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RESUMO 
 
 

O diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para 
todos os países. Essa condição crônica resulta em mudanças no padrão de 
utilização dos serviços de saúde e no aumento de gastos, considerando a 
necessidade de incorporação tecnológica para o tratamento das mesmas. As 
fragilidades do sistema de saúde podem favorecer o desenvolvimento de desfechos 
desfavoráveis, como a retinopatia diabética. Diante disso, o objetivo desse trabalho 
foi analisar o perfil social e de utilização dos serviços de saúde pelas pessoas com 
retinopatia diabética e sua relação com o desenvolvimento social. Trata-se de um 
estudo do tipo descritivo de abordagem quantitativa. Os dados de fonte secundária 
foram coletados no Centro Oftalmológico do município de Franca. A população do 
estudo é composta por pacientes diagnosticados com retinopatia diabética e que 
conseguiram assistência em um serviço especializado de retina no ano de 2020, 
serviço este que é referência para o município de Franca. Os dados foram 
analisados por técnicas de análise descritivas. Participaram deste estudo 33 
pessoas com retinopatia diabética, sendo que a média de idade foi de 63,5 anos; 
69,7% (23) eram do sexo feminino; 87,9% (29) eram da cor branca; 60,6% (20) 
tiveram o diagnóstico de diabetes entre 10 e 15 anos, 21,2% (7) tiveram o 
diagnóstico de diabetes mais de 15 anos; 69,7% (23) faziam tratamento com 
insulina; 63,6% (21) aderiam o tratamento conforme orientação médica; 84,8% (28) 
não faltaram durante as consultas agendadas; 96,9% (32) necessitaram utilizar os 
serviços de urgência relacionando com a ocorrência de picos de hiperglicemia, 
84,9% não faziam seguimento com médico endocrinologista e 91% não faziam 
seguimento com nutricionista. Diante destes achados é possível identificar que são 
necessárias ações para melhor execução das políticas públicas de saúde voltadas 
ao cuidado da pessoa com retinopatia diabética, uma vez que este agravo 
corresponde a uma complicação de uma condição crônica prevalente, que causa 
impacto no desenvolvimento social de uma comunidade.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Políticas públicas. Avaliação em saúde. 

Integralidade em Saúde. Diabetes Mellitus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

Diabetes mellitus (DM) is an important and growing health problem for all countries. 
This chronic condition results in changes in the pattern of use of health services and 
in an increase in expenses, considering the need for technological incorporation for 
them. Health system solutions can favor the development of unfavorable health 
conditions, such as diabetic retinopathy. Therefore, the objective of this work was to 
analyze the social profile and use of health services by people with diabetic 
retinopathy and its relationship with social development. This is a descriptive type of 
analysis study. Secondary source data were identified at the Centro Oftalmológico de 
Franca. A service specialized in retina for patientsb, with this study that is a reference 
for the municipality of France. Data were analyzed by description techniques. Thirty-
three people with diabetic retinopathy participated in this study, with a mean age of 
63.5 years; 69.7% (23) were female; 87.9% (29) were white; 60.6% (20) had a 
diagnosis of diabetes between 10 and 15 years, 21.2% (7) had a diagnosis of 
diabetes more than 15 years; 69.7% (23) were treated with insulin; 63.6% (21) 
adhered to the treatment according to medical advice; 84.8% (28) were not absent 
during scheduled appointments; 96.9% (32) needed to follow the emergency services 
related to the occurrence of hyperglycemia, 84.9% did not occur with an 
endocrinologist and 91% did not have a peak with a nutritionist. In view of these 
findings, it is possible to identify that actions are needed to better implement public 
health policies aimed at caring for people with diabetic retinopathy, since this 
condition corresponds to a complication of a prevalent chronic disorder, which 
causes an impact on the social development of a community. 
 
Keywords: Development. Public policy. Health assessment. Integrality in Health. 

Diabetes Mellitus. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Desde o nascimento, vivemos e somos desafiados diariamente. 

Começamos com o aprendizado de amamentação, conforme a evolução 

aprendemos a interagir com o ambiente, crescemos e chegamos à escola. Tarefas 

que hoje vemos com simples e lúdicas, no início da fase escolar pareciam como algo 

inatingível até que tivéssemos domínio e tempo para aprender. E assim seguimos 

com nossos desafios diários... 

No meu caso, decidi fazer um curso médio profissionalizante, 

escolhendo a área de técnico de enfermagem. Aprendi muito nesta área e vi a 

importância da profissão, porém, queria seguir na área médica. Um grande desafio 

foi o vestibular: quatro anos de estudos intensos em cursinho para conseguir atingir 

o objetivo de cursar medicina em uma faculdade pública... consegui! Cheguei em 

2006 na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Nesse 

período de faculdade uma luta diária para cumprir as metas e poder aproveitar a 

faculdade também. No internato, o desafio de trabalhar no estágio ao longo do dia, 

dar plantão a noite como interno e ainda no dia seguinte passar visita nos pacientes 

internados antes do preceptor chegar; cansativo, porém desafio vencido que passou 

a ser encarado com naturalidade. 

Após a Faculdade, fiquei um ano prestando serviço como médico oficial 

da aeronáutica, desafios diários novamente, vivendo intensamente a vida militar. 

Em 2013 retorno para São José do Rio Preto, onde faço três anos de 

residência médica em oftalmologia e mais dois anos de fellowship em retina... 

desafios diários, observando a linha tênue entre boas notícias, como um paciente 

que tem uma melhora visual importante após um tratamento ou cirurgia 

oftalmológica e más notícias, como em ter que informar ao paciente e família que 

determinado problema visual seria irreversível. Muito aprendizado, não apenas 

técnico, mas também pessoal. 

No final de 2017, já morando em Franca-SP passei no concurso para 

médico oftalmologista da Prefeitura Municipal. A partir do atendimento da população 

francana despertou-me o interesse em entender o fluxo assistencial dos pacientes 



 
 

diabéticos que desenvolvem a retinopatia diabética, uma vez que tinha a percepção 

de que muitos pacientes possuíam poucas informações sobre a sua real situação de 

saúde. Durante os anos de atendimento, vários questionamentos foram feitos: Como 

estava estruturado os serviços de atenção básica do município de Franca - SP para 

controlar o diabetes mellitus? Como as pessoas tinham acesso ao médico 

oftalmologista geral? Quando havia a necessidade de encaminhamento para o 

retinólogo, qual o fluxo que o profissional devia seguir? Quanto tempo a pessoa 

esperava para conseguir o atendimento com o médico retinólogo? Quais os serviços 

e/ou municípios que atendiam a população francana para a subespecialidade de 

retina?  Quais as dificuldades que o paciente enfrenta para se cuidar? Estas 

indagações fizeram com que despertasse a vontade de estudar o que estava 

ocorrendo, desta forma, decidi iniciar o mestrado para tentar entender a realidade 

assistencial do município que trabalhava. Entretanto, não encontrei materiais 

científicos publicados sobre a temática e decidi iniciar conhecendo a população 

francana com diabetes e retinopatia.      

Em 2018, me interessei pela docência e busquei informações sobre o 

Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF). Percebi que o ensino médico 

estava diferente da forma como eu tinha sido formado, nos tempos atuais os 

estudantes estão sendo formados por meio do método Problem Based Learning 

(PBL) e diversas ferramentas com base na metodologia ativa são exploradas. Essa 

situação me causou a vontade de enfrentar mais um desafio, e foi então que decidi 

prestar o concurso para professor universitário no departamento de Medicina. No 

início de 2019, iniciei como professor no internato em oftalmologia com os 

estudantes do quinto ano do curso de medicina e semanalmente realizávamos 

atendimento de oftalmologia às pessoas que possuíam condições crônicas como o 

diabetes. Ali tínhamos a oportunidade de discutir sobre aqueles questionamentos 

que sempre perduravam em minha mente, além de problematizar sobre a 

importância do médico clínico geral no atendimento integral à pessoa.  

Diante destas vivências, em junho de 2019 decidi por mais um desafio: 

cursar o mestrado. Iniciei como aluno especial e, em 2020, prestei o processo 

seletivo e consegui a aprovação como pós-graduando no Programa de Mestrado em 

Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF. Essa aprovação me causou um grande 

desafio em voltar a estudar e a escrever, já que estava trabalhando muito, a prática 

era o meu dia-a-dia. 



 
 

Então, em 2020, ingressei na turma 13 e continuei as disciplinas, só 

que neste momento de forma remota, uma vez que se enfrentava a pandemia do 

COVID-19. Todas as disciplinas cursadas foram fundamentais para o fortalecimento 

da presente pesquisa que buscou conhecer o perfil das pessoas com retinopatia 

diabética do município de Franca-SP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de 

saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. 

Em 2017, a Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation 

- IDF) estimou que 8,8% da população mundial com 20 a 79 anos de idade (424,9 

milhões de pessoas) vivia com diabetes. Se as tendências atuais persistirem, o 

número de pessoas com diabetes foi projetado para ser superior a 628,6 milhões em 

2045. Cerca de 79% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento, nos 

quais deverá ocorrer o maior aumento dos casos de diabetes nas próximas décadas 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017). 

O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos 

fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, 

maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, 

crescimento e envelhecimento populacional e, também, à maior sobrevida dos 

indivíduos com diabetes (BRASIL, 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que glicemia elevada 

é o terceiro fator, em importância, da causa de mortalidade prematura, superada 

apenas por pressão arterial aumentada e uso de tabaco. Infelizmente, muitos 

governos, sistemas de saúde pública e profissionais de saúde ainda não se 

conscientizaram da atual relevância do diabetes e de suas complicações 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009), bem como o impacto no 

desenvolvimento social que essa condição crônica acarreta para a sociedade. 

A ascensão das condições crônicas e, especialmente o diabetes 

mellitus, resulta em mudanças no padrão de utilização dos serviços de saúde e no 

aumento de gastos, considerando a necessidade de incorporação tecnológica para o 

tratamento das mesmas. Estes aspectos ocasionam importantes desafios e a 

necessidade de uma agenda para as políticas de saúde que possam dar conta 

dessa transição epidemiológica, que está em curso (SCHRAMM et al., 2004).  

A organização da atenção e da gestão dos sistemas de saúde ainda 

hoje se caracteriza por intensa fragmentação de serviços, de programas, de ações e 

de práticas clínicas, existindo incoerência entre a oferta de serviços e as 
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necessidades de atenção (MENDES, 2012). No caso do diabetes mellitus a 

fragilidade do sistema de saúde pode favorecer o desenvolvimento de complicações, 

como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, 

nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença 

arterial periférica (BRASIL, 2020) 

Retinopatia diabética (RD) é uma das principais causas de perda visual 

irreversível no mundo, considerada a maior causa de cegueira na população entre 

16 e 64 anos. Quanto maior o tempo de evolução do diabetes mellitus (DM), maior o 

risco de RD, sendo encontrada em mais de 90% dos pacientes com DM tipo 1 e em 

60% daqueles com DM tipo 2, após 20 anos de doença sistêmica. A gravidade da 

RD aumenta com controle glicêmico inadequado e de acordo com o tempo de 

doença (BRASIL, 2020). 

Diante dessa situação, se faz necessário a realização de estudos que 

busquem conhecer o perfil desta população, bem como avaliar a atenção à saúde 

dos diabéticos, considerando a ascensão dessa doença como um imperativo que 

exige mudanças profundas na organização dos Sistemas de Saúde. Dessa forma, 

esse estudo se propõe a conhecer o perfil sociodemografico e de utilização dos 

serviços de saúde. Importante esclarecer que a RD foi utilizada como o evento 

sentinela, que orientou a busca por conhecer o perfil da população, bem como a 

forma como utilizam os serviços de saúde que assistem uma condição crônica como 

o diabetes e o estabelecimento dessa complicação considerada como evitável, 

tendo em vista que o evento sentinela pode ser definido como algo que não deve 

ocorrer se o serviço de saúde funcionar adequadamente.  

Portanto, o objetivo geral deste estudo foi analisar o perfil social e de 

utilização dos serviços de saúde pelas pessoas com retinopatia diabética e sua 

relação com o desenvolvimento social. 

Para atingir o objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: I - Descrever o perfil sociodemográfico das pessoas com retinopatia 

diabética; II - Analisar a utilização dos serviços de saúde com retinopatia diabética e 

a influência no desenvolvimento social e III – Discutir sobre as repercussões da 

retinopatia diabética no desenvolvimento social.  

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, 

realizado em um município do interior do Estado de São Paulo. As informações 
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foram coletas de fonte de dados secundária, sendo composto pelo Sistema de 

prontuário eletrônico. Os dados foram analisados por técnicas de análise descritiva. 

O referencial teórico desta pesquisa está dividido em capítulos que 

foram estruturados para formar uma sequência no raciocínio que suporta o 

conteúdo. O capítulo inicial contempla a saúde como política pública e a promoção 

do desenvolvimento social. O capítulo seguinte discorre sobre o Sistema Único de 

Saúde (SUS). O próximo capítulo do referencial é sobre Manejo das condições 

crônicas e as Redes de Atenção à Saúde (RAS). E o último capítulo aborda o 

adoecimento por diabetes e a retinopatia diabética. Sequencialmente são 

apresentados os resultados e realizada a discussão dos mesmos e as 

considerações finais, seguindo pela apresentação das referências bibliográficas 

utilizadas.  

Esta pesquisa parte do pressuposto de que a assistência à saúde às 

pessoas com diabetes no município estudado não tem sido realizada com vistas à 

integralidade do cuidado, o que pode, de forma cíclica, resultar no agravamento do 

quadro de saúde desses usuários e propiciar a presença da retinopatia. Diante do 

exposto, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de produzir 

conhecimentos teóricos e operacionais acerca do acesso oportuno às ações e 

serviços de saúde voltados à prevenção, diagnóstico e tratamento do diabetes e à 

ocorrência de retinopatia. 
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2 A SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA E A PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
        

     

As políticas públicas, por definição, são conjuntos de programas, ações 

e decisões tomadas pelos governos nacional, estadual ou municipal que afetam a 

todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, cor, religião ou 

classe social (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2022). 

Segundo Secchi (2013), o termo Política Pública (public policy) está 

relacionado com orientações para a tomada de decisão e ação. As políticas públicas 

tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e de 

todo o processo de construção e atuação dessas decisões. São consideradas como 

uma diretriz que serve para guiar o enfrentamento de um problema público, 

problema esse entendido como coletivamente relevante e definido como a diferença 

entre a situação atual e uma situação ideal possível para a realidade pública 

(SECCHI, 2013). 

Lucchese e Aguiar (2004) acreditam que políticas públicas são 

conjuntos de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação 

política do Estado, regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de 

interesse público e se materializam por meio de ação concreta de diversos sujeitos 

sociais e de atividades institucionais que as realizam em cada contexto e 

condicionam seus resultados (LUCCHESE; AGUIAR, 2004, p. 3, 9). 

Assim, pode-se pensar que as políticas públicas servem para garantir o 

regime democrático, buscando o bem-estar de toda sociedade ao considerar os 

diferentes interesses coletivos. E, como pertencentes ao campo da ação social do 

Estado, as políticas públicas de saúde buscam a melhoria das condições de saúde 

da população e dos ambientes social e do trabalho, organizando as funções públicas 

governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos 

e da coletividade (LUCCHESE; AGUIAR, 2004). 

A política pública deve ser construída a partir da participação direta ou 

indireta da sociedade civil, visando assegurar um direto a determinado serviço, ação 

ou programa. No Brasil, o direto à saúde é viabilizado por meio do Sistema Único de 
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Saúde (SUS) que deverá ser universal, integral e gratuito (FUNDAÇÃO OSWALDO 

CRUZ, 2022; DUARTE; EBLE; GARCIA, 2018). 

Paim e Silva (2010), ao realizarem uma contextualização histórica da 

universalidade, equidade e integralidade, afirmam que a incorporação desses 

princípios pelas políticas públicas demanda a identificação de dois vetores, o 

sanitarismo e os sistemas de proteção social. O primeiro defende a intervenção do 

Estado e o segundo, quando caracterizado como seguridade social, apresenta um 

caráter institucional e o acesso aos seus benefícios é inerente à condição de 

cidadania. 

Com a Constituição Federal (CF) (BRASIL, 1988), ampliaram-se os 

direitos sociais da cidadania, integrando, sob o conceito de seguridade social, a 

proteção dos direitos individuais (previdência) à proteção dos direitos coletivos 

(saúde e assistência social), ou seja, o sistema de saúde não pode ser considerado 

uma estrutura isolada que atua na promoção dos direitos básicos de cidadania e 

sim, se insere no contexto das políticas públicas de seguridade social, juntamente 

com a Previdência e a Assistencial Social (BRASIL, 2009, 2011a). É de suma 

importância que os processos de gestão passem por uma transformação qualitativa, 

não apenas para a efetividade da política pública de saúde, mas também para o 

alcance de objetivos mais amplos orientados ao desenvolvimento social 

(LUCCHESE; AGUIAR, 2004). 

O conceito de desenvolvimento surgiu na biologia e incorporou-se nas 

teorias e práticas sociais, por meio da economia, sociologia, antropologia e da 

ciência política; e não tem uma definição esclarecedora e conclusiva, por ser 

considerado um fenômeno complexo. Porém, tem uma função social relevante, que 

é de proporcionar o bem-estar da humanidade (SANTOS; RESENGUE; PUCCINI, 

2012). 

Desenvolvimento é entendido como um termo multidimensional e 

interdisciplinar, podendo ser compreendido como: uma estratégia de reprodução do 

capital e do controle social; uma transformação nas formas de pensar e agir; uma 

questão de interesse público; algo que não pode ser medido apenas na perspectiva 

da dimensão econômica; algo que não ocorre apenas do crescimento e do acúmulo 

de riqueza; e algo que requer uma gestão participativa, tendo a comunidade como 

protagonista e não espectadora da ação do mercado ou do Estado (SANTOS; 

RESENGUE; PUCCINI, 2012). 
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Diante disso, compreendendo o desenvolvimento como um conceito 

complexo de múltiplas dimensões e distante dos conceitos que definem 

desenvolvimento às ideias de progresso, acumulação de riqueza, avanço 

tecnológico e crescimento econômico. Esta pesquisa está fundamentada na 

interrelação entre desenvolvimento humano e social embasada em Amartya Sen 

(2000), que amplia o conceito de desenvolvimento na perspectiva da liberdade. 

Sen (2000) considera a existência do desenvolvimento à medida que 

se ampliam as liberdades individuais, não podendo conceber o desenvolvimento se 

as condições para essa expansão não se realizam. A liberdade não é apenas o fim 

primordial do desenvolvimento, mas é também o seu principal meio, sendo que o 

primeiro consiste no papel constitutivo da liberdade e o segundo como seu papel 

instrumental. Assim, as liberdades instrumentais, que contribuem para a capacidade 

geral de um indivíduo de viver mais livremente, tendo o efeito de complementar e 

reforçar umas às outras, são categorizadas em cinco tipos: liberdade política, 

facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e 

segurança protetora.  

Assim, concebendo o desenvolvimento enquanto um processo humano 

e social, Gea (2015, p. 13, grifo do autor) concluiu em sua pesquisa que o 

desenvolvimento humano pode ser entendido “[...] por meio das mudanças que 

ocorrem durante o ciclo vital, mediante as interações de diversos fatores como 

hereditariedade, ambiente, condição socioeconômica, cultura, [...]” entre outros, e o 

desenvolvimento social como “[...] um processo de ampliação das potencialidades 

da pessoa humana e de sua condição de agente, tendo como um dos instrumentais 

básicos deste processo as políticas públicas.”  

Gadelha e Costa (2013) consideram que a saúde, como fator básico de 

cidadania, é parte inerente e estratégica do desenvolvimento social. Para Giovanella 

et al. (2019) a relação entre o desenvolvimento social e econômico e as condições 

ambientais no processo saúde-doença é reconhecida na CF de 1988, que ao definir 

a “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, [...].” (BRASIL, 1988), 

coloca que as ações e serviços públicos de saúde devem seguir as diretrizes de 

descentralização, participação social e atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, o que alinha-se a essência da Declaração de Alma-Ata, que 

trouxe a promoção e proteção da saúde como essencial para a contínuo 

desenvolvimento econômico e social. 
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3 POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

 

Nem sempre o Brasil ofertou um sistema de saúde à toda população, 

ao longo da história características marcantes que acompanharam as tendências 

políticas e econômicas colaboraram para a criação do sistema atual. A evolução da 

política de saúde aconteceu com estreita relação com a política econômica e social, 

obedecendo a ótica do capitalismo nacional e influenciado pelo capitalismo 

internacional. A saúde pública não se constitui como uma prioridade política, 

recebendo atenção apenas nos momentos do surgimento de doenças. Foram 

vivenciados inúmeros desafios, avanços e retrocesso até que permearam a 

construção do Sistema Único de Saúde (SUS), que em 2022 completa 34 anos 

(PAIM, 2018). 

Tendo em vista a compreensão do sistema de saúde brasileiro, será 

feito alguns apontamentos sobre a constituição da política de saúde no Brasil. Desde 

o período colonial até o início da República o acesso aos serviços de saúde era 

restrito a uma parcela pequena da sociedade que tinha condições de pagar pelos 

serviços, tal situação fez com que ocorresse uma crise sanitária e epidemiológica 

com o surgimento de várias epidemias, sendo que aqueles que não possuíam 

acesso aos serviços de saúde foram os mais afetados. Neste momento, a saúde não 

era entendida como um direito universal e sim ela era garantida apenas aqueles que 

trabalhadores registrados que contribuíam para a Previdência Social. A 

responsabilidade da medicina curativa era exclusiva do Ministério da Previdência 

Social e o Ministério da Saúde era responsável pelas ações e programas de saúde 

visando o controle das doenças epidêmicas, principalmente nas áreas fundamentais 

para a economia agraria exportadora (BRASIL, 2011). 

Neste cenário, as campanhas sanitárias foram elegidas como modelo 

de intervenção de combate às epidemias rurais e urbanas e as ações de 

saneamento básico estavam centradas nas áreas de interesse comercial. Houve a 

imposição legal da vacinação contra a varíola, o que desencadeou uma revolta 

popular (Revolta da Vacina) liderada por opositores políticos do governo e médicos 

contrários a vacinação (LUZ, 1995). Logo após estes acontecimentos houve o 
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surgimento do nascimento da saúde pública com o modelo de intervenção chamado 

de sanitarismo campanhista, que se caracterizava por desenvolver ações de 

educação sanitária da população como forma de prevenção de doenças 

(POLIGNANO, s/d), portanto apresentava uma abordagem coletiva e ambiental da 

doença e caracterizava-se pela pratica autoritária (BERTOLOZZI; GRECCO, 2004). 

Ademais, o modelo clínico curativo-privatista, também estava presente e era 

realizado pelas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP’s). As CAP’s eram 

financiadas com recursos das empresas, do governo e dos empregados. Tinham 

como finalidade, além dos benefícios previdenciários, a assistência médica aos 

trabalhadores segurados e seus familiares (SOUTO-DE-MOURA; SOUTO-DE-

MOURA, 1997). 

Esta situação motivou o engajamento dos movimentos populares em 

busca de um sistema de saúde que fosse democrático e que todas as pessoas 

tivessem o direito de usufruir, foi assim que o Movimento da Reforma Sanitária 

ganhou força e foi conduzida pela sociedade civil, e não pelo governo ou partidos 

políticos ou órgãos internacionais (PAIM et al., 2011). 

O clima fervoroso de ampliação da cidadania favoreceu colocar a 

saúde na agenda política e maximizar as propostas da Reforma Sanitária. Assim a 

realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que oportunizou um 

espaço importante para o debate dos problemas do sistema de saúde e de 

propostas de reorganizar a assistência médica e de saúde pública. Tal conferência 

foi de suma importância para a aprovação e criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). E todo o movimento sanitário, após várias discussões e propostas, conseguiu 

atingir a Assembleia Nacional Constituinte, sendo aprovada na Constituição Federal 

de 1988 o direito à saúde como um bem universal e de obrigatoriedade a ser 

ofertado pelo Estado (BRASIL, 2011).  

Neste momento, o conceito saúde é visto de forma mais ampliada e 

não reducionista considerando que o estado de saúde não se restringe a ausência 

de doença. Saúde então, é entendida como um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social., passa a ser apresentada como um valor coletivo, um bem de todos, 

no qual todos têm direito aos princípios de cidadania, advindo de condições de 

alimentação, moradia, renda, lazer e educação (BRASIL, 2011).  

Partindo desta compreensão de saúde, no dia 19 de setembro de 1990 

foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, que instituiu o Sistema Único de 
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Saúde (SUS) e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências (BRASIL, 1990a). E no dia 28 de 

dezembro de 1990 é publicada a Lei nº 8.142, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências (BRASIL, 1990b). 

Muitos anos se passaram e em 2011 foi publicado o Decreto nº 7.508, 

que regulamentou a Lei nº 8.080 e que trouxe como responsabilidade às Comissões 

Intergestores (tripartite na direção nacional e bipartite na direção estadual), em todos 

os âmbitos, pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de 

saúde integrados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2011b, 2021a).  

Pode-se afirmar que a criação do SUS resultou de um processo social 

que necessitou de muita luta política, sendo que seus princípios condizem com as 

proposições feitas pelo movimento de redemocratização do país. O SUS rompeu 

com a trajetória de formação do Estado brasileiro assentada na centralização e 

fortaleceu a concepção de cidadania que vinculava os direitos sociais à inserção no 

mercado de trabalho e também tem sido capaz de estruturar e consolidar um 

sistema público de saúde de enorme relevância, com reconhecimento internacional. 

O setor saúde deve ser visto como um espaço de produção, desenvolvimento, 

criação de empregos e de riqueza a nação e como fator imprescindível ao 

desenvolvimento (BRASIL, 2009, 2011a).  

Além das suas raízes primordiais de universalização, igualdade e 

equidade, há outros princípios importantes que são determinantes para o 

funcionamento do SUS, que seriam a descentralização dos serviços de saúde, a 

regionalização e hierarquização da rede e participação da sociedade. O intuito seria 

o de reforçar aos municípios para o suporte à sua população com o objetivo principal 

de promoção de saúde e prevenção de doenças (BRASIL, 2000).  

Portanto, um sistema de abrangência nacional que trabalha em 

conjunto com sistemas de cada estado e do Distrito Federal, que por sua vez 

trabalham com os sistemas de cada município. Cada esfera do governo tem suas 

obrigações definidas e funcionam interligando todo o sistema de saúde no país para 

atender à população. Quando um munícipio não consegue oferecer determinado 

serviço de saúde, podem ocorrer negociações entre gestores municipais próximos 
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para articulação da rede. Sendo que os sistemas de saúde municipais são os 

maiores responsáveis pela execução direta dos serviços de saúde (BRASIL, 2000). 

Muitos foram os avanços na oferta de ações e serviços de saúde ao 

longo de toda a criação do SUS, podendo destacar as melhorias nas ações de 

vigilância em saúde, o programa de controle de Tabagismo, o controle e tratamento 

do Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(HIV/AIDS) , a realização de transplantes de órgãos e tecidos, o sucesso do 

Programa Nacional de Imunização, manejo das condições crônicas, como é o caso 

do diabetes mellitus, dentre outras ações em saúde (PAIM, 2018). 

Entretanto há alguns obstáculos e ameaças ao SUS que estão 

relacionados as várias vertentes nos campos social, político e econômico, como por 

exemplo: o povo brasileiro, que possui uma cultura intrínseca que favorece ao 

individualismo e distinção, dificultando o exercício de políticas de coletividade; a 

relutância de profissionais da saúde que não estão engajados nas políticas públicas 

de saúde; o interesse econômico de grandes grupos como operadoras de saúde, 

indústria farmacêutica e de equipamentos e produtos médico hospitalares (PAIM, 

2018). Esses obstáculos e dificuldade do SUS são motivos de debates e 

preocupação, por impedirem sua consolidação e o ameaçarem de sucumbir 

progressivamente. Segundo Nelson Santos (2013) podemos destacar quatro 

obstáculos ao SUS: o baixo financiamento por parte do governo federal, o auxílio 

crescente de recursos federais ao mercado de planos privados, a rigidez 

burocratizada técnico-administrativa por parte do Estado e a privatização da gestão 

pública.  

Na contramão do objetivo de universalidade na saúde originada do 

Movimento da Reforma Sanitária, o SUS foi, ao longo dos anos, sofrendo gradativa 

segmentação e colocando em cheque o seu caráter universal e se relacionando com 

outros subsistemas existentes, como os subsistemas privados - a saúde 

suplementar e o desembolso direto (MENDES, 2019). 

Diante, dos avanços e desafios é necessária uma análise crítica e 

protetiva do sistema de saúde universal, que é o SUS, uma vez que sua criação 

resultou de um processo social que necessitou de muita luta política, sendo que 

seus princípios condizem com as proposições feitas pelo movimento de 

redemocratização do país, sendo que o setor saúde deve ser visto “[...] como um 

espaço de produção, desenvolvimento, criação de empregos e de riqueza para a 
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nação e como fator imprescindível ao desenvolvimento.” (BRASIL, 2009; 2011a, p. 

29). 

Por fim, a adoção de políticas públicas de saúde que visam o conceito 

ampliado de saúde e buscam pela valorização da dignidade humana, são respostas 

sociais às necessidades de saúde da população considerando os determinantes 

sociais do processo saúde doença.  
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4 MANEJO DAS CONDIÇÕES CRÔNICAS E AS REDES DE 

ATENÇÃO À SAÚDE  

 

 

As condições de saúde são circunstâncias na saúde das pessoas que 

se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem respostas 

sociais reativas ou proativas, episódicas ou contínuas e fragmentadas ou integradas, 

dos sistemas de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e dos usuários 

(MENDES, 2012).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica as condições de 

saúde como condições agudas e condições crônicas e essa categorização se 

mostra mais adequada para descrever o espectro dos problemas de saúde e 

referenciar a organização dos sistemas de atenção à saúde do que a classificação 

em doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis, que foi utilizada durante 

os tempos anteriores (MENDES, 2012). 

Apesar da relevância da classificação entre doenças transmissíveis e não 

transmissíveis, principalmente na etiopatogenia desses agravos, do ponto de vista da 

resposta social aos problemas de saúde, algumas doenças transmissíveis, pelo longo 

período de seu curso, estão mais próximas da lógica de enfrentamento das doenças 

crônicas que das doenças transmissíveis de curso rápido (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2003; MENDES, 2012), como é o caso das hepatites virais, aids, 

tuberculose, hanseníase, dentre outras.  

Diante disto, as condições que geralmente se apresentam com curso 

curto (inferior a três meses de duração), autolimitadas, com formas de 

enfrentamento do tipo episódicas, reativas e com foco na queixa-conduta, com boa 

resposta a tratamentos específicos, devem ser consideradas condições agudas. 

Diferentemente disso, as condições crônicas têm um período de duração mais ou 

menos longo, superior a três meses, com formas de enfrentamento contínuas, 

proativas, com foco nas pessoas por meio de cuidados permanentes e, nos casos 

de algumas doenças crônicas, tendem a apresentar-se de forma definitiva e 

permanente (VON KORFF et al., 1997; SINGH, 2008; MENDES, 2012).  
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Conforme Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014, considera-se 

doenças crônicas as que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, 

que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de 

estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à 

cura (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). As condições crônicas, especialmente as 

doenças crônicas, se iniciam e evoluem lentamente, como é o caso da diabetes 

mellitus. Tais condições crônicas são multicausais incluindo hereditariedade, estilos 

de vida, exposição a fatores ambientais e a fatores fisiológicos. Normalmente, faltam 

padrões regulares ou previsíveis para a determinação das condições crônicas 

(MENDES, 2012). 

Tendo esclarecido a diferença entre condição aguda e condição 

crônica, é possível olhar para o sistema de saúde do Brasil e interpretar o momento 

atual. A situação de saúde no Brasil se caracteriza por uma transição demográfica 

acelerada, para o ano de 2045 no Brasil será possível observar uma pirâmide etária 

típica de populações envelhecidas.   

O envelhecimento populacional acelerado resulta em um aumento 

relativo das condições crônicas, em especial das doenças crônicas, porque elas 

afetam mais os segmentos de maior idade. Em acréscimo, a situação de saúde do 

Brasil pode ainda ser caracterizada por uma situação epidemiológica de tripla carga 

de doenças, sendo analisada a partir de vertentes como a mortalidade (aumento de 

mortes causadas por doenças crônicas), a carga de doenças (as condições crônicas 

representam 75% da carga global das doenças no país) e os seus fatores de riscos 

(determinantes sociais da saúde ligados aos comportamentos e aos estilos de vida 

respondem pelo predomínio das situações crônicas) (MENDES, 2012).  

Desde 2006, implantada em todas as capitais dos 26 estados 

brasileiros e no Distrito Federal, a pesquisa Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico monitora, por inquérito 

telefônico, a frequência e distribuição dos principais determinantes das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT). 

Os indicadores “% com excesso de peso” e “% com obesidade” tiveram 

um incremento significativo ao longo dos anos. O The World Health Report 2002, da 

Organização Mundial da Saúde, aponta que excesso de peso e obesidade são 

determinantes importantes da saúde e levam ao aumento da pressão arterial, níveis 

de colesterol desfavoráveis e aumento da resistência à insulina. Eles aumentam os 
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riscos de doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral, diabetes mellitus e 

muitas formas de câncer (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).  

Este cenário proporcionou a implantação do Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT) no Brasil, 2011-2022, objetivando preparar o país para enfrentar e controlar 

as DCNT, como é o caso do: acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão arterial 

sistêmica, câncer, diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas. O Plano 

aborda ainda os fatores de risco: tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade 

física, alimentação inadequada e obesidade (BRASIL, 2021).  

Além disso, considerando a publicação da Portaria nº 4.279, de 30 de 

dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a estruturação da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para superar a fragmentação da atenção e 

da gestão nas regiões de saúde e aperfeiçoar o funcionamento político institucional 

do SUS, um novo contexto na organização dos serviços surge no sentido de avançar 

na qualificação da atenção e da gestão em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Primeiramente, considera-se as RAS como arranjos organizativos de 

ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas 

por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), estando sob a 

coordenação da Atenção Primária à Saúde, conforme ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Redes poliárquicas de atenção à saúde 

 

Fonte: Mendes (2011, p. 84 apud OLIVEIRA et al., 2017, p. 24). 

 

Em contrapartida, os sistemas fragmentados de atenção à saúde se 

organizam por meio de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados, 
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incapazes de prestar uma atenção contínua à população. Geralmente, não há uma 

população adscrita de responsabilização, inviabilizando a gestão baseada na 

população. Além disso, na organização fragmentada, a Atenção Primária à Saúde 

não atua como centro de comunicação, não se comunica fluidamente com atenção 

secundária à saúde, e esses dois níveis também não se comunicam com a atenção 

terciária à saúde nem com os sistemas de apoio, conforme ilustra a Figura 2. 

 
Figura 2 – Sistema fragmentado de atenção à saúde 

 

Fonte: Mendes (2011, p. 84 apud OLIVEIRA et al., 2017, p. 25). 

 

No Quadro 1, apresenta-se algumas características que distinguem os 

sistemas fragmentados e as redes de atenção à saúde. 

 
Quadro 1 - Diferenças entre os sistemas fragmentados e as redes de atenção à saúde 

SISTEMA FRAGMENTADO REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Organizado por componentes isolados Organizado por um contínuo de atenção 

Organizado por níveis hierárquicos Organizado por uma rede poliárquica 

Coordenação inexistente Coordenação feita pela atenção primária à saúde 
(APS) 

Orientado para a atenção às condições agudas Orientado para a atenção às condições crônicas 
e agudas 

Voltado para os indivíduos Voltado para uma população 

Paciente recebe as prescrições dos profissionais 
de saúde 

Paciente é o agente corresponsável pela própria 
saúde 

Ação reativa Ação proativa 

Ênfase nas ações curativas Atenção integral 

Cuidado profissional Cuidado multiprofissional 

Gestão da oferta Gestão de base populacional 

Financiamento por procedimento Financiamento por capitação ou por desfecho de 
condição de saúde 

Fonte: Mendes (2011 apud OLIVEIRA et al., 2017, p. 25-26). 
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Com base nisso, é possível identificar que a implementação das RAS 

aponta para uma maior eficácia na produção de saúde, melhoria na eficiência da 

gestão do sistema de saúde no espaço regional, e contribui para o avanço do 

processo de efetivação do SUS (MENDES, 2011).  

No caso do cuidado em saúde de pessoas com doenças crônicas, esse 

deve se dar de forma integral, e isso só é possível se o cuidado for organizado em 

rede. Nesse sentido, a Portaria GM/MS nº 483, de 1º de abril de 2014, redefine a 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas 

linhas de cuidado apontando 13 princípios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

O objetivo da rede é: realizar a atenção integral à saúde das pessoas 

com doenças crônicas, em todos os pontos de atenção (promoção e proteção da 

saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

danos e manutenção da saúde); e fomentar a mudança no modelo de atenção à 

saúde, por meio da qualificação da atenção integral às pessoas com doenças 

crônicas e da ampliação das estratégias para promoção da saúde da população e 

para prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações 

(BRASIL, 2014). Nesse sentido, a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas é estruturada pelos componentes apresentados na Figura 3 

(BRASIL, 2014). 

É importante destacar que para o bom funcionamento da rede é 

necessário que o trabalho seja compartilhado entre os profissionais da atenção 

básica e a atenção ambulatorial especializada e a atenção hospitalar, de modo 

complementar e integrado, superando a atuação fragmentada e isolada (MENDES, 

2011). 

Outro ponto que merece destaque é que um dos objetivos da Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas é fomentar a mudança no 

modelo de atenção à saúde, por isso foi proposto o Modelo de Atenção às 

Condições Crônicas (MACC) (MENDES, 2011). 

O modelo de atenção à saúde, por si, organiza o funcionamento da 

RAS ao definir a forma como a atenção é realizada na rede e como os diversos 

pontos se comunicam e se articulam. Desse modo, considerando o que já se 

conhece sobre a RAS, pode-se inferir que, de acordo com as diretrizes para a 

implementação da rede, é necessária uma mudança no modelo hegemônico no 
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SUS, que é centrado no atendimento à demanda espontânea e na agudização das 

doenças crônicas. 

 

Figura 3 – Componentes da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas 

 
Fonte: Oliveira et al. (2017, p. 29). 

 

Nesse sentido, é fundamental, então, uma organização que 

proporcione a intersetorialidade para a promoção da saúde, contemple a 

integralidade dos saberes com o fortalecimento do apoio matricial, considere as 

vulnerabilidades de grupos ou populações e suas necessidades, qualificando e 

fortalecendo as ações sobre as doenças crônicas (BRASIL, 2010).  
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As evidências recolhidas na literatura internacional sobre os modelos de 

atenção à saúde e a singularidade do SUS resultaram no desenvolvimento de um 

modelo de atenção às condições crônicas (MACC) adaptado ao sistema público de 

saúde brasileiro e desenvolvido como resposta às situações de saúde de alta 

prevalência de condições crônicas e da falência dos sistemas fragmentados para 

enfrentar essas condições (MENDES, 2012). A Figura 4 representa uma adaptação ao 

modelo. 

 

Figura 4 – Representação esquemática do MACC 

 

 
Fonte: Mendes (2011 apud OLIVEIRA, et al., 2017, p. 33). 

 

O MACC corresponde a uma adaptação de três outros modelos, 

pirâmide de riscos, atenção crônica e determinação social da saúde. Desse modo, 

entende-se que os riscos populacionais e os determinantes sociais determinarão os 

níveis de atuação nas intervenções em saúde promocionais, preventivas e de gestão 

da clínica (MENDES, 2012). O Quadro 2 detalha os níveis de atuação nas 

intervenções em saúde, conforme a representação esquemática do MACC 

apresentada na Figura 4: 
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Quadro 2 - Níveis de atuação nas intervenções em saúde em função dos riscos 
populacionais/determinantes sociais da saúde 

 

 

Nível 1 

• Opera-se com a população total de uma rede de atenção à saúde.  

• Foco nos determinantes sociais intermediários (macrodeterminantes), 
condições de vida e de trabalho, o acesso aos serviços essenciais e as redes 
sociais e comunitárias.  

• Intervenções de promoção da saúde realizadas por meio de ações 
intersetoriais. 

Nível 2 • Opera-se com subpopulações estratificadas por fatores de risco.  

• Foco nos determinantes proximais ligados aos comportamentos e aos estilos 
de vida.  

• Intervenções de prevenção de doenças, voltadas para indivíduos e 
subpopulações.  

• Modificação de fatores de risco comportamentais, tais como a alimentação 
inadequada, o sedentarismo, o tabagismo, o excesso de peso e o uso excessivo 
de álcool. 

Nível 3 • Trabalha-se com subpopulações com doença crônica estabelecida.  

• Condições crônicas de baixo ou médio risco ou fatores de risco 
biopsicológicos.  

• Ações de autocuidado apoiado, mas existe também a atenção clínica ao 
indivíduo realizada, de maneira geral, pela Atenção Básica. 

Nível 4 • Opera-se com subpopulações com condição crônica de alto ou muito alto risco. 

• Autocuidado apoiado e necessidade mais significativa de cuidados 
profissionais, incluindo o especializado. 

Nível 5 • Opera-se com subpopulações que apresentam condição de saúde muito 
complexa e que chegam a consumir a maior parte dos recursos globais de um 
sistema de atenção à saúde.  

• Intervenções podem ser realizadas pela tecnologia da gestão de caso e, em 
geral, exigem planos de cuidado mais singulares. 

Fonte: Brasil (2013 apud OLIVEIRA et al., 2017, p. 34-35). 

 

Esse modelo de atenção possui três âmbitos de aplicação para os 

cuidados inovadores para as condições crônicas (CICC): o âmbito MACRO, o âmbito 

MESO e o âmbito MICRO, conforme apresentado na Figura 5. 

O âmbito micro é representado pela tríade: pessoas usuárias e suas 

famílias, equipe de saúde e grupos de apoio da comunidade. Os objetivos 

fundamentais nesse âmbito são: preparar, informar e motivar cada elemento dessa 

tríade (MENDES, 2012). 
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Figura 5 - Âmbitos de aplicação do MACC 

 
Fonte: UNA-SUS. UFMA (2017 apud OLIVEIRA et al., 2017, p. 35). 

 

O âmbito meso propõe uma mudança de foco das organizações de 

saúde, incorporando um modelo de atenção que dê conta não só de condições 

agudas mas também da atenção às condições crônicas. Para isso, atuar junto à 

comunidade é indispensável a fim de integrar os recursos da organização com os 

recursos comunitários (MENDES, 2012).  

No âmbito macro o trabalho deverá ser direcionado a elaborar políticas 

que considerem as singularidades das condições crônicas, que desenvolvam essas 

redes de forma sustentável (MENDES, 2012). 

A organização da estrutura de uma rede de atenção ao diabetes 

mellitus é fundamental para atendimento eficiente e eficaz na reorganização do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as propostas de organização de redes de 

atenção ao DM, há o modelo de organização de Mendes (2009 apud OPAS, 2010) 

que idealiza uma rede poliárquica, sendo a Atenção Primária o centro, e articula e 

organiza a rede de atenção dentro de uma linha de cuidado pactuada entre todos os 

níveis envolvidos. A Figura 6 apresenta esquema que ilustra esse modelo de redes 

de atenção: 
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Figura 6 – Modelo de rede poliárquica 

 

Fonte: OPAS (2010 apud OLIVEIRA et al., 2017, p. 41). 

 

Diante deste contexto e considerando que o DM é uma doença crônica 

de grande impacto epidemiológico, com elevado custo para o serviço de saúde e 

com grande repercussão na morbimortalidade, fazendo com que seja alvo de 

grandes estudos, investimentos científicos e elaboração de fluxograma de 

atendimento, além de medidas de adesão aos tratamentos. É um problema de 

saúde considerado condição sensível à Atenção Primária, ou seja, evidências 

demonstram que o bom manejo deste problema ainda na Atenção Básica evita 

hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares 

(ALFRADIQUE et al., 2009), além de complicações oftalmológicas que podem 

causar a perda irreversível da visão, a cegueira, impactando para sempre a 

qualidade de vida da pessoa e no desenvolvimento social de toda nação, seja uma 

região, município, estado, país ou mundo. 
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5 ADOECIMENTO POR DIABETES E A RETINOPATIA DIABÉTICA 

 

 

Como já visto anteriormente, o diabetes mellitus (DM) é considerado 

como um sério problema de saúde pública em nível internacional. Para o melhor 

manejo da doença é recomendável utilizar a classificação do DM, que permite que 

seja realizado o tratamento adequado, estratégias de rastreamento de comorbidades 

e de complicações crônicas (SILLER et al., 2020). A Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) recomenda sua classificação baseada em sua etiopatogenia, sendo: 

diabetes tipo 1 (DM1), diabetes tipo 2 (DM2), diabetes gestacional (DMG) e os 

outros tipos de diabetes (ADA, 2014). 

O diabetes tipo 2 é o mais comum em adultos, frequentemente 

associado a obesidade e ao envelhecimento. Seu início é insidioso e caracterizado 

por resistência à insulina e diminuição parcial da secreção de insulina pelas células 

beta pancreáticas. Algumas características presentes são a acantose nigrans e a 

hipertrigliceridemia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2021). 

O diabetes tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes, 

caracterizado pela destruição das células beta do pâncreas devido autoimunidade 

causando deficiência importante de insulina. Tem início abrupto e necessita de 

insulinoterapia plena desde o diagnóstico ou após curto período (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2021). 

Há uma grande variedade de manifestações clínicas e condições 

associadas ao diabetes, porém os estudos epidemiológicos tentam elucidar a 

história natural e a patogênese do diabetes baseado nas alterações glicêmicas 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019-2020). 

Diabetes mellitus é uma das doenças crônicas que mais cresce no 

mundo e uma das principais causas que provocam perda visual adquirida (TING; 

CHEUNG; WONG, 2016). Estabelecer a prevalência e a quantidade de pessoas 

afetadas é importante para planejamento de ações e alocação de recursos 

destinados ao seu cuidado (WILD et al., 2004). 

Em 2021, estima-se que 537 milhões de pessoas em idade de 20-79 

anos apresentam diagnóstico ou ainda não receberam o diagnóstico de diabetes em 
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todo o mundo. A expectativa é de que este número aumente para 643 milhões em 

2030 e para 783 milhões em 2045. Enquanto que a estimativa de crescimento da 

população mundial neste período é de 20%, a estimativa do aumento do diabetes é 

de 46% (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2021). 

Em nível nacional, o Brasil ocupa a sexta posição no ranking de 

diabetes entre adultos de 20-79 anos. Em 2021, estima-se uma população de 15,7 

milhões, aumentando para 23,2 milhões em 2045. A China lidera com 140,9 milhões 

em 2021 e 174,4 milhões em 2045. A mortalidade atribuível ao diabetes nas idades 

de 20 a 79 anos no Brasil foi de 121.082 pessoas em 2011 e cerca de 214.175 

pessoas em 2021 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2021). 

O Diabetes é responsável por inúmeras despesas do poder público ao 

custear despesas de saúde. No ano de 2011, a despesa por pessoa foi de 1.038 

dólares, no ano de 2021 cerca de 2.728,5 dólares e estima-se que em 2030 seja de 

3.070,4 dólares, atingindo cerca de 3.269,5 dólares por pessoa em 2045 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2021). Dentre as complicações, o 

diabetes é a causa mais frequente de cegueira nos países industrializados entre as 

populações ativas, correspondendo a 30% dos pacientes cegos. As alterações 

oculares que podem evoluir à cegueira no diabetes mellitus são: retinopatia diabética 

(70%), catarata, glaucoma e neuro-oftalmopatia (OTTAIANO et al., 2019).  

Cerca de 1 a 3% da população mundial é acometida pelo DM. Segundo 

dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, a prevalência do DM na população 

brasileira com idade entre 30 e 69 anos é de 7,6%, sendo São Paulo, Porto Alegre e 

João Pessoa as capitais com maior prevalência. Aproximadamente 85% dos casos 

se manifestam após os 40 anos de idade, apenas 5% antes dos 20 anos. A RD 

ocorre em quase todos os pacientes com DM tipo 1 e em mais de 60% dos 

pacientes com DM tipo 2 (OTTAIANO et al., 2019). 

É sabido alguns fatores de risco para o desenvolvimento da RD:  

- O tempo de evolução do Diabetes é o principal fator relacionado e 

cerca de 98% dos pacientes usuários de insulina há mais de 15 anos serão 

afetados; 

- Controle metabólico, a glicemia elevada é considerada o segundo 

fator de risco mais importante para o desenvolvimento da RD. O controle metabólico 

inadequado está associado a um pior prognóstico tanto no surgimento quanto na 

progressão da RD: 



41 
 

- Tipo do DM, as pessoas que vivem com diabetes tipo 1 apresentam a 

RD mais frequentemente e em formas mais graves do que o tipo 2; 

- Genética, é o fator de risco mais estudado na atualidade; 

- Outros fatores também são conhecidos, como a presença de 

hipertensão arterial, tabagismo, gravidez, nefropatia e fatores oculares. 

Diante desta complexa condição crônica que é a retinopatia diabética é 

necessário esforços científicos e políticas públicas que promova a saúde, que 

previna as complicações, que garanta a assistência precoce e oportuna, bem como 

a reabilitação daqueles que necessite. Pois assistir às pessoas de forma ampla é 

investir em desenvolvimento da sociedade é buscar pela vivência plena, gozando da 

liberdade de ter saúde, educação, moradia digna e um subsídio econômico. 

As políticas públicas devem ser voltadas para a melhoria de vida das 

pessoas com consequente prosperidade econômica do país, e não o contrário. A 

saúde deve ser o foco, no seu conceito mais amplo de bem-estar físico, psíquico e 

social. O cuidado das pessoas com retinopatia diabética é somente um ponto 

importante nesse caminho, dentre tantos outros na construção de uma sociedade 

saudável. 
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6 OBJETIVOS  

 

 

6.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar o perfil social e de utilização dos serviços de saúde pelas 

pessoas com retinopatia diabética e sua relação com o desenvolvimento social 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

I - Descrever o perfil sociodemográfico das pessoas com retinopatia 

diabética; 

II - Analisar a utilização dos serviços de saúde com retinopatia 

diabética e a influência no desenvolvimento social  

III – Discutir sobre as repercussões da retinopatia diabética no 

desenvolvimento social.  
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

7.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem quantitativa. 

Optou-se pela pesquisa descritiva por ela possibilitar a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de 

relações entre as diversas variáveis (GIL, 2017).  

 

 

7.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo foi realizado na Casa do Diabético e no Centro 

Oftalmológico do município de Franca-SP, sede da 14ª Região Administrativa. Tal 

município está localizado no interior do Estado de São Paulo, a 400 km da capital 

estadual, com uma população estimada em aproximadamente 347 mil habitantes 

(FRANCA, 2022). 

O município de Franca-SP se destaca no estado e no país, pelos seus 

indicadores de longevidade, expectativa de vida, mortalidade infantil, gasto per capita com 

saúde, infraestrutura local instalada, entre outros (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022), pertence à Rede Regional de Atenção à Saúde 

(RRAS) 13, que se localiza na Macrorregião Nordeste do Estado de São Paulo e é 

composta pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) de Araraquara, Barretos, 

Franca e Ribeirão Preto, com 90 municípios agregados em 12 Regiões de Saúde, 

abrangendo uma população de cerca de 3.512.254 habitantes (2017), sendo que a DRS 

VIII (Franca) é composta por 22 municípios e  possui uma população estimada de 

683.157 hab. (FRANCA, 2022). 
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Figura 7 – Redes Regionais de Atenção à Saúde. Estado de São Paulo, 2011. 

 
Fonte: Franca (2022, p. 5). 

 

 

Figura 8 – Divisão geográfica da RAS 13 – Araraquara-Barretos-Franca- Ribeirão 

Preto 

 
Fonte: Franca (2022, p. 6). 
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O Município de Franca é composto por uma rede de estabelecimentos de 

saúde própria, divididos nas seguintes área: 

 Serviços de atenção primária: 19 Unidades Básicas de Saúde, 

algumas com estratégia Saúde da Família;  

 Serviços de urgência e emergência: 01 Pronto Socorro Adulto, 01 

Pronto Socorro Infantil, 02 UPA’s Jardim Anita e Aeroporto 1, 04 

Unidades Móveis de Nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência 

(SAMU);  

 Serviços especializados: 01 Casa do Diabético, 01 Centro 

Oftalmológico, 01 Centro de Saúde, 10 Ambulatórios de 

Especialidades (Tuberculose, Hanseníase, Renais Crônicos, 

Gestante de Alto Risco, Criança de Alto Risco, Centro de 

Convivência do Idoso, Assistência Especializadas DST/AIDS, 01 

Ambulatório de Saúde Mental Adulto, 01 Ambulatório de Saúde 

Mental Infantil (NAIA), 01 Consultório na Rua, 01 CAPS III 24h 

(Centro de Atenção Psicossocial), 01 CAPS AD (Atenção 

Psicossocial Álcool e Droga), 01 Centro de Referência de Saúde do 

Trabalhador (CEREST), 01 Centro de Diagnóstico e Imagem (CDI), 

01 Laboratório Municipal de Análises Clínicas, 01 Odontomóvel, 01 

Núcleo de Gestão Assistencial (NGA-16), 01 Serviço de Reabilitação 

Auditiva; 01 Central de Regulação Médica das Urgências,  01 

Central de Regulação Municipal, 01 Serviço de Verificação de Óbito 

(SVO), 01 Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), 01 Serviço de 

Remoção Interna e Externa de Pacientes, Vigilância em Saúde 

(Epidemiológica, Sanitária e Ambiental), Farmácia de Manipulação 

(FRANCA, 2022). 

 Serviços hospitalares: a rede contratada/conveniada conta com o 

Complexo Hospitalar Fundação Santa Casa de Franca que integra 

um Hospital geral, Hospital do Coração e Hospital do Câncer 

(ambulatorial); 
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 Laboratórios contratados: 03 Clínicas de Diagnóstico por Imagem, 

06 Laboratórios de Análises Clínicas; com 01 Laboratório de 

Citologia (FRANCA, 2022).  

O local de estudo selecionado foi o Centro Oftalmológico, que é um 

estabelecimento de saúde que oferta assistência especializada em oftalmologia. O serviço 

não está equipado e organizado para oferecer atendimento de retina, porém um dos 

médicos servidores público é especialista em retina. O serviço de referência para 

atendimento aos pacientes francanos com necessidades da especialidade retina é o 

Ambulatório Médico de Especialidade (AME) do município de Ituverava. 

O Centro Oftalmológico de Franca é mantido pela Prefeitura Municipal em 

parceria com o Lions Club, que realizou a compra de muitos equipamentos da 

oftalmologia. O serviço dispõe de uma adequada infraestrutura com recepção, três 

consultórios oftalmológicos, uma sala de pequenas cirurgias, sala especifica e de 

campimetria, expurgo e almoxarifado.  

Ao lado do Centro Oftalmológico está situada a Casa do Diabético, que atende 

as pessoas que vivem com morbidades endocrinológicas, seja adulto ou infantil. Com 

exceção dos médicos, o gestor da unidade e a equipe multiprofissional (enfermeiro, técnico 

de enfermagem, nutricionista e assistente social) são compartilhados entre os dois serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A assistência à urgência e emergência aos pacientes com lesão ocular é 

realizada na Santa Casa de Franca, entretanto apresenta limitada infraestrutura para 

procedimento cirúrgico, sendo necessário referenciar os casos via sistema Central de 

Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).  O Hospital Santa Casa é 

considerado como hospital de ensino, cenário de práticas para estudantes de medicina e 

demais cursos da área da saúde do município e região, conta com equipe de plantão 

presencial de oftalmologistas (FRANCA, 2022). 

 

 

7.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A população do estudo foi composta por pacientes diagnosticados com 

diabetes e retinopatia diabética que foram atendidos em serviço especializado em 

retina no ano de 2020. 

Critérios de inclusão: 
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-  Ser residente no município de Franca-SP; 

-  Ter prontuário eletrônico no sistema informatizado da Prefeitura 

Municipal de Franca; 

-  Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

-  Não pertencer ao sistema prisional. 

 

 

7.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados em dois momentos: em um primeiro 

momento foram identificados e selecionados os pacientes que conseguiram 

atendimento em um Ambulatório Médico Especializado em retinopatia diabética que 

é referência para atendimento das pessoas residentes em Franca – SP, e coletadas 

suas informações de identificação. Em um segundo momento foi realizada a coleta 

de dados por meio do instrumento disponível no Apêndice A. Utilizou-se o sistema 

Sigs, que é o prontuário eletrônico do município de Franca, para coleta das 

informações.  

O instrumento estruturado é dividido em quatro seções: I – dados 

sociodemográficos das pessoas com diabetes e que foram encaminhadas para 

especialidade de retina; II – dados clínicos das pessoas com diabetes e que foram 

encaminhadas para especialidade de retina; III – dados das pessoas com diabetes e 

acompanhamento com oftalmologia. 

 

 

7.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados coletados foram analisados por meio do programa Statistics 

12.0. Foram utilizadas técnicas de estatística descritiva: medidas de frequência 

absoluta e frequência relativa para as variáveis categóricas.   
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7.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Atendendo à Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Municipal 

de Franca (Uni-FACEF), sob Parecer n° 4.972.397 

Esta pesquisa não oferecerá benefícios diretos aos participantes, 

porém dentre seus benefícios indiretos poderá trazer contribuições tanto no campo 

acadêmico, quanto para a reflexão acerca desta temática, fortalecendo a avaliação 

de políticas públicas de saúde propiciando oportunidades de melhoria dos processos 

de trabalho na assistência as pessoas com diabetes, e com retinopatia diabética, em 

particular. 
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8 RESULTADOS 

 

 

Foram avaliadas 33 pessoas que vivem com diabetes mellitus do tipo II 

e que desenvolveram retinopatia. Em relação ao perfil sociodemográfico a idade 

média identificada foi de 63,5 anos, desvio padrão 13,4 anos, sendo que a pessoa 

mais nova tinha 29 anos e a mais velha 81 anos, 69,7% (23) eram do sexo feminino, 

87,9% (29) eram da raça branca, tabela 1. 

 
Tabela 1 – Distribuição de frequência das características sociodemográficas das 

pessoas com retinopatia diabética* no município de Franca, 2021 

*Pessoas com RD participantes da pesquisa.     

Fonte: Fábio José Gazaffi (2022). 

 

 

Quanto aos dados clínicos das pessoas com retinopatia diabética que 

foram atendidas no ambulatório de especialidade oftalmologia – retina: 27 (81,9%) 

apresentaram registro com tempo de diagnóstico do diabetes mellitus superior a 10 

anos, sendo que 23 (69,7%) faziam tratamento com insulina e 19 (57,6) via oral, 

sendo possível registrar mais de uma resposta no item de tratamento; 21 (63,64%) 

possuíam registro de adesão ao uso da medicação do diabetes, 28 (84,84%) não 

faltaram em consulta médica; 32 (96,96%) apresentaram registro de seguimento nos 

últimos cinco anos, tabela 2.  

Em relação ao registro em prontuário sobre o seguimento clínico: 31 

(93,93%) realizaram acompanhamento com médico clínico geral, 28 (84,85%) não 

realizaram acompanhamento com médico endocrinologista, 22 (66,67%) não 

Características sociodemográficas 
Pessoas com  

retinopatia diabética 

n % 

Sexo 

Feminino 23 69,70 

Masculino 10 30,30 

 33 100,00 

Faixa etária 

18 – 39 anos 3 9,10 

40 – 60 anos 8 24,24 

> 60 anos 22 66,66 

 33 100,00 

Cor/Raça 

Branca 29 87,90 

Negra 3 9,10 

Parda 1 3,00 

 33 100,0 
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realizaram acompanhamento com médico de família e comunidade, 30 (90,1) não 

realizaram acompanhamento com nutricionista, Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição de frequência do perfil de utilização dos serviços de saúde 
pelas pessoas com retinopatia diabética no município de Franca, 2021 

     *Tempo de registro no prontuário 

    ** Foi possível inserir mais de uma resposta nesta variável 

    *** Outros profissionais de saúde: Angiologista, Ginecologista, Nefrologista, Cardiologista, 

Dermatologista, Ortopedista, Neurologista, Hematologista, Urologista, Otorrinologista, 

Oncologista, Psiquiatra, Geriatra e Reumatologista. 

    Fonte: Fábio José Gazaffi (2022). 

 

Dados clínicos  
Pessoas com  

retinopatia diabética 

n % 

Tempo de diagnóstico de 
diabetes* 

Até 5 anos 0 0 

6 a 10 anos 6 18,10 

Maior que 10 anos 27 81,90 

 33 100,00 

Tipo de tratamento do diabetes** 

Reeducação alimentar 2 6,06 

Atividade física 2 6,06 

Oral 19 57,60 

Insulina 23 69,70 

Sem informação 1 3,03 

Adesão ao tratamento do diabetes 

Sim 21 63,64 

Não 10 30,30 

Sem informação 2 6,06 

Falta em consulta médica 

Sim 3 9,10 

Não 28 84,84 

Sem informação 2 6,06 

Seguimento clínico nos últimos 5 
anos  

Sim 32 96,96 

Sem informação 1 3,04 

Seguimento clínico com médico 
clínico geral 

Sim 31 93,93 

Não 2 6,07 

Seguimento clínico com médico 
endocrinologista 

Sim 5 15,15 

Não 28 84,85 

Seguimento clínico com médico 
de família e comunidade 

Sim 11 33,33 

Não 22 66,67 

Seguimento clínico com 
nutricionista 

Sim 3 9,09 

Não 30 90,91 

Seguimento clínico com outro 
profissional de saúde*** 

Sim 26 78,79 

Não 7 21,21 

Registro de utilização dos 
serviços de urgência e emergência 

Sim 32 96,96 

Não 1 3,04 

Nos últimos cinco anos quantas 
vezes utilizou o serviço de 
urgência  

Nenhuma vez 10 30,30 

1 a 3 vezes 13 39,39 

4 a 7 vezes 8 24,24 

8 ou mais 2 6,06 
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Sobre o acompanhamento com médico oftalmologista das pessoas 

vivendo com retinopatia: 23 (69,69%) não passaram em consulta com médico 

oftalmologista no ano de 2019, sendo que 23 (69,9%) apresentou registro como 

desfecho da última consulta passar por uma consulta geral de oftalmologia.   

 
Tabela 3 – Distribuição de frequência do acompanhamento com oftalmologista das 

pessoas com retinopatia diabética no município de Franca, 2021 

    * Foi possível inserir mais de uma resposta nesta variável 

   Fonte: Fábio José Gazaffi (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados clínicos  

Pessoas com  
retinopatia diabética 

n % 

Se há registro de 
consulta com médico 
oftalmologista 

Nenhuma vez 23 69,69 

1 vez 8 24,24 

2 ou mais vezes 2 6,06 

   

Desfecho da última 
consulta  com 
medico 
oftalmologista geral* 

Consulta geral 23 69,69 

Solicitação de exame oftalmológico 14 42,42 

Encaminhamento 12 36,36 

Outros 4 12,12 

Sem informação 3 9,09 
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9 DISCUSSÃO 

 

 

No Brasil, o perfil de acometimento da DM é mais expressivo nas 

mulheres, enquanto os homens apresentam aumento da prevalência nos últimos 

anos (SBD, 2022). Neste estudo a maioria dos participantes (69,70%) que 

apresentaram RD eram do sexo feminino, assim, estes dados enfatizam a 

necessidade de maior atenção deste público na agenda de saúde pública. 

A prevenção da morbimortalidade associada a DM2 demanda 

participação das pessoas que vivem com a doença no papel constitutivo de alcance 

ao desenvolvimento social por meio do planejamento e implementação das políticas 

de saúde com atenção à proteção social, alinhadas ao investimento econômico, 

oportunidades sociais e transparência das ações pactuadas entre usuários da 

saúde, profissionais e gestores (SEN, 2020).    

Os dados deste estudo demonstram o acometimento da RD na pessoa 

idosa que vive com DM2, sendo importante preditor de outras complicações micro e 

macrovasculares: doença renal, acidente vascular cerebral e doença cardiovascular, 

além da doença arterial periférica, com maior risco de ulceração e amputação dos 

membros inferiores (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2022). 

A saúde é um direito previsto na CF de 1988, está se insere enquanto 

subsidio elementar para a cidadania e emerge do desenvolvimento social e 

econômico para o provimento de condições essenciais a qualidade de vida. Diante 

disso, a prevalência da RD e demais complicações da DM2 entre pessoas idosas 

também é um indicativo de fragilidades na implementação de políticas de saúde e 

proteção social na condução da integralidade do cuidado e acesso a bens e serviços 

no setor saúde.   

O desenvolvimento social enquanto processo dinâmico decorre no ciclo 

vital com vistas as potencialidades humanas. Neste sentido, o cuidado a pessoa 

idosa, do sexo feminino, que apresenta RD precisa incluir elementos de sua história 

pessoal e social no cenário que está inserida de forma a considerar fatores 

biopsicossociais, econômicas e culturais que interferem no processo saúde-doença 

e permeiam a qualidade de vida (GEA, 2015).   
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No âmbito comunitário o vínculo com a unidade de saúde viabiliza a 

promoção da saúde e prevenção de morbidades com ênfase nas que ocorrem com 

maior frequência e podem resultar em danos incapacitantes ao indivíduo, 

especialmente a DM2. Neste contexto, apesar do controle da glicemia possibilitar a 

prevenção e progressão da RD segundo a SBD, os achados deste estudo apontam 

que a maioria dos participantes (66,67%) não apresentavam seguimento clínico com 

o médico da família e comunidade. 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o principal nível de atenção para 

prevenção da morbimortalidade decorrente de complicações da DM, sobretudo no 

âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF). O Plano de Reorganização da 

Atenção à Hipertensão Arterial (HA) e ao DM, criado em 2001, constitui importante 

estratégia para registro dos indicadores produzidos pelo o cadastramento de 

usuários no DATASUS - HIPERDIA, sendo possível analisar os fatores de risco para 

complicações, monitorar taxas glicêmicas e demais comorbidades, para gestão do 

cuidado e disponibilização dos medicamentos necessários (CARVALHO FILHA; 

NOGUEIRA; VIANA, 2011; CARVALHO, 2012; SANTOS; SILVA; MARCON, 2018). 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) recomenda o início do 

rastreamento de RD no momento do diagnóstico do DM2. Esta recomendação se dá 

devido ao diagnóstico do DM2 frequentemente ocorrer de forma tardia, após longo 

período de adoecimento, assim, quanto mais precoce o diagnóstico da RD melhor o 

prognóstico e menor o risco de dano irreversível (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2022).  

A ausência de vínculo com ESF relacionada a falta de seguimento 

clínico neste nível de atenção compromete a integralidade do cuidado sobretudo à 

pessoa idosa que vive com DM2 tanto para o diagnóstico da diabetes quanto para 

evitar complicações que possam levar a perda da acuidade visual e cegueira. 

Mediante a importância do envelhecimento ativo é imprescindível o planejamento de 

ações e estratégias individuais e grupais de educação em saúde com orientações 

sobre a importância da adesão ao tratamento farmacológico, dieta adequada e 

atividades físicas regulares (FERREIRA; NUNES, 2019). 

No que se refere a adesão ao tratamento 63,64% dos participantes 

deste estudo utilizam medicações recomendadas, sendo 69,70% em uso de insulina. 

Apesar de constituir a maioria dos participantes, a não adesão ao tratamento é 

alarmante entre os participantes deste estudo e o uso da insulina pode estar 
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relacionado a presença da DM2 descompensada, sobretudo nas pessoas com maior 

tempo de diagnóstico. Além disso, 96,96% já recorreu aos serviços de urgência e 

emergência entre uma à três vezes (39,39%) e entre quatro a sete vezes (24,24%).  

Outro estudo realizado na região Sudeste do país analisou os fatores 

associados à descompensação da glicemia capilar (superior a 250 mg/dl) em 

indivíduos com DM2 que procuram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O perfil 

destes apontou para predominância em pessoas idosas e do sexo feminino, com 

menor nível de escolaridade e com média glicêmica de 306,2 mg/dL. No que se 

refere a necessidade de internação por complicações da DM2, no último ano, 90 

(42,9%) referiram esta demanda, sendo 74 (85,1%) destas internações na UPA e 13 

(14,9%) em outros hospitais, com tempo médio entre 12horas a mais de sete dias 

(CAIXETA et al., 2020). 

Os fatores associados a complicações do DM2 são: o conhecimento 

insatisfatório sobre a doença, possível falta de orientações pela equipe de saúde; 

limitado quantitativo de  profissionais,  principalmente  de  agentes comunitários  de  

saúde  e  médicos, desatualização de protocolos clínicos, ausência de referência e 

contra referência, falta de acesso as medicações e unidades com períodos limitados 

para atendimento, desconhecimento sobre localização das unidades de saúde e 

possível falta de atuação da equipe para o estabelecimento do diagnóstico precoce 

(CAIXETA et al., 2020). 

Os achados deste estudo revelam que 93,93% dos participantes 

realizam seguimento clínico com médico generalista, mas nenhum participante 

informou seguimento com oftalmologista. No que se refere a prevenção do grau de 

acometimento da acuidade visual, as pessoas que vivem com DM devem ser 

acompanhadas anualmente por oftalmologista. Além disso, as pessoas que vivem 

com DM podem ser avaliadas pelo profissional médico generalista por meio da 

oftalmoscopia direta e do exame de acuidade visual para seguimento clínico e 

prevenção de complicações no período entre as consultas oftalmológicas anuais 

(FERREIRA; NUNES, 2019).  

Para este aspecto, a SBD recomenda estratégias que considere custo-

efetividade de acordo com as características clínicas e oftalmológicas da pessoa 

com DM e do sistema de saúde, sendo as principais estratégias para rastreamento 

de RD: mapeamento de retina por meio de oftalmoscopia indireta, a biomicroscopia 

de fundo e a retinografia. Desta forma, recomenda-se que após rastreamento inicial 
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da RD, na ausência ou em casos de RD leve, o acompanhamento anual, já nos 

casos de RD moderada à grave, recomenda-se maior frequência de revisões 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2022). 

Em relação as especialidades, outros achados importantes neste 

estudo foram o expressivo quantitativo de participantes (84,85%) que não 

apresentavam seguimento com o endocrinologista e com o nutricionista (90,91%). A 

ausência destes seguimentos pode contribuir com o desenvolvimento da Síndrome 

Metabólica na maioria das pessoas com DM2, sendo a RD a principal complicação 

(PICON et al., 2006).  

A prevalência da Síndrome Metabólica está significativamente 

associada ao sexo feminino e excesso de peso, no qual a pessoa pode apresentar 

circunferência abdominal elevada somada a, pelo menos, dois dos seguintes 

componentes: triglicérides (TG)≥150mg/dL; HDL-c<40mg/dL (homens) ou <50mg/dL 

(mulheres); Pressão arterial (PA)≥130/85mmHg ou uso de anti-hipertensivos; e, 

Glicemia de jejum (GJ)≥100mg/dL ou diagnóstico prévio de DM2, estes 

componentes podem ser controlados com auxílio do nutricionista e demais 

integrantes da equipe multiprofissional a fim de atenuar complicações sistêmicas 

irreversíveis não só para doenças cardiovasculares, mas para microangiopatia 

(PICON et al., 2006; LIRA NETO et al, 2018). 

Urge a necessidade de ações de promoção da saúde na comunidade 

para prevenção do DM2, prevenção das complicações, sobretudo na população 

idosa com vistas a qualidade de vida e detecção precoce da RD para atenuar os 

níveis de acometimento grave da RD e, quando necessário, promover reabilitações 

necessárias com medidas farmacológicas ou cirúrgicas, além de estratégias 

educacionais pactuadas no âmbito da APS, visto que o controle intensivo dos 

componentes relacionados a Síndrome Metabólica reduz o risco de progressão de 

doença microvascular, incluindo RD.  

O presente estudo poderá contribuir com ações estratégicas no 

município para a prevenção primária, secundária e terciária, de amplo acesso, no 

entanto, com maior atenção as pessoas idosas, do sexo feminino, que possuem 

mais de 10 anos do diagnóstico.  

Sugere-se mais estudos que avaliem o grau de acometimento da RD 

na população idosa e os seguimentos clínicos alinhados as recomendações da SBD, 

manuais e políticas do Ministério da Saúde, a fim de avaliar a gestão do cuidado e 
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possíveis adequações na linha de cuidado a pessoa com DM2 no âmbito da Rede 

de Atenção à Saúde.    

Além disso, reconhece-se as limitações do estudo, por ser um estudo 

retrospectivo, pode ter ocorrido viés de informação devido à circunstância da 

utilização de fonte secundária, que foram os registros em prontuário eletrônico, que 

podem conter falhas, ausências e erros de anotações. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

  O presente estudo traçou o perfil sociodemográfico e de utilização dos 

serviços de saúde pelas pessoas com retinopatia diabética no município de Franca – 

SP.  

Na amostra estudada. identificou-se que há um predomínio do 

adoecimento em mulheres, idosos e pessoas de cor branca, sendo que o tempo de 

diagnóstico foi superior a 10 anos, o tratamento acontece por meio da insulinoterapia 

e terapia oral, há utilização dos serviços de pronto atendimento e não seguimento 

com médico endocrinologista e nutricionista.  

Diante destes achados, este estudo sugere que há necessidade de 

ações para melhor execução das políticas públicas de saúde voltadas ao cuidado da 

pessoa com retinopatia diabética, de modo a controlar os eventos agudos de 

condições crônicas, como é o caso do diabetes, uma vez que a agudização dos 

pacientes impacta de forma negativa no desenvolvimento social de uma 

comunidade.  
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de dados – Fonte de Dados secundária: 
“Rede de atenção à saúde às pessoas com retinopatia 
diabética: uma abordagem de políticas públicas” 

 
I – DADOS SOCIODEMOGRAFICOS DAS PESSOAS COM DIABETES E QUE FORAM 
ENCAMIHADAS PARA ESPECIALIZADE DE RETINA 

1. Iniciais 

2. Sigs: 

3. Data de Nascimento: 

4. Sexo: 

5. Cor da pele: 

II – DADOS CLINICOS DAS PESSOAS COM DIABETES E QUE FORAM 
ENCAMINHADAS PARA ESPECILIDADE DE RETINA 

6. Ano de diagnóstico do diabetes  

7. Tipo de tratamento do diabetes (mais atual). 
(    ) Reeducação alimentar ; atividade física           (  ) Oral            (  ) Insulina 

8. Adesão ao uso da medicação do diabetes   (     )S         (     )N 

9. Falta em consultas medica     (    ) S        (    ) N 

10. Seguimento clinico nos últimos 5 anos    (     )S       (      )N 

11. Tipos de Seguimento Clinico 
11.1 Clinico Geral                (     )S       (      )N      
11.2 Endocrinologista         (     )S       (      )N 
11.3 Medicina da Família   (     )S       (      )N  
11. 4 Nutricionista               (     )S       (      )N 
11. 5 Outros                          (     )S       (      )N     
Especifique:___________________________ 

12. Utilizou serviços de urgência            (     )S       (      )N 

13. Nos 5 anos quantas vezes utilizou o serviços de urgência por complicações do 
Diabetes________________ 
 

III – DADOS DAS PESSOAS COM DIABETES E ACOMPANHAMENTO COM 
OFTALMOLOGIA 

14. Nos últimos cinco anos quantas consultas foram registradas com a 
oftalmologia 
2015: 
2016: 
2017: 
2018: 
2019: 
2020: 
2021:  

15. Desfecho da última consulta de oftalmologia geral 
(   ) CONSULTA GERAL 
(   ) ENCAMINHAMENTO 
(   ) SOLICITAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO 
(   ) OUTROS. 
Especifique______________________________________________________  

16. ACUIDADE VISUAL durante a última consulta oftalmológica 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 
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