 em Limeira  

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018  
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As internações devido a IAM, em Limeira, no período de 2010 a 2018 

demonstram aumento de 2010 a 2014, com queda até 2017, e novamente elevação 

em 2018, conforme gráfico 26:  
 
Gráfico 26: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a  

         IAM no período de 2010 a 2018 em Limeira 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

Os custos referentes a internações, devido a IAM demonstram um 

aumento até 2012 a 2014, com queda até 2017 a 2018, conforme gráfico 27: 

 
Gráfico 27: custos totais/100.000 habitantes internados devido a  

         IAM no período de 2010 a 2018 em Limeira 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Em relação a óbitos e taxa de mortalidade, observou-se um aumento 

de 2010 a 2018, conforme gráfico 28: 

 

Gráfico 28: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a  
         IAM no período de 2010 a 2018 em Limeira 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
 
       

5.3.3 Comparação Franca, Ribeirão Preto, Limeira  
 

Quando se comparam as internações ocorridas devido a HAS, nas 

cidades de Franca, Ribeirão Preto e Limeira, observa-se um número de pacientes 

internados/100.000 habitantes, no período de 2010 a 2018, muito superior em 

Ribeirão Preto, como demonstra o gráfico 29: 
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Gráfico 29: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a HAS  
                    no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto 

  
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
 

Em relação aos custos devido a HAS, notou-se o mesmo 

comportamento nas três cidades, como observado no gráfico 30: 
 
Gráfico 30: custos totais/100.000 habitantes internados devido a HAS  

         no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Franca e Limeira apresentaram um crescimento muito maior nos anos seguintes, 

com uma diferença mínima em 2018, conforme gráfico 31: 

Gráfico 31: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a  
         AVC no período 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

Os custos com AVC, de 2010 a 2018, nas cidades de Franca, Ribeirão 

Preto e Limeira, apresentaram um aumento constante, e o de Limeira foi mais 

expressivo, exibido no gráfico 32: 

Gráfico 32: custos totais/100.000 habitantes internados devido a AVC  
         no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão 
 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Em relação à taxa de mortalidade por AVC, em Franca houve aumento 

de 2010 (20,99) até 2013 (33,87), com posterior queda significativa até 2018 (11,71). 

Em Ribeirão houve queda progressiva de 2010 (17,71) para 2018 (9,94). Em Limeira 

ocorreu uma oscilação mas sem queda expressiva, conforme gráfico 33: 
 
Gráfico 33: taxa de mortalidade de pacientes internados devido a AVC  

         no período 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto 

  
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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com pequeno aumento de 2010 a 2018. Em Limeira verifica-se oscilação neste 

período, uma diminuição de 2014 para 2018, como demonstrado no gráfico 34:  
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Gráfico 34: número de pacientes/100.000 habitantes internados devido a IAM  
         no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 No tocante aos custos com IAM, Franca apresenta um aumento 

progressivo de 2010 a 2017, com recuo em 2018, condizente à queda do número de 

pacientes internados. Em Ribeirão Preto houve um aumento progressivo dos custos, 

não proporcional aos números de pacientes internados. Limeira apresenta uma 

queda de custos, concordante com a diminuição do número de pacientes internados, 

segundo o gráfico 35: 
 
Gráfico 35: custos totais/100.000 habitantes internados devido a IAM  

         no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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No gráfico 36, onde se demonstram os óbitos ocorridos de 2010 a 2018 

devido a IAM em Franca, Ribeirão Preto e Limeira, pode-se constatar que em 

Franca houve um aumento de 2010 a 2013, com diminuição até 2015, e um novo 

pico em 2016, com queda importante em 2017 e 2018. Ribeirão Preto apresenta 

queda progressiva de 2010 a 2018, e Limeira demonstra uma oscilação, com pico 

em 2011 e, após, queda até 2017, com novo aumento em 2018.  
 
Gráfico 36: óbitos/taxa de mortalidade em pacientes internados devido a IAM  

         no período de 2010 a 2018 em Franca/Limeira/Ribeirão Preto 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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6 DISCUSSÃO  
 

Esta pesquisa demonstrou um elevado número de pacientes 

hipertensos (39,4%), que, apesar de estarem em uso de medicamentos anti-

hipertensivos, não apresentaram controle adequado à MAPA na cidade de Franca. 

Estes dados estão em concordância com os de Nogueira et al. (2010, p. 103), onde 

se constata que 39,9% dos pacientes hipertensos em tratamento com anti-

hipertensivos não estavam controlados; e diferem dos de Souza et al. (2014), que 

apresentam índice de 66,3% que não estavam controlados. Nobre et al. (2009), em 

um levantamento de 2.810 pacientes, constataram que 37,7% eram masculinos e 

62,3% femininos, muito diferente do atual levantamento. Verificou 242 (8,4%) 

pacientes tabagistas, número idêntico a nossa pesquisa. Em relação à obesidade, 

através do IMC, identificou 38,7% como obesos, taxa inferior à observada em nosso 

levantamento. No tocante a pacientes hipertensos em uso de hipotensores, 

constatou que 46,7% não estavam com PA controlada, sendo este número superior 

ao observado em Franca. 

Freitas et al. (2002, p. 117), em um estudo transversal, de 1.210 

pacientes em acompanhamento médico, no mínimo por seis meses, com dados 

coletados de prontuários médicos e de enfermagem, contataram que a taxa de 

controle pressórico encontrada foi de 20,9% entre os 1.210 pacientes, e de 23,4% 

entre os hipertensos diabéticos (n=290). Apesar das baixas taxas de controle, 70% 

dos pacientes usavam um a dois anti-hipertensivos. Houve uma alta prevalência de 

obesos (38%) e as mulheres apresentaram maior índice de obesidade abdominal do 

que os homens (90% vs 82%, p<0,05). Entre eles, os de maior índice de massa 

corpórea tiveram controle menor da pressão arterial. Esses dados, de não controle 

de pressão arterial, de 79,1% em hipertensos em uso de medicamento, são bem 

maiores do que os encontrados em nossa pesquisa, que foi de 39,4%. 

Rosário et al. (2009, p. 617), em 1.003 indivíduos maiores de 18 anos 

analisados, observou prevalência de HAS de 30,1%. Entre os hipertensos (n=302), 

73,5% sabiam dessa condição, 61,9% faziam tratamento, e apenas 24,2% tinham a 

PA controlada. Observou-se a associação positiva entre HAS e idade; 

analfabetismo; escolaridade inferior a oito anos; IMC ≥ 25kg/m²; circunferência da 

cintura aumentada e muito aumentada; razão cintura-quadril (RCQ) em faixa de 
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risco; sedentarismo e etilismo. Este trabalho também demonstra um alto índice de 

não controle da PA (75,8%) em relação ao encontrado em nossos pacientes.  

Dados do SIH-SUS demonstram um aumento de internação hospitalar 

devido a HAS, AVC e IAM no período de 2010 a 2018, na cidade de Franca, com 

declínio na taxa de óbitos. 

Nota-se, também, um aumento crescente de gastos totais relativos a 

internação por HAS, AVC e IAM.  

Ribeirão Preto tem um número muito maior de internações e custos 

devido a HAS. Em relação a AVC, inicialmente Ribeirão Preto apresenta um número 

bem superior de internações e custos, sendo que, Limeira e Franca apresentam um 

aumento no período de 2010 a 2018 e se equiparam a Ribeirão Preto; e Limeira, em 

2018, mostra um maior custo com AVC. Este aumento de custos em Limeira merece 

pesquisas para ser explicado. Apesar de Limeira apresentar os maiores custos com 

AVC, a taxa de mortalidade é a maior entre as três cidades, e está em ascensão. 

Este fato também merece investigação para ser explicado. 

 Devido a IAM há um número muito superior de internações e custos   

em Ribeirão Preto. Quanto à taxa de mortalidade, observou-se uma queda ao longo 

dos anos de 2010 a 2018, em Franca e Ribeirão Preto, devido a IAM. Em Limeira 

houve ligeira queda, com aumento em 2018. 

Comparando o número de internações devido HAS de Franca com a 

média dos municípios do Estado de São Paulo, verificamos uma queda de 2013 a 

2015 com elevação de 2015 a 2018, enquanto no estado de São Paulo há uma 

queda substancial, progressiva, nestes nove anos. Apesar desta queda observada, 

Franca ainda tem um número de internações menor, conforme demonstra o gráfico 

37: 
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Gráfico 37: internações por HAS/100.000 habitantes em Franca/média municípios  
         do estado de São Paulo 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

Observamos um comportamento muito parecido em relação aos 

custos, conforme o gráfico 38: 

Gráfico 38: custos por HAS/100.000 habitantes em Franca/média municípios  
         do estado de São Paulo 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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No gráfico 39 pode-se observar um aumento progressivo de 

internações por AVC em Franca, e na média dos municípios, não. Talvez esse 

aumento seja devido a Franca ser região administrativa do estado, e vários 

municípios encaminharem seus pacientes para tratamento especializado. 

 

Gráfico 39: internações por AVC/100.000 habitantes em Franca/média municípios  
                   do estado de São Paulo 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

Os custos devido a AVC aumentaram significativamente, 

acompanhando o aumento do número de internações, conforme gráfico 40: 
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Gráfico 40: custos devido AVC/100.000 habitantes em Franca/média municípios  
                    do estado de São Paulo 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
 

Em relação a internações devido a IAM há um aumento progressivo do 

número de pacientes internados, tanto em Franca como na média dos municípios, 

sendo em Franca mais acentuado, e de 2017 para 2018 houve uma queda em 

Franca, como demonstrado no gráfico 41: 
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Gráfico 41: internações por IAM/100.000 habitantes em Franca/média municípios  
         do estado de São Paulo 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 

 

Os custos devido a IAM também apresentam um aumento progressivo, 

tanto na média dos municípios, como em Franca, sendo mais acentuado em Franca, 

com uma queda de 2017 para 2018, demonstrado no quadro 42: 

 

Gráfico 42: custos devido a IAM/100.000 habitantes em Franca/média municípios 
                    do estado de São Paulo 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2018 
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Estes dados trazem uma preocupação, pois, tanto o aumento do 

número de internações, como sequelas que podem resultar devido a essas 

patologias, pioram a qualidade de vida e o desenvolvimento social. Também fazem 

refletir quanto ao aumento dos custos sobre o impacto no desenvolvimento 

econômico. Todos esses fatores conduzem a ponderar sobre o porquê de pacientes 

hipertensos, em uso de medicamentos, não estarem com a pressão controlada. 

Algumas questões têm que ser levantadas: os pacientes estão em uso correto dos 

medicamentos? Estão tendo acesso a consultas de monitoramento? Os 

medicamentos são de boa qualidade? Estão sendo orientados quanto à gravidade 

do problema? 
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7 CONCLUSÃO 
 

Concluindo, a Hipertensão Arterial é uma patologia muito prevalente, 

com repercussões sérias, que, se não controlada adequadamente, leva a uma piora 

de qualidade de vida e desenvolvimento social, com aumento de custos e 

repercussão no desenvolvimento econômico. 

 Em Franca há um grande número de pacientes portadores de HAS 

(39,4%), em uso de medicamentos, cuja pressão arterial não está controlada. 

Apesar deste grande número de pacientes não controlados, observamos números 

muito superiores em outras localidades.  

Houve um aumento do número de internações e custos devido a AVC e 

IAM, no período de 2010 a 2018, em Franca. 

 Em relação a internações e custos devido a HAS, IAM e AVC em 

Franca, Ribeirão Preto e Limeira, no período de 2010 a 2018, os dados são 

divergentes, e pesquisas posteriores devem ser feitas para tentar responder a essas 

divergências.  

Conclui-se que, realmente, existe uma necessidade de intervir no 

atendimento dos pacientes hipertensos, para favorecer a prevenção de 

complicações e diminuir os custos, e, dessa forma, contribuir para um melhor 

desenvolvimento social e econômico. 

Os gestores dos programas de serviços de saúde devem dar prioridade 

à questão, e ter como objetivo o controle adequado da pressão arterial, através de 

consultas disponíveis para os pacientes de acordo com suas necessidades, fornecer 

medicamentos e orientar sobre a gravidade, as consequências e sequelas de sua 

patologia, se não tratada adequadamente; além de orientações sobre mudança de 

estilo de vida no auxílio do controle da HAS. 
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