
 

 1 

UNI-FACEF CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

 

  

 

 

 

THALITA LEAL LEITE PIMENTA 

 

 

 

 

 

 

EFETIVIDADE DO AUTOMONITORAMENTO DO PACIENTE COM 

DIABETES MELLITUS TIPO 2, INSULINODEPENDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCA 
2022 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

THALITA LEAL LEITE PIMENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFETIVIDADE DO AUTOMONITORAMENTO DO PACIENTE COM 

DIABETES MELLITUS TIPO 2, INSULINODEPENDENTE 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento Regional – 
Mestrado Interdisciplinar, do Centro 
Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, 
para obtenção do título de Mestra.  
 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e 
Políticas Públicas. 

 

Orientador: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário. 

 

 

 

 

 

FRANCA 
2022 

 

 



 

 2 

 

 

 

  

 



 

 3 

  

Pimenta, Thalita Leal Leite 
 

Efetividade do automonitoramento do paciente com 

diabetes mellitus tipo 2, insulinodependente.  / Thalita Leal 

Leite Pimenta.  – Franca (SP): Uni- FACEF, 2022. 

72f.; 

 

Orientadora: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário 

Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional 

 

 

1.Desenvolvimento regional.        2.Políticas públicas.    

3.Diabetes mellitus.     4.Qualidade de vida.   5. Autocuidado.          

I.T. 

 
CDD 616.462 

 



 

 4 

 

THALITA LEAL LEITE PIMENTA 

 

 

 

 

 

EFETIVIDADE DO AUTOMONITORAMENTO DO PACIENTE COM 

DIABETES MELLITUS TIPO 2, INSULINODEPENDENTE 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional, Mestrado Interdisciplinar, do Centro Universitário Municipal de Franca – 

Uni-FACEF, para obtenção do título de Mestra. 
 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas  

 

Orientador: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário 

 

 

 

Franca, ___ de   de 2022. 

 

Orientadora: ________________________________________________________ 
Nome: Profa. Dra. Raquel Rangel Cesário 
Instituição: Uni-Facef – Franca-SP. 
 

Examinador: ________________________________________________________ 
Nome: Profa. Dra. Janise Braga Ferreira 
Instituição: USP – Ribeirão Preto-SP. 
 

Examinador: ________________________________________________________ 
Nome: Prof. Dra. Lívia Maria Lopes 
Instituição: Uni-Facef – Franca-SP 
 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quero dedicar esta monografia à minha 
orientadora prof. Dra. Raquel Cesário, 
cuja dedicação e paciência serviram como 
pilares de sustentação para a conclusão 
deste trabalho. Me fez aprender e 
compreender o poder do embasamento 
teórico e argumentação para sanar 
minhas dúvidas e fomentar as hipóteses 
inicialmente propostas e chegar aos 
resultados da pesquisa.  

 
 



 

 6 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço: 

- À Universidade FACEF e a todos mestres do programa de mestrado 

em desenvolvimento regional, que contribuíram com a minha formação 

acadêmica durante a realização do mestrado e me proporcionaram um 

ensino de alta qualidade; 

- A Deus, que me ajudou a superar os obstáculos, me dando forças 

para concluir essa dissertação de mestrado que tanto me ajudou a 

evoluir na vida acadêmica; 

- Ao meu marido Adriano, que esteve ao meu lado em todas as 

adversidades que surgiram no meio do caminho e acreditou que 

seríamos capazes de concluir essa nova etapa proposta, com êxito; 

- Aos meus filhos, Adriano e Artur, por estarem ao meu lado e me fazer 

acreditar nas minhas decisões e compreender que seria uma fase que 

não teria tanto tempo disponível como demandavam, mas que, eu 

conseguiria ser presente na vida deles; 

- À minha orientadora, professora Raquel Cesário, por sua dedicação e 

paciência durante o projeto. Seus conhecimentos fizeram grande 

diferença na minha vida profissional e acadêmica e culminaram para o 

resultado deste trabalho; 

- Enfim, agradeço a todas as pessoas presentes em minha vida, que 

acreditaram que realizar o mestrado seria possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dúvida é o princípio da sabedoria 
 

Aristóteles 
 

 



 

 8 

RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo discutir a efetividade da política pública de saúde no 
fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico no controle metabólico 
dos pacientes com DM2 insulinodependentes e avaliar o controle metabólico destes 
pacientes que participam do programa de insumos. O estudo se alicerçou em dados 
coletados de 106 prontuários de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
insulinodependentes atendidos na Casa do Diabético, no período de 01 de janeiro 
de 2017 a 31 de dezembro de 2019. A pesquisa foi classificada como documental, 
analítica observacional, transversal, com abordagem quantitativa por expor com 
dados estatísticos o perfil de controle metabólico do paciente DM2. Foi possível 
verificar uma amostra de 106 prontuários, selecionados de forma aleatória por 
critério não probabilístico, dos quais 57 estão incluídos no programa de insumos 
(PAMGC). A caracterização da amostra revelou que 63,21% eram mulheres, sendo 
a média de idade dentre os casos analisados de 67 anos. Para fins de análise do 
controle metabólico, procedeu-se à uma segunda classificação por faixas etárias, 
com corte em 64 anos completos. Aqueles de 40 a 64 anos foram chamados 
“Adultos”, e a normalidade da hemoglobina glicada (HbA1c) foi considerada na faixa 
de 6,5 a 7,0. Os maiores de 65 anos foram chamados “Idosos”, e a faixa de 
normalidade considerada foi mais ampla, variando de 6,5 a 8,5, conforme Diretrizes 
Brasileiras de Diabetes. Dos participantes, 53,77% receberam insumos, enquanto 
46,23% não receberam. Os resultados mostram que 71,7% da população em 
estudo, em 2017, apresentava níveis de HbA1c inadequados, indicando controle 
metabólico inadequado, de acordo com os valores preconizados pela Sociedade 
Brasileira de Diabetes e o mesmo acontece em 2019. Assim, foi possível inferir que, 
independente da aquisição ou não de insumos, não houve controle metabólico, 
tendo ambos os grupos sustentado altos índices de hemoglobina glicada 
inadequada, sugerindo que o maior desafio enfrentado tem sido a falta de 
conhecimento e a baixa adesão dos pacientes ao tratamento de longo prazo, comum 
nas condições crônicas como o DM2. Dessa forma, fica em evidência a necessidade 
de mudança nas políticas internas do município de Franca na distribuição de 
insumos aos portadores de DM2. 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Autocuidado. Qualidade de vida. Políticas 
Públicas de Saúde. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to discuss the effectiveness of public health policy in providing inputs 
for glycemic self-monitoring in the metabolic control of insulin-dependent patients 
with DM2 and to evaluate the metabolic control of these patients who participate in 
the input program. The study was based on data collected from 106 medical records 
of insulin-dependent patients with type 2 diabetes mellitus (DM2) treated at Casa do 
Diabético, from January 1, 2017, to December 31, 2019. The research was classified 
as documentary, analytical observational, cross-sectional, with a quantitative 
approach by exposing with statistical data the profile of metabolic control of the DM2 
patient. It was possible to verify a sample of 106 medical records, randomly selected 
by non-probabilistic criteria, of which 57 are included in the input program (PAMGC). 
The characterization of the sample revealed that 63.21% were women, with an 
average age of 67 years among the analyzed cases. For the purposes of analyzing 
the metabolic control, a second classification by age groups was carried out, with a 
cut-off of 64 years of age. Those aged 40 to 64 years were called “Adults”, and 
normal glycated hemoglobin (HbA1c) was in the range of 6.5 to 7.0. Those over 65 
years old were called “Elderly”, and the normal range considered was wider, ranging 
from 6.5 to 8.5, according to the Brazilian Diabetes Guidelines. Of the participants, 
53.77% received inputs, while 46.23% did not. The results show that 71.7% of the 
study population, in 2017, had inadequate HbA1c levels, indicating inadequate 
metabolic control, according to the values recommended by the Brazilian Society of 
Diabetes and the same happens in 2019. Thus, it was possible to infer that, 
regardless of the acquisition or not of supplies, there was no metabolic control, with 
both groups having sustained high levels of inadequate glycated hemoglobin, 
suggesting that the greatest challenge faced has been the lack of knowledge and low 
adherence of patients to long-term treatment, common in chronic conditions such as 
DM2. Thus, the need to change the internal policies of the municipality of Franca in 
the distribution of inputs to DM2 patients is evident. 

 

 

Keywords: Diabetes mellitus. Self-care. Quality of life. Public Health Policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica não transmissível 

(DCNT) definida, segundo Macedo et al. (2020), como um distúrbio de múltiplas 

etiologias, resultantes de defeitos e ineficácia da insulina secretada pelo pâncreas, 

ocasionando a resistência insulínica. Essa hiperglicemia persistente causa inúmeros 

danos fisiológicos, responsáveis pelo aumento da morbidade, redução da qualidade 

de vida e elevação da taxa de mortalidade. 

Atualmente o DM2 configura-se como um dos principais problemas de 

saúde pública devido a seu alto índice de complicações, que culminam para as 

incapacidades produtivas e diárias na rotina dos pacientes, gerando investimentos 

onerosos no seu tratamento, que nem sempre são efetivos, se não forem 

rigorosamente cumpridos, levando à mortalidade prematura. Essa prevalência está 

relacionada ao envelhecimento populacional, à maior taxa de urbanização, aumento 

do sedentarismo e obesidade (SBD, 2009; FRANCISCO et al., 2010; IDF, 2015).  

Uma das mais temíveis complicações são as doenças 

cardiovasculares, estando associadas às várias condições como: hipertensão 

arterial, dislipidemia e obesidade, precisando ser alvo de ações governamentais, 

participação de equipes multidisciplinares com incentivo de práticas de autocuidado, 

inclusão dos usuários e da sociedade (EID et al., 2018).  

O Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), em 

sua 9ª. edição, aponta que existem 463 milhões de adultos com diabetes em todo o 

mundo. A prevalência global de diabetes atingiu 9,3%, com mais da metade (50,1%) 

dos adultos não diagnosticados, sendo o DM2 responsável por cerca de 90% dos 

diagnósticos. Segundo a IDF, a previsão é que o número total de pessoas com 

diabetes aumente para 578 milhões em 2030 e para 700 milhões em 2045 (SBEM, 

2021). Para o Brasil, a expectativa é que em 2030 tenha-se 11,3 milhões de 

diabéticos, podendo chegar a aproximadamente 23,3 milhões de portadores em 

2040 (FREITAS et al., 2020). 
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Em conformidade com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 

American Diabetes Association e Organização Mundial de Saúde, existem vários 

tipos de diabetes, dentre estes citamos, diabetes mellitus tipo 1 (autoimune ou 

idiopático); diabetes mellitus tipo 2; LADA; MODY; diabetes mellitus gestacional. 

O diabetes é uma doença crônica, com opções terapêuticas eficazes 

desde que sejam realizadas de maneira correta, associadas a mudanças no estilo 

de vida, como por exemplo; alimentação saudável, cessação do tabagismo e 

etilismo, atividade física regular, uso correto das medicações (IDF, 2015).  

Em 2006, o Ministério da Saúde lançou o Pacto pela Saúde, que 

contemplava os eixos Pacto pela Vida, em Defesa do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e de Gestão, com o objetivo de melhorar a efetividade, eficiência e qualidade 

do atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Uma de suas metas nacionais era 

reduzir a taxa de internações por DM2 e suas complicações (BRASIL, 2008).  

Os sistemas de saúde necessitam adequar-se à tendência de 

ascensão do DM2. A informação oportuna, o apoio e o monitoramento podem 

contribuir para a melhoria da adesão, o que proporcionará ganho na qualidade de 

vida e redução das complicações. Smeltzer e Bare (2009) destacam os cinco 

componentes essenciais ao tratamento do diabetes: educação, abordagem 

nutricional, exercício físico, monitorização, terapia medicamentosa. A problemática 

que envolve os indivíduos afetados pelo DM é a complexidade de sua patologia e 

suas necessidades diárias, o que demanda uma equipe multidisciplinar completa, 

com profissionais de saúde competentes que proporcionem a realização de 

atividades que envolvam a orientação, acompanhamento e controle dos indivíduos 

acometidos por esse agravo. 

Nesse sentido, Cortez et al. (2015) destacam que identificar os 

pacientes que não realizam autocuidado (mudança de estilo de vida, 

automonitoramento e adesão à terapêutica proposta) pode ser uma das estratégias 

utilizadas pelos profissionais de saúde, com a finalidade de proporcionar uma melhor 

atenção a estes, reforçando a sua contribuição para boa evolução de sua patologia.  
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Entretanto, o conhecimento do paciente diabético sobre a gravidade da 

doença ainda é insatisfatório, indivíduos que possuem baixa escolaridade têm 

grandes chances de não valorizar as ações de prevenção, ocasionando várias 

complicações indesejáveis e irreversíveis, dificultando o tratamento e 

consequentemente causando piora da sua qualidade de vida. A falta de 

conhecimento decorre também de atendimentos por profissionais de saúde, nos 

quais o profissional não analisa todo o contexto do paciente, e não repassa as 

orientações de forma clara e compreensiva, o que dificulta a adesão e qualidade do 

tratamento (AMARAL et al., 2019). Tais considerações devem ser analisadas sob a 

formação do profissional que faz a abordagem e o período que pode disponibilizar 

para atendimento adequado deste paciente crônico. 

Amaral et al. (2019) relatam que a manutenção do controle inadequado 

do DM2, com hiperglicemia sustentada é a base de todas as complicações crônicas 

e que, para evitar essa evolução negativa, não se pode focar apenas no paciente 

com DM2, mas buscar apoio familiar, para garantir um melhor conhecimento de sua 

patologia, frente aos problemas enfrentados, contribuindo assim, para a manutenção 

de hábitos saudáveis e resultados positivos. 

O SUS tem estratégias necessárias e adequadas para a abordagem 

destes pacientes, contam com uma equipe multidisciplinar (médicos, nutricionistas, 

enfermeiros, educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, 

dentistas entre outros...), para adequada orientação e abordagem dos pacientes;  

programa de insumos (glicosímetros, tiras de glicosimetrias, lancetas, seringas, 

agulhas) para adequado monitoramento glicêmico, o que lhes permite evitar 

hiperglicemias e hipoglicemias, buscando o equilíbrio fundamental para seu controle 

metabólico, reforçando a necessidade da individualização do tratamento. 
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Para suprir todas as necessidades de cuidados, tal equipe deve contar 

com um treinamento constante, aprimorando os seus conhecimentos básicos. O 

aprendizado de habilidades técnicas (aplicação e armazenamento de insulina, 

glicemia capilar), os termos utilizados pelos profissionais de saúde (hipoglicemia, 

cetonúria), aquisição de hábitos saudáveis e a identificação das dificuldades 

pessoais podem contribuir para um controle mais adequado, diminuindo o número 

de complicações e de internações. É necessário, portanto, que os profissionais da 

saúde capacitem os indivíduos com DM2 para serem responsáveis por suas atitudes 

e autocuidado frente a doença, enfatizando que o sucesso de seu tratamento, está 

sedimentado na aceitação consciente da sua mudança de estilo de vida e adesão ao 

tratamento. Existem formas de aprimorar esta capacitação, a partir de informações 

dos indivíduos com DM2 sobre conhecimento e crenças relacionadas à condição de 

saúde; as atitudes, a confiança e a motivação diante das mudanças; a importância 

dada à condição; a presença e a força das redes de suporte social (MENDES, 

2012). 

O sistema de saúde, com objetivo de promoção da saúde, utiliza o 

termo “empowerment” e autocuidado, com uma frequência crescente, uma vez que a 

promoção da saúde envolve o desenvolvimento de habilidades individuais, a fim de 

permitir a tomada de decisões favoráveis à qualidade de vida e à saúde (BRASIL, 

2007). Os comportamentos de autocuidado em DM2 são definidos como ações que 

os usuários realizam para cuidar de sua saúde. Essas ações estão relacionadas à 

dieta alimentar, exercício físico, monitoramento glicêmico e uso medicamentoso 

(ORTIZ et al., 2010). 

A adesão deve ser pensada como um construto multidimensional e não 

isolado, pois as pessoas podem aderir muito bem a um aspecto do regime 

terapêutico, mas não aderir aos outros (DELAMATER, 2006). 

No que se refere ao automonitoramento, o paciente deve ser orientado 

quanto a sua importância, regras para realização efetiva, registros pertinentes para 

conhecimento de seu controle, sabendo quais são os valores-alvo nos horários que 

estariam sendo feitos e seu comprometimento em atitudes adotadas para que tal 

melhora aconteça. Lembrando sempre ao paciente que o automonitoramento não 

deve ser considerado uma medida isolada, que só justifica sua aplicação quando o 

paciente entende a patologia, aceita e pratica tais mudanças de estilo de vida em 

sua rotina diária (BRASIL, 2007). 
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Segundo a Portaria 2.583, de 10 de outubro de 2007, o 

Automonitoramento da Glicemia Capilar (AMGC) deve ser incentivado para 

pacientes insulinodependentes associados à educação em saúde, que visam 

aumentar sua autonomia desde que tenha adequada adesão ao seu tratamento 

(BRASIL, 2007). Desta forma, o paciente tem seus direitos, sobre seus insumos, 

mas não podem anular seus deveres para manutenção de seu acompanhamento 

adequado, registros adequados e verdadeiros de suas glicosimetrias, através de 

curvas glicêmicas, pertinentes para ajustes de terapias medicamentosas. O ideal é o 

profissional de saúde avaliar as anotações do paciente e confrontá-las com as 

informações registradas na memória do glicosímetro, caso haja um conflito nas 

informações, os dados devem ser então comparados aos respectivos resultados de 

exames laboratoriais. Se quaisquer uma destas informações e necessidades são 

falhas, todo acompanhamento estará prejudicado. 

O município a ser pesquisado, desde 1985 possui uma unidade para 

atendimento destes pacientes, a Casa do Diabético, na qual são atendidos, dentre 

outros, pacientes com DM tipo 2 em insulinoterapia, direcionando um atendimento 

especializado para sua patologia, onde conhecem a doença e compreendem sua 

cronicidade, depois entendem o tratamento e assimilam o tamanho da importância 

de sua contribuição para que tenha uma boa evolução. Entretanto, a equipe 

multidisciplinar desta unidade, com administração pública, oferecida pela Prefeitura 

Municipal, encontra-se reduzida e incompleta, por falta de alguns profissionais 

essenciais (SILVA, F.C.P.; BARBOSA, I.E.; BESSA FILHO, L.R., 2021). 

Os pacientes diabéticos tipo 2 de difícil controle, insulinodependentes, 

tem alta probabilidade de desenvolvimento de complicações agudas e crônicas, 

danosas ao paciente, familiares e ao atendimento público, gerando custos 

exorbitantes para o município, o que poderia ser amenizado com a aplicabilidade 

adequada das políticas públicas direcionadas para abordagem destes pacientes. 

Neste sentido, se torna importante trabalhar de forma adequada o 

atendimento e o suporte inicial do paciente com DM2, orientando também a 

importância primordial de sua contribuição para a sua boa evolução mediante tal 

patologia. 
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Diante do exposto, as questões que se abrem são: As pessoas DM2 

insulinodependentes que recebem insumos para automonitoramento glicêmico têm 

melhor controle metabólico que as pessoas DM2 insulinodependentes que não 

recebem os insumos para automonitoramento glicêmico? ou, em outras palavras, o 

fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico (PAMGC) é efetivo no 

controle metabólico dos pacientes com DM2 insulinodependentes?  

Assim, o trabalho objetiva discutir a efetividade da política pública de 

fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico no controle metabólico 

dos pacientes com DM2 insulinodependentes. Como objetivos específicos, 

descrever a política pública de saúde sobre Diabetes mellitus tipo 2 no município de 

Franca- SP e avaliar a efetividade no controle metabólico de pacientes com DM2 

insulinodependentes que participam do programa de Insumos. 
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2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Quando da formulação de políticas públicas, os gestores devem estar 

conscientes de que suas atuações devem se pautar pelo entendimento de que a 

vida social e a melhoria da qualidade de vida acontecem em um ambiente complexo 

e conflituoso. Devem entender e buscar ações e soluções, de forma consensual, 

contribuindo para a superação das desigualdades sociais instaladas no País, 

promovendo o desenvolvimento e o reconhecimento da saúde e da vida como direito 

social e de cidadania. É necessário repensar a forma de elaboração das políticas 

públicas de saúde, incentivando a efetiva participação da sociedade, 

descaracterizando o caráter de decisão do poder central. No contexto da saúde, 

Franco Neto et al., citado por Akerman (2005), afirmam que esta atitude contribuiria 

para: 

O aprimoramento do atual modelo de atenção, onde a agenda da promoção 
da saúde seja compreendida numa dimensão em que a produção da saúde 
é realizada fundamentalmente, embora não exclusivamente, fora da prática 
das unidades de saúde, ocorrendo nos espaços do cotidiano da vida 
humana, nos ambientes dos processos produtivos e na dinâmica da vidas 
das cidades e do campo, buscando compreender o ambiente como um 
território vivo, dinâmico, reflexo de processos políticos, históricos, 
econômicos, sociais e culturais, onde se materializa a vida humana e a sua 
relação com o universo (AKERMAN, 2005, p. 23). 

 

Os atores responsáveis pela formulação de políticas públicas devem 

entender o território como o “espaço vivo e interativo” e principal colaborador para o 

real entendimento das necessidades sociais. O espaço territorial deve ser 

considerado para a identificação e implementação de estratégias que busquem o 

desenvolvimento. É importante o entendimento do território e suas relações, pois, na 

formulação de políticas públicas, o “local” se expressa como um território vivo de 

interações. No “local”, fluem vidas em suas múltiplas interações sociais, culturais, 

amorosas, espirituais, intelectuais, políticas, econômicas, dentre outras, 

manifestando-se na construção da cidadania, buscando a coesão social em um 

“campo” repleto de interesses conflitantes (AKERMAN, 2005). 
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O processo de desenvolvimento deve estar sustentado pela busca dos 

princípios da equidade e da inclusão social, objetivando o fortalecimento da 

cidadania e da democracia, amparando a promoção e ampliação dos direitos, 

diminuindo as desigualdades sociais. É imperiosa a compreensão de que a 

manutenção do “estado de condições precárias de saúde” é determinante negativo, 

que se contrapõe ao desenvolvimento. O desenvolvimento exige uma lógica 

diferente e é importante salientar que ele não busca e não deve, portanto, minar os 

poucos benefícios alcançados no campo da saúde. Nesse contexto, a mobilização 

social mais uma vez desponta como necessária ao fortalecimento de capacidades e 

potencialidades e à garantia de que os benefícios oriundos do processo de 

desenvolvimento sejam distribuídos de forma democrática e com largo alcance 

social.  

As questões abordadas pelo desenvolvimento são comumente 

confundidas pelas inerentes ao crescimento. Inicialmente, pode-se afirmar que 

crescimento é um conceito ligado à mudança e seus aspectos quantitativos, aos 

aspectos da expansão econômica, estando, por vezes, ligado a análises específicas 

de determinados setores econômicos. O conceito de crescimento geralmente está 

associado à ampliação quantitativa da produção, ensejando que esse processo está 

beneficiando a todos dentro de um país, que, por sua vez, é considerado 

desenvolvido, se apresentar altas taxas relacionadas à condição e qualidade de vida 

dos seus habitantes (AKERMAN et al., 2012). 

No entanto, o crescimento econômico não contribui, necessariamente, 

para a melhoria do extrato social. Por seu lado, o desenvolvimento projeta um 

estado de ações que busca a melhoria dos processos produtivos e da infraestrutura 

do país, preocupando-se fortemente em gerar resultados qualitativos, que se reflitam 

no incremento do bem-estar social, principalmente dos mais necessitados. 
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É consenso que o crescimento pode existir sem o desenvolvimento ou 

até mesmo ser consequência deste, mas não existe desenvolvimento sem 

crescimento, o que não diminui a importância do desenvolvimento em relação ao 

crescimento. O fato é que desenvolvimento é a presunção de planejamento, 

objetivos, metas e ações, que buscam o equilíbrio do crescimento e que melhorem, 

também, a qualidade de vida da população. As políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento necessitam de decisões políticas firmes e, para obterem maiores 

condições de acerto, do envolvimento da própria sociedade. É indiscutível que a 

participação social é fundamental para o sucesso das políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento. Não é mais aceitável a concepção, o planejamento, a 

implementação e controle de ações públicas, sem a efetiva participação popular. 

Sen, economista indiano ganhador do prêmio Nobel em 1998, 

correlaciona o desenvolvimento aos aspectos da conquista e garantia da liberdade 

que a sociedade deve desfrutar, bem como do seu acesso às melhorias de vida. O 

autor defende, ainda, a ideia de que a riqueza não basta em si própria e que ela 

deve proporcionar a aquisição de liberdade para o gozo da vida que se deseja; e ao 

afirmar que o desenvolvimento é muito mais que acumulação de riqueza ou de 

crescimento, relaciona-o, com destaque, à melhoria de vida e de liberdade (SEN, 

2000).  

Para o autor, vive-se em um mundo repleto de opulência e, 

contraditoriamente, em um mundo onde a privação e a opressão são extraordinárias. 

Nesse contexto, o desenvolvimento consiste na real eliminação de privações de 

liberdade, que limitam as escolhas e oportunidades de as pessoas exercerem sua 

condição de cidadania (SEN, 2000, p.9).  
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A impossibilidade da escolha é perceptível, quando se vê milhões de 

pessoas à margem, sem acesso à saúde, educação e alimentação, dentre outros 

aspectos que garantam melhores condições de vida. As restrições à liberdade 

política e aos direitos civis básicos, elementos construtivos da liberdade humana, 

também ilustram tal fato. Portanto, é salutar incentivar a valorização das liberdades e 

aplicá-las nas questões inerentes às liberdades individuais. A liberdade é importante 

por propiciar o potencial próprio da sociedade, levando-a a ser agente de mudanças, 

de maneira a influenciar o meio e, consequentemente, o status quo (expressão do 

Latim que significa “o estado das coisas”). O crescimento pode, ainda, ocorrer 

isoladamente para um determinado segmento social, empresarial, ou para 

determinada região. Pode-se afirmar que uma região geográfica pode crescer 

economicamente, sem, no entanto, ter contribuído para o desenvolvimento da 

sociedade local. 

A liberdade é um dos pontos mais importantes quando se trata do 

desenvolvimento. É através dela que o homem efetivamente participa das decisões 

sobre o modelo de desenvolvimento, interferindo nele, de forma a conseguir ainda 

maior liberdade e acesso às melhorias. Quanto maior a capacidade de organização 

dos atores locais, maiores são as possibilidades de participação “[...] e, 

consequentemente, as deste ciclo de atividades indispensáveis ao processo de 

desenvolvimento” (WITTMANN; DOTTO, BOFF, 2004, p. 36-37).  

A ampliação da liberdade humana é o principal fim e o principal meio 

do desenvolvimento. O acesso às facilidades e liberdades econômicas, às 

oportunidades sociais, às garantias de transparência e segurança protetora são 

papéis instrumentais da liberdade e influenciam fortemente no desenvolvimento 

(SEN, 2000, p. 710). Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a 

perspectiva da liberdade seja colocada no centro do palco. As pessoas são agentes 

participativos e não apenas receptores de políticas e/ou projetos de 

desenvolvimento. 

O Estado necessita fortalecer-se, enquanto formulador e divulgador de 

políticas públicas, para regular as distorções provocadas pelos mecanismos de 

crescimento em desfavor do desenvolvimento, tanto no campo social, cultural, 

jurídico e, principalmente, no político. É indispensável indagar se o desenvolvimento 

está contribuindo para o processo de conquista de liberdade do cidadão ou se 
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simplesmente reproduz o modelo dominante existente, que tem uma lógica 

mercadológica.  

Outro aspecto muito importante é o entendimento de que o 

desenvolvimento local ou endógeno deve ser visto sob pontos de vistas de todos os 

atores envolvidos, buscando o envolvimento para se obter o desenvolvimento. Deve-

se envolver para desenvolver, aspecto que trará legitimidade e legalidade ao 

processo de desenvolvimento. Por ser um processo cujo resultado é um conflito de 

interesses, as prioridades a serem estabelecidas devem ser bem debatidas, 

objetivando identificar as reais necessidades da maioria da população, o que 

implica, às vezes, renúncias de alguns a favor de outros. 

Esse argumento reforça a análise situacional, quando da elaboração 

das políticas públicas de saúde, de que os atores locais e suas representatividades 

é que têm maiores e melhores condições e conhecimentos das ações que atenderão 

às suas necessidades, e, portanto, sua participação na elaboração dos planos 

municipais de saúde ganha contorno de fundamental importância. É relevante ainda, 

salientar que se deve procurar ações de desenvolvimento que respeitem a 

sustentabilidade. É necessário desenvolver, respeitando o futuro.  

O desenvolvimento sustentável tem como premissa fundamental o 

reconhecimento da “inadequação” econômica, social e ambiental do padrão de 

desenvolvimento das sociedades contemporâneas. As inadequações econômicas, 

sociais e ambientais causadas pelo modelo de desenvolvimento atual não 

reconhecem a finitude dos recursos naturais e as injustiças sociais praticadas. É 

necessário pensar na biodiversidade e na sociodiversidade. Só se pode entender o 

desenvolvimento através de um olhar integrado, sob todas as óticas (não apenas 

econômica, social etc.). 

Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável que se consolidou 

no final da década de 1980, quando do lançamento do documento “Nosso Futuro 

Comum” (Relatório Brundtland), elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), criada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1983, que propôs o termo “sustentável” como estratégia de 

desenvolvimento, transformou-se numa ferramenta importantíssima para a 

preservação do planeta Terra e a manutenção da qualidade de vida do ser social 

inserido neste conjunto. Completando esta visão, Alencastro (2015) enfatiza que o 

homem se vê, atualmente, num caminho de bifurcação; ou segue os princípios da 
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sustentabilidade ou permanece no modelo econômico de desenvolvimento que 

estimula o consumo e a produção descontrolada. 

O conceito de desenvolvimento sustentável está em construção. Seu 

ponto de partida foi o compromisso político, em nível internacional, com um modelo 

de desenvolvimento em novas bases, que compatibilizasse as necessidades de 

crescimento com a redução da pobreza e a conservação ambiental (VEIGA, 2005). 

Assim, Rodrigues e Rippel (2015) apontam que o desenvolvimento 

sustentável: 

 “[...] não busca somente compreender os limites do crescimento 

econômico, mas deixa explícita a responsabilidade do sistema econômico 

em proporcionar uma sociedade mais sustentável, pautada em valores 

humanos e ambientais. 

Não obstante, Rodrigues e Rippel (2015) argumentam ainda que em 

um primeiro momento a ideia de sustentabilidade se limitaria a uma noção 

econômica e ecológica, mas que esse conceito evoluiu e incorporou outras noções 

essenciais para a geração de bem-estar. Assim, para os autores: 

Considerando a evolução do conceito nos últimos 50 anos, o 
desenvolvimento sustentável pode ser caracterizado como: econômico, 
social, político, cultural e institucional. Dessa forma, afirma-se que o 
desenvolvimento sustentável é social e ético, mas condicionado aos fatores 
ambientais, institucionais e a viabilidade econômica (RIPPEL, RODRIGUES, 
2015, p. 81). 

 

Wang (2008) também trabalha o conceito do desenvolvimento 

sustentável, abordando esse conceito a partir da problemática de que esse ainda 

não é expressado como um direito humano e, também, criticando a sua não-relação 

com o direito ao desenvolvimento – posto o reconhecimento desse último em 1986, 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Dessa forma, tem-se que o 

desenvolvimento sustentável é pensado como uma relação entre as pessoas e o 

meio. 
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Nesse sentido, o autor, ao elaborar o conceito de desenvolvimento 

sustentável reconhece a existência de 6 dimensões para esse, quais sejam 

ecológicas, sociológica, econômica, tecnológica, ética e abrangente. Para Wang, na 

perspectiva ecológica, o conceito de desenvolvimento sustentável está relacionado à 

ideia de ecologia sustentável, isto é, o desenvolvimento sustentável a partir da sua 

dimensão ecológica estaria relacionada à proteção do meio ambiente e ao 

“enforcement of capability of creating and renovating environmental systems” 

(WANG, 2008, p. 39). A perspectiva sociológica, por sua vez, refere-se a de que 

forma o desenvolvimento sustentável é pensado de modo a proporcionar a melhora 

na qualidade e vida das pessoas, “while living within the carrying capacity of 

supporting ecosystems” (WANG, 2008, p. 39). 

A terceira dimensão – econômica – tem como foco manutenção de um 

equilíbrio, uma harmonia entre crescimento econômico e o consumo do meio 

ambiente; ou seja, o desenvolvimento sustentável – por essa lógica – consiste na 

maximização dos benefícios concretos provenientes do desenvolvimento econômico, 

de forma a se manter a preservação da qualidade dos recursos naturais e os 

serviços que dele são provenientes. 

Já a dimensão tecnológica, segundo ensina Wang, considera o 

desenvolvimento sustentável “as an objective directed toward finding clearer and 

more effective techniques in order 30 to reduce consumption of energy and other 

natural resources” (WANG, 2008, p. 39), ou seja, aqui trata-se de encontrar técnicas 

que possuam maior eficácia para a diminuir o consumo de energia e dos recursos 

naturais.  

A quinta dimensão é a ética. Conforme explica Wang: “In ethical terms, 

sustainable development means fairness at three levels: intra-generation, inter-

generation, and between humans and the environment” (WANG, 2008, p. 40). De 

modo que, o que se busca é reforçar nas pessoas uma consciência moral de 

proteção ao meio ambiente, promovendo a desconstrução de ideias e 

comportamentos, promovendo, assim, uma sobrevivência sustentável. Por fim, a 

última dimensão que o autor coloca é por ele chamada de perspectiva abrangente; 

essa dimensão é, portanto, nas palavras de Wang (2008, p. 40): 
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The most representative formulation of a holistic approach to sustainable 
development is found in the UN’s official definition, building on the report of 
the commission chaired by Gro Harlem Brundtland, namely, development 
that meets the needs of the present without compromising the capability of 
future generations to meet their needs. 
 
A formulação mais representativa de uma abordagem holística para o 
desenvolvimento sustentável encontra-se na definição oficial da ONU, com 
base no relatório da comissão presidida por Gro Harlem Brundtland, ou 
seja, o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas 
necessidades 

 

Assim sendo, Melina Fachin (2015) também discorre acerca do direito 

humano ao desenvolvimento e sua (não) relação com o desenvolvimento 

sustentável. Contudo, no que tange o conceito de desenvolvimento sustentável, 

Fachin elucida que o direito sustentável pode ser pensado a partir de 3 dimensões: 

econômica, social e ambiental (FACHIN, 2015, p. 269). 

Nesse sentido, Fachin ensina que o desenvolvimento sustentável está 

atrelado à possibilidade de “tornar compatíveis o desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento social e a preservação ambiental” (FACHIN, 2015, p. 269), sendo 

que a erradicação da pobreza é essencial para que se possa aferir a efetivação 

desse desenvolvimento. Portanto, explica: 

O desenvolvimento, mirado por meio das lentes da sustentabilidade, expõe 
a visão holística e humana do desenvolvimento. Holística, porque há 
necessidade de integração dos aspectos econômicos, sociais e ambientais 
de modo a alcançar o desenvolvimento sustentável em todas as suas 
dimensões. Humana, porque as pessoas ocupam posição central e são 
protagonistas do desenvolvimento sustentável que deve por sua vez, 
beneficiar a todos de modo justo, equitativo e inclusivo, sobretudo aqueles 
em situação de vulnerabilidade (FACHIN, 2015, p. 270). 

 

Compreende-se, nessa perspectiva, que para a efetivação do 

desenvolvimento sustentável essas três dimensões devem ser contempladas e, para 

tanto, é necessária uma ação protagonista humana. Portanto, conforme expõe 

Fachin, “[...] o desenvolvimento humano, sob a perspectiva sustentável, vai 

demandar ações à nível nacional e internacional e o reforço da cooperação 

internacional” (FACHIN, 2015, p. 270), de modo que “[...] o direito ao 

desenvolvimento é um direito humano de realização das capacidades humanas” 

(FACHIN, 2015, p. 270). 
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Além disso, no que se refere ao conceito de desenvolvimento 

sustentável para a ONU, tem-se que esse é definido pela Agenda 21 de 1992. No 

aludido documento, é formulada a concepção de que o desenvolvimento possui 3 

dimensões, para que seja efetivado: a dimensão social, a econômica e a ambiental. 

Desse modo, a Agenda 21 compreende que o desenvolvimento sustentável 

demanda 

[...] comprometimento com políticas econômicas saudáveis e um 
gerenciamento igualmente saudável; uma administração pública eficaz e 
previsível; integração das preocupações ambientais ao processo de tomada 
de decisões; e avanço para um Governo democrático, à luz das situações 
específicas dos países, com a plena participação de todos os grupos 
envolvidos (ONU, 1992, p. 8). 

 

No mesmo sentido é o entendimento apresentado pela Agenda 2030. 

Em seu preâmbulo, a Agenda vai apresentar 17 objetivos para a promoção do 

desenvolvimento, os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

afirmando que “eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental” (ONU, 2015, p. 

1). É evidente, portanto, que a ONU compreende o desenvolvimento sustentável 

como uma forma alternativa de se atingir o desenvolvimento das sociedades, sem o 

foco único e exclusivo no lucro, primando por desenvolver o mundo nestas três 

dimensões. 

 

2.1 A SUSTENTABILIDADE E A SAÚDE NA AGENDA 2030 

 

A Agenda 2030 desponta num acordo sobre a necessidade de seguir 

rumo às sociedades mais inclusivas, solidárias e coerentes rumo ao 

desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma agenda global e integrada que coloca 

a área da saúde num espaço importante como “condição prévia e um resultado e 

indicador de todas as três dimensões do desenvolvimento sustentável”. 

A saúde tem uma posição central na agenda por meio do ODS 3 e está 

intimamente ligada a mais de uma dezena de metas em outras relacionadas à saúde 

urbana, igualdade de acesso a tratamentos e doenças não transmissíveis, entre 

outras. De fato, os ODS representam uma oportunidade única para promover a 
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saúde pública por meio de uma abordagem integrada de políticas públicas em 

diferentes setores. 

 

 

O ODS 3 reconhece que, apesar do progresso na saúde global nas 

últimas décadas, continua a haver morbidade e mortalidade significativas e evitáveis 

em todo o mundo. Grande parte dessa carga de saúde está associada a fatores 

ambientais que devem mudar nas próximas décadas com mudanças no clima, 

biodiversidade, uso da terra e outros fatores. 

Indiscutivelmente que as transformações socioeconômicas e as 

mudanças ambientais se cruzam com a saúde humana e identificam áreas de 

pesquisa prioritárias. A atenção aos sistemas humanos (econômico, social e político) 

e aos sistemas naturais da Terra pode melhorar a saúde e o bem-estar de todos. O 

Future Earth Health KAN responde a esse chamado, reunindo pesquisadores de 

saúde com outros cientistas naturais e sociais, especialistas em políticas de saúde e 

meio ambiente e líderes do governo, do setor privado e da sociedade civil. (FUTURE 

EARTH, 2020). 

A Future Earth Health Knowledge-Action Network é uma plataforma de 

pesquisa internacional que fornece conhecimento e suporte para acelerar as 

transformações para um mundo sustentável. Nessa empreitada, a Future Earth 

elaborou uma agenda que identifica quatro temas prioritários de pesquisa para 

proteger e promover de forma sustentável a saúde planetária e o bem-estar humano:  

(a) identificação e gestão de riscos (incluindo relacionados à água, 

higiene, saneamento e gestão de resíduos; produção e consumo de alimentos; 

oceanos; e eventos climáticos extremos e mudanças climáticas);  

(b) fortalecer os sistemas de saúde resilientes ao clima;  

(c) monitoramento, vigilância e avaliação;   

(d) comunicação de risco. 

O conhecimento gerado a partir da pesquisa delineada pode informar 

políticas para construir, fortalecer e conectar comunidades de pesquisa de 

sustentabilidade nacionais, regionais e globais. Também pode promover 

colaborações com outras partes interessadas com interesse e capacidade de 

influenciar caminhos de desenvolvimento resilientes e sustentáveis para alcançar a 

saúde humana e planetária. (FUTURE EARTH, 2020). 
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Neste sentido, o crescimento econômico, associado ao aumento da 

renda, juntamente com mudanças fundamentais na forma como a sociedade está 

organizada, permitiu mudanças nos padrões de vida que, em geral, melhoraram a 

expectativa de vida, o estado de saúde, o alívio da pobreza e os cuidados de saúde. 

O crescimento econômico também levou à degradação ambiental com 

consequências adversas para a saúde da população. A transição econômica variou 

acentuadamente ao longo do tempo, com progressos diferenciados entre e dentro 

dos países. Exemplos incluem compostos que danificam o ozônio que aumentam a 

probabilidade de câncer de pele e catarata ocular e os impactos na saúde da 

poluição do ar, da água e dos oceanos (ECKERT, KOHLER, 2015). 

Cada vez mais, as preocupações com a igualdade dentro e entre os 

países estão ofuscando as mudanças econômicas. Essas desigualdades podem 

levar à degradação dos sistemas de saúde e das leis e regulamentações ambientais 

e trabalhistas (DYE, 2014). 

Deixar de integrar a relação entre economia e natureza e saúde na 

tomada de decisões pode levar a um estresse econômico severo em períodos de 

tempo cada vez mais longos. A gestão coletiva organizada dos bens comuns globais 

é essencial para o futuro do desenvolvimento e da sustentabilidade. Portanto, 

percebe-se que a saúde humana e do planeta estão intimamente interligadas com 

as transformações socioeconômicas e as mudanças ambientais e a Agenda 2030 

prevê um forte compromisso político com a saúde pública e afirma que “[...] para 

promover a saúde e o bem-estar físico e mental e estender a expectativa de vida 

para todos, deve-se alcançar a cobertura universal de saúde e o acesso a cuidados 

de qualidade. Ninguém deve ser deixado para trás.” (UNITED NATIONS, 2021). 

Saúde e bem-estar para todos em todas as idades estão no centro do 

desenvolvimento sustentável – como determinantes e facilitadores dos ODS. 

Por outro lado, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

reconhece as doenças não transmissíveis (DCNTs) como um grande desafio de 

saúde pública. (UNITED NATIONS, 2021). Os ODS enfatizam que as DCNTs estão 

inter-relacionadas com o desenvolvimento global. A crescente importância das 

DCNTs na agenda de desenvolvimento foi validada pelas três reuniões de alto nível 
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da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre prevenção e controle de doenças 

não transmissíveis em 2011, 2014 e 2018. (WHO, 2020). 

A partir da primeira reunião de alto nível da ONU em 2011, as DCNTs 

têm recebido cada vez mais atenção nos órgãos governamentais globais. Em 2014, 

houve uma segunda reunião de alto nível que validou a crescente importância de 

abordar a crescente carga de DCNTs. Em setembro de 2015, os compromissos das 

DCNTs, como a promoção da atividade física, saúde mental e bem-estar e a 

obtenção de cobertura universal de saúde, foram incluídos na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável (WHO, 2020). 

Assim, as DCNTs foram incluídas no ODS 3, Saúde e bem-estar, para 

“assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades””. Especificamente, a meta 3.4, que visa até 2030, “reduzir em um terço a 

mortalidade prematura por DCNTs via prevenção e tratamento, e promover a saúde 

mental e o bem-estar”. (STEIN et al., 2019). Ainda podemos salientar a meta 3.4.1, 

que visa a “redução da taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório, 

tumores malignos, diabetes mellitus e doenças crônicas respiratórias”. 

Contudo, dados de vários países mostram que apenas dois dos dez 

indicadores de progresso das DCNTs estão sendo atendidos por pelo menos 

metade dos 176 países que assinaram os ODS (UNITED NATIONS, 2021). Fatores 

de risco comportamentais estão intimamente ligados a outros determinantes sociais, 

como acesso desigual aos cuidados de saúde, pobreza, gênero, fatores alimentares 

e educação. A falta de exercício físico e a menor ingestão de frutas e vegetais, 

juntamente com hábitos alimentares pouco saudáveis, estão progredindo 

rapidamente, mesmo em populações urbanas pobres.” (STEIN et al., 2019). A 

poluição do ar, o aumento da temperatura global, os sistemas alimentares e outros 

fatores ambientais exacerbam os riscos de DCNTs e contribuem diretamente para a 

crescente carga de DCNTs. As iniquidades nas DCNT são comuns devido à 

exposição variada, estratificação social e vulnerabilidade diferencial (UNITED 

NATIONS, 2021). 

O sucesso limitado nos últimos cinco anos em relação às metas dos 

ODS 2015–2030 levanta fortes preocupações. A Agenda 2030 é um poderoso 

mecanismo de responsabilização para o mundo (STEIN et al., 2019). Essas metas 

ambiciosas exigem ação dedicada dos países para garantir que recursos adequados 

sejam alocados às DCNTs, que as políticas e legislação relacionadas a DCNTs 
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sejam efetivamente implementadas e aplicadas e que os sistemas de vigilância e 

saúde tenham recursos suficientes para sua plena implementação. Muito mais 

precisa ser feito – e rapidamente – para trazer as mudanças transformadoras 

necessárias. 

3. DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são consideradas uma 

epidemia mundial por serem precursoras de incapacidades, associadas 

frequentemente à hospitalização, baixa qualidade de vida e risco de mortalidade.  

De uma forma geral, são doenças que acometem grande parcela da 

população mundial, sendo classificadas como uma comorbidade preditora na piora 

do prognóstico e associadas a uma diminuição da qualidade e expectativa de vida 

da população, podendo atingir todos os indivíduos, porém grupos mais vulneráveis 

como idosos e indivíduos com baixa renda e escolaridade são mais susceptíveis a 

serem acometidos. Dentre as principais doenças estão: hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, neoplasias e doenças pulmonares 

obstrutivas crônicas (BRASIL, 2011; IBGE, 2013; WHO, 2011). 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que as 

DCNTs são responsáveis por 71% das 57 milhões de mortes ocorridas globalmente 

em 2016 (WHO, 2018a). No Brasil, as DCNTs são igualmente relevantes, tendo sido 

responsáveis, em 2016, por 74% do total de mortes, com destaque para doenças 

cardiovasculares (28%), neoplasias (18%), doenças respiratórias (6%) e diabetes 

mellitus (5%) (WHO, 2018b). 

No Brasil, desde 2006, é desenvolvida a pesquisa de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL), com o objetivo de monitorar os principais fatores determinantes para o 

desenvolvimento de DCNT, que juntamente com outras ações, compõe o sistema de 

vigilância de fatores para desenvolvimento de DCNT. O VIGITEL foi implantado em 

26 Estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, e toda essa pesquisa contribui 

para o planejamento de políticas para melhoria da qualidade de vida da população. 

A pesquisa agrupou os fatores de risco ou proteção para DCNT em temas que 

envolvem tabagismo, excesso de peso e obesidade, consumo alimentar, prática de 
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atividade física, consumo de bebida alcoólica, autoavaliação do estado de saúde, 

prevenção do câncer e morbidade referida (BRASIL, 2019). 

 

 

O DM2 destaca-se por estar frequentemente associado a complicações 

que comprometem a capacidade funcional e, portanto, a qualidade de vida, 

representando um importante e crescente problema de saúde pública (PADILHA, 

2017). Tem crescido exponencialmente, tendo em vista a globalização e outros 

processos atrelados, como a rápida urbanização, transição epidemiológica, transição 

nutricional, maior frequência de excesso ponderal e de comportamento sedentário, 

além de crescimento e envelhecimento populacional e maior sobrevida dos 

indivíduos. Todos esses fatores aumentam os desfechos relacionados ao DM, como 

incidência, prevalência, mortalidade e morbidade (FLOR; CAMPOS, 2017).  

A DM2 é uma única doença, mas envolve um grupo heterogêneo de 

distúrbios metabólicos que manifesta em comum a hiperglicemia, que é resultado de 

algum defeito na ação da insulina, em sua secreção ou mesmo em ambos, 

ocasionando complicações após um longo período (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017/2018). É uma condição na qual o organismo tem uma deficiência 

na produção, ou na utilização (resistência) da insulina endógena.  

A insulina tem como principal função o favorecimento da entrada da 

glicose para as células do organismo para que sejam utilizadas como fonte de 

energia para variadas atividades celulares. Seu diagnóstico é acompanhado por 

hiperglicemia, tendo como base a hora da última refeição (SBEM, 2016). 

Tavares et al. (2016) ressaltam que o DM compõe um grupo de 

doenças metabólicas associadas a complicações, disfunções e insuficiência de 

diferentes órgãos, podendo atingir, principalmente, os sistemas: oftalmológico, 

cardiovascular; renal e neurológico. O DM é categorizado em DM tipo 1, DM tipo 2, 

DM Gestacional e outros tipos específicos de DM (ADA, 2017). 

O DM2, em particular, é altamente heterogêneo e uma classificação 

refinada poderia fornecer uma ferramenta poderosa para individualizar os regimes 

de tratamento e identificar indivíduos com risco aumentado de complicações.  
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A diferenciação entre o DM1 e o DM2 baseia-se nos achados clínicos. 

Os casos de DM1, em quase totalidade, apresentam sintomas clássicos, como 

poliúria, polidipsia e polifagia, enquanto pacientes com DM2 podem ser 

assintomáticos ou oligossintomáticos e apresentarem sintomas inespecíficos, como 

tontura, dificuldade visual, astenia, cãibras, vulvovaginites de repetição e disfunção 

erétil. A obesidade está presente em 80% dos casos. Nos casos em que houver 

dúvidas, o diagnóstico pode ser confirmado pela dosagem de autoanticorpos, ou 

ainda, em atendimentos SUS, mediante a dificuldade de realização deste exame, 

pode ser feito a dosagem de Peptideo C, um precursor de insulina, que tende a cair 

muito no caso de DM1. 

O DM2 surge geralmente após 40 anos de idade, mas pode acometer 

crianças e adolescentes, principalmente pelo de estilo de vida. Está associado com: 

história familiar de DM2; obesidade; diagnóstico prévio de intolerância à glicose; 

diabetes gestacional ou macrossomia fetal; tabagismo; HAS e dislipidemia. 

O diagnóstico laboratorial baseia-se nos seguintes achados: HbA1c 

(hemoglobina glicada) > ou igual a 6,5%; Glicemia Jejum > ou igual 126mg/dl; 

Glicemia de 2 h > ou igual a 200mg/dl durante o teste tolerância oral à glicose 

(TOTG) 75g. 

Os valores da hemoglobina glicada (HbA1c) refletem a média da 

glicemia durante os últimos 2 a 3 meses, que é o tempo médio de sobrevida das 

hemácias. Quanto maior a concentração da glicose plasmática e maior o período de 

contato, maior a porcentagem de HbA1c. Considera-se a HbA1c como padrão-ouro 

para o controle glicêmico. 

Com o diagnóstico confirmado de DM2, são necessários alguns 

cuidados e precauções, envolvendo mudanças no estilo de vida e qualidade dos 

hábitos alimentares, consumindo alimentos com baixos teores glicêmicos e ricos em 

fibras, como os grãos integrais, legumes, hortaliças e frutas, que favorecem o 

metabolismo da glicose e da insulina (CECILIO, et al, 2015).  
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Conforme estudos de Thomazelli, Machado e Dolçan (2015), a não 

adesão às mudanças de estilo de vida e uso inadequado de medicamentos evoluem 

com complicações, sejam elas agudas ou crônicas, com impactos marcantes sobre o 

paciente e o sistema de saúde, gastos exorbitantes com tratamentos, internações 

prolongadas e recorrentes, incapacitações físicas e sociais, com perda de emprego 

e da produtividade dos indivíduos.  

Em 2014, a OMS estimou que 422 milhões de adultos no mundo 

tinham DM2. Em 2012, o DM2 causou 1,5 milhões de mortes e estimou-se que a alta 

taxa de glicose no sangue foi a causa de mais 2,2 milhões de mortes, aumentando 

os riscos de doenças cardiovasculares e outras. Assim, são propostas ações 

voltadas à promoção da saúde e prevenção de doença com foco no autocuidado e 

modificação do estilo de vida, objetivando a redução das hospitalizações e seus 

agravantes, bem como dos custos e da mortalidade.  

Um dado relevante nos diabéticos é a mortalidade. A Federação 

Internacional de Diabetes expôs que em 2015 aconteceram 247.500 mortes em 

adultos como resultado de diabetes. Mais da metade das mortes (130.700) ocorreu 

no Brasil. As complicações do DM2 são apontadas como as principais causas da 

morte na maioria dos países. Além disso, entre 1996 e 2007, observou-se 

incremento de 2,0% ao ano na mortalidade por esse agravo. Estudo publicado em 

2018 mostrou que a taxa de mortalidade por DM2 seguiu crescente entre 2000 e 

2015 (GARCES et al., 2018). 

Segundo dados publicados pela Federação Internacional de Diabetes 

(IDF) de 2019, 463 milhões de pessoas, entre 20 a 79 anos, vivia com diabetes 

(9,3% de prevalência na população nesta faixa etária) e caso essas tendências 

persistam, em 2045 cerca de 700 milhões de pessoas estarão com diabetes. No 

Brasil, em 2015 esse número chegou a 16,8 milhões de diabéticos e sua estimativa 

para o ano de 2045 é de 26 milhões de brasileiros com a doença. Já os dados 

apresentados nos últimos dois anos do VIGITEL, de 2018 e 2019, aproximadamente 

7% da população estão diabéticos (BRASIL, 2020; 2019; IDF, 2019). A Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS) de 2013 trouxe os dados da população diabética 

mostrando que 6,2% dos brasileiros com 18 anos de idade ou mais receberam 



 

 36 

diagnóstico médico de diabetes. Em relação ao sexo, mulheres (7%) tiveram maior 

prevalência que os homens (5,4%) (SOCIDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

Ainda de acordo com a SBD, o número de diabéticos está aumentando 

em virtude do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, 

da progressiva prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior 

sobrevida de pacientes com DM2. Os principais fatores de riscos estão relacionados 

aos hábitos alimentares e estilo de vida da população (SOCIDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017). 

Nos países em desenvolvimento, há uma tendência ao aumento na 

frequência em todas as faixas etárias, especialmente nas mais jovens, cujo impacto 

negativo sobre a qualidade de vida e a carga da doença aos sistemas de saúde é 

bastante relevante (BRASIL, 2013). 

Frente a tal cenário, observa-se as facetas relacionadas ao DM2, pois 

o seu crescente número de complicações, atrelados ao número de indivíduos com 

DM2, têm gerado resultados que colaboram significativamente para o aumento de 

hospitalizações (SANTOS, 2015). Estima-se que em 2040 tenhamos 642 milhões de 

pessoas com a doença. Assim, na maioria dos países, os gastos com diabetes 

poderão chegar entre 5% e 20% dos gastos totais com saúde, prejudicando um 

cenário econômico sustentável (IDF, 2015). 

Para tanto são necessárias medidas urgentes para que se tenha 

melhoria da qualidade de vida e diminuição dessa patologia, que vem se alastrando 

e causando prejuízo na qualidade de vida, pessoal e profissional, complicações 

agressivas e irreversíveis, grandes índices de hospitalização, com prejuízos 

financeiros e psicológicos, e mortes. Corroborando com esse pensamento, Galdino 

(2014) diz ser necessário que a população esteja ciente dos fatores de risco e de 

predisposição do DM, bem como saiba identificar seu quadro clínico, para que adote 

medidas preventivas, bem como para diagnosticar precocemente a doença, 

minimizando riscos de complicações futuras. 
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3.1 O DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) 

 

O DM tipo 2 é um problema de saúde pública que tem prioridade em 

âmbito global pela sua prevalência, morbidade, complicações crônicas e agudas, 

taxa de hospitalização e mortalidade (ISER et al., 2015). É uma condição médica 

crônica na qual os níveis de glicose se acumulam na corrente sanguínea, secundário 

à defeitos na ação ou na secreção de insulina pelo pâncreas quando encontra 

condições (obesidade, por exemplo) que limitam a eficácia de sua atividade. 

(PIETRANGELO, 2021). 

O DM2 já é motivo de preocupação, os seus números são relevantes 

no que tange às condições de saúde humana. No mundo os números chegam a 415 

milhões de pessoas e no Brasil os dados mostram 14.250.000 casos da doença 

(IDF, 2019).  

Atualmente o Brasil ocupa o quarto lugar entre os países que 

contabilizam o maior número de casos da doença, tendo sido diagnosticados por 

volta de 12 milhões de pessoas na faixa etária de 20 a 79 anos com diabetes no 

país (FLOR; CAMPOS, 2017).  

É uma doença de evolução lenta e progressiva, frequentemente 

acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial, 

requerendo tratamento intensivo e orientação adequada que permitam prevenir ou 

mesmo retardar as complicações agudas e crônicas advindas dela. 

O DM2 é o tipo mais comum de diabetes. E sua alta incidência está 

associada aos erros alimentares e sedentarismo, evidentes no mundo atual, que 

culminam para um ganho de peso excessivo desproporcional para a altura, de forma 

que fisiologicamente a insulina produzida pelo pâncreas, encontra dificuldade em ter 

uma ação eficaz e que com o tempo, podem “fadigar” e evoluírem para falência na 

produção de insulina pelas células beta-pancreáticas e então, os pacientes, tornam-

se insulinodependentes (IDF, 2019).  
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A etiologia do DM2 aponta que a predisposição genética e o estilo de 

vida, tais como o sedentarismo, consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras, 

açúcares simples e industrializados, combinados ao estresse, estão correlacionados 

com o surgimento e a progressão do diabetes, independente do fator genético. Se o 

indivíduo possui uma predisposição genética a ter a doença, mas adota hábitos 

saudáveis durante todo o percurso da vida, o mesmo tende a não desenvolver o 

diabetes, por isso a importância de ações de promoção à saúde e prevenção de 

agravos no contexto social que se refere à patogenia do diabetes (SBD, 2019). 

O DM2 corresponde a 90 a 95% de todos os casos de DM, 

ocasionando complicações a longo prazo. Essas complicações são categorizadas 

em agudas e crônicas, micro e macrovasculares (SBD, 2019-2020). 

Os sintomas do DM2 muitas vezes demoram a se manifestar, e a 

busca pelo diagnóstico acontece quase sempre quando a doença já está instalada, 

por isso a importância de ficar atento aos fatores de risco, buscar hábitos saudáveis, 

reduzindo consumo de gorduras e açúcar, dar preferências a frutas, verduras e 

legumes, e praticar exercício físico regularmente. 

Para diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus, podemos lançar mão 

de diferentes exames tais como: 

● Glicemia de jejum: coleta de sangue periférico após jejum de pelo 

menos 8 horas;  

● Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG): coleta de sangue 

periférico seguida pela ingesta de 75 gramas de glicose dissolvida e nova coleta 

após 2 horas da sobrecarga glicêmica.  

● Hemoglobina glicada (HbA1c): relação dos níveis glicêmicos dos 

últimos 3 a 4 meses. Sofre pouca influência da dieta do dia a dia e não depende de 

jejum para sua realização. A hemoglobina glicada é a glicose que se encontra ligada 

ao grupo amino terminal de forma estável. Entretanto, para o diagnóstico firmado de 

DM, há necessidade de repetição dos exames alterados, de preferência a mesma 

metodologia aplicada à primeira amostra. Exceção faz-se quando o paciente 

apresenta sinais e sintomas inequívocos de hiperglicemia tais como poliúria, 

polidipsia, polifagia e emagrecimento, situação na qual o diagnóstico de diabetes já 

pode ser estabelecido se houver glicemia ao acaso com valores maiores ou iguais a 

200 mg/dl (SBD, 2019- 2020). 
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Dentre as complicações agudas estão a hipoglicemia e a síndrome 

hiperosmolar hiperglicêmica. As crônicas classificam-se em macro vasculares 

(doença da artéria coronária, doença vascular cerebral e doença vascular periférica), 

microvasculares (retinopatia e nefropatia) e complicações neuropáticas. 

O impacto das complicações diabéticas na saúde populacional e 

individual é brutal, podendo ser resumida da seguinte maneira: 

 A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira adquirida; 

 A nefropatia diabética é a principal causa de insuficiência renal 

crônica dialítica; 

 A neuropatia diabética e as complicações vasculares em 

membros inferiores são a principal causa de amputação não 

traumática desses membros; 

 A presença de DM2 descompensado aumenta em 2 a 6 vezes o 

risco de eventos cardiovasculares. 

A doença aumenta o risco de morte por causa cardiovascular, mas 

também afeta outras condições contribuindo para o número crescente de 

mortalidade geral, pois diversas complicações microvasculares como lesões em 

pequenos nervos, redução da filtração renal e dificuldades visuais, advêm do 

desequilíbrio glicêmico e longo tempo de convívio com a doença (IDF, 2019). 

É importante ressaltar que tais complicações, se forem monitoradas 

cuidadosamente pela equipe médica, mas principalmente com a disciplina de 

cuidados do paciente, podem ser controladas e adiadas, havendo menos prejuízo a 

saúde do paciente (BLACK et al., 2017). 

Nesse sentido, Cortez et al. (2015) destacam que identificar os 

pacientes que não realizam autocuidado para uma manutenção dos níveis 

glicêmicos adequados, pode ser uma das estratégias utilizadas pelos profissionais 

de saúde, que tem como finalidade proporcionar uma melhor qualidade de vida, 

aumentando assim a confiança entre o usuário e o profissional.  
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Segundo Amaral et al. (2019), o conhecimento do paciente diabético 

sobre a gravidade da doença ainda é insatisfatório, ou seja, indivíduos que possuem 

baixa escolaridade têm grandes chances de não valorizar as ações de prevenções, 

ocasionando várias complicações e dificultando um melhor tratamento. A falta de 

conhecimento acontece no momento das consultas, em que o profissional de saúde 

não analisa todo o contexto do paciente, e não repassa as orientações de forma 

clara e compreensiva, o que dificulta a qualidade do tratamento.  

Amaral et al. (2019) relatam que outro ponto importante é que não se 

deve focar apenas no paciente com DM2, mas buscar apoio familiar, para garantir 

uma melhor adesão e conhecimento frente aos problemas enfrentados, contribuindo 

assim para a manutenção de hábitos saudáveis e resultados positivos. A 

participação familiar nesse caso é de grande importância para que o paciente 

conviva e aceite as limitações necessárias sendo considerada uma aliada para 

orientar os pacientes a realizarem os procedimentos corretos, possibilita um apoio 

emocional e incentiva a busca de orientações nas unidades básicas. 

Diante da compreensão quanto ao DM2 e sua característica de ser 

uma doença provocada por diversos fatores e ser crônica, podemos entender que o 

seu tratamento também demanda diversas frentes e deve ser encarada como uma 

mudança no estilo de vida e não como um tratamento de curto prazo (CAROLAN, 

HOLMAN, FERRARI, 2014).  

Das principais indicações de tratamento, podemos citar o tratamento 

medicamentoso e o não medicamentoso. Este consiste principalmente em manter 

uma rotina de alimentação saudável e atividades físicas regulares, para isso é 

importante que ações cotidianas sejam adotadas (BLACK et al., 2017). 

Atualmente, sabe-se que a glicemia de jejum é insuficiente para 

acompanhamento do controle glicêmico de pacientes com DM2, pois reflete apenas 

uma medida pontual, no momento da coleta de sangue. Por outro lado, a Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD, 2019) afirma que o automonitoramento domiciliar das 

glicemias, realizado com um glicosímetro e fita biossensora descartável, permite que 

os próprios pacientes identifiquem a glicemia capilar e corrijam rapidamente picos de 

hiperglicemia ou episódios de hipoglicemia, sendo, portanto, útil para avaliação do 

controle glicêmico de modo complementar à dosagem de HbA1c. 
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3.2 AUTOCUIDADO E QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DIABETES 

MELLITUS 

 

A respeito do tratamento de doenças crônicas é um fato que o 

autocuidado, a adesão às terapias não medicamentosas, à hábitos de vidas 

saudáveis, aos recursos terapêuticos medicamentosos e o comprometimento do 

paciente em conhecer sobre sua doença são elementos que fazem toda a diferença 

na eficácia do tratamento. Considerando isso, profissionais de saúde tentam engajar 

os pacientes acompanhados num processo de promoção do autocuidado, onde são 

estimulados a assumir, consigo mesmo e com a equipe, compromissos de 

autocuidado e de empoderamento em relação a sua enfermidade (CARRIJO; 

RASERA, 2013). 

Tendo isso em vista, muitos profissionais buscam orientar os 

pacientes sobre suas responsabilidades e compromissos em adequar seu ritmo de 

vida mediante o diagnóstico dessa patologia crônica. Sendo envolvidos no processo 

de responsabilizar-se pela própria saúde, os pacientes com DM, por exemplo, são 

constantemente chamados a responder seja pelo surgimento do adoecimento, seja 

pela falta de controle da glicemia ou ainda pelas complicações decorrentes da não 

adesão às formas de cuidado prescritas pelos profissionais de saúde (CARRIJO; 

RASERA, 2013). 

Boa adesão terapêutica corrobora com bons índices glicêmicos e com 

metas laboratoriais atingidas. Para isso, considera-se padrão-ouro o uso da 

hemoglobina glicada (exame laboratorial) para avaliar o controle metabólico do 

paciente diabético. Sua quantificação permite estimar quão elevada esteve a 

glicemia nos 90-120 dias pregressos, haja vista a glicose sanguínea ligar-se de 

forma irreversível à hemoglobina ao longo de seu período de vida na hemácia. A 

depender da sociedade científica, diferentes alvos de HbA1c são descritos e para 

adultos as recomendações variam entre 6,5-7,0%.  

Galvão e Vilela (2013) relatam que o autocuidado é considerado um 

componente integral da gestão das doenças crônicas e da preservação de um nível 

aceitável de funcionalidade. Permite à pessoa observar-se, reconhecer sintomas, 

determinar a agressividade da sintomatologia e escolher estratégias apropriadas 

para debelar esses sintomas, minimizando-os e maximizando a saúde. Assim, o 

autocuidado integra a capacidade de cuidar de si próprio, mas também o 
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desempenho de atividades indispensáveis para alcançar, manter ou promover uma 

saúde ótima.  

Nesse sentido, Medeiros (2014) relata que o autocuidado faz com que 

os indivíduos se tornem mais independentes e responsáveis no seu dia a dia, além 

de promover a sua autoestima e promover a adesão ao tratamento (seja 

medicamentoso ou de modificação do estilo de vida). E quando falamos em 

autocuidado podemos também dizer que alimentação saudável e prática de 

atividade/exercício físico fazem parte do processo de se cuidar. 

Compreendendo que o autocuidado é um conjunto de ações que o 

indivíduo realiza em benefício próprio, podemos entendê-lo como um 

comportamento que pode ser aprendido (MENDONÇA et al., 2017). Dessa forma 

pessoas com diabetes devem mobilizar-se para implementar atitudes que condizem 

com os cuidados indicados para a manutenção de sua saúde. Para alcançar esse 

objetivo, precisará de empenho na consolidação do que antecede a esse 

comportamento, ou seja, as mudanças cognitivas e os pensamentos em relação às 

atitudes cotidianas. Como medida de contribuição para o desenvolvimento do 

autocuidado, os profissionais de saúde são encorajados a desempenhar ações que 

objetivam a promoção do autocuidado (MENDES, 2012; MENDONÇA et al., 2017). 

O autocuidado implica na execução de ações dirigidas pela e para a 

própria pessoa com a finalidade de satisfazer as necessidades e contribuir para a 

manutenção da vida, saúde e bem-estar (ORE, 1995). Na convivência com o 

diabetes, a rotina de autocuidado inclui adesão a uma alimentação saudável, à 

atividade física, ao monitoramento periódico da glicemia, à administração correta de 

medicamentos prescritos, ao cuidado adequado com os pés, além da capacidade de 

resolver conflitos e de lidar de forma positiva diante da presença de uma condição 

patológica crônica (ADA, 2019). Quando isso não ocorre, há um prejuízo na resposta 

fisiológica das doenças, na relação profissional-paciente e nos custos diretos e 

indiretos do tratamento. 

A falta de adesão dos pacientes ao tratamento é um desafio 

frequentemente enfrentado no dia a dia dos profissionais de saúde. Essa não 

adesão estimula-os, assim, a buscarem estratégias de intervenção que visem 

minimizar essa situação (SART et al., 2012; FARIA et al, 2013). 
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Nesta direção, o tratamento do DM2 implica modificações no estilo de 

vida e tratamento farmacológico. E mudança no estilo de vida inclui reorganização 

dos hábitos alimentares, prática regular de atividade física, obtenção e/ou 

manutenção do peso adequado, suspensão do fumo, assim como baixo consumo de 

bebidas alcoólicas e vigilância para diminuir o estresse. Essa mudança exige 

suporte educativo e empatia de todos os integrantes da equipe multiprofissional 

durante todo o período de acompanhamento do paciente para melhorar a qualidade 

de vida desses indivíduos (FORTALEZA, 2016). 

Quando o autocuidado não é realizado com eficácia, a qualidade de 

vida será afetada diretamente, pois haverá repercussões físicas, econômicas e/ou 

sociais, resultando no afastamento do trabalho, e, até mesmo isolando-o 

socialmente (REZENDE NETA, SILVA, SILVA, 2015). 

A fim de promover ações integradas de educação em saúde, 

minimizar os efeitos adversos do tratamento e garantir a adesão do paciente às 

medidas terapêuticas, o AMGC nos pacientes que utilizam insulina é uma 

ferramenta importante. 

Segundo a OMS, qualidade de vida é a compreensão de cada 

indivíduo acerca de sua satisfação baseada nas suas carências, relacionado aos 

seus objetivos e expectativas, ou ainda, que estão impossibilitando a oportunidade 

de atingir a autorrealização e alcançar a felicidade, independente do seu estado 

físico de saúde ou das situações econômica, social e ambiental. (OMS, 1995). 

Em se tratando de qualidade de vida relacionada à saúde, é a 

capacidade que o indivíduo tem em ter uma vida plena e ampliar suas 

potencialidades referente as repercussões que um processo de adoecimento 

reproduz na vida de um indivíduo (FARIA et al. 2013).  

De acordo com Aguiar et al. (2008), a qualidade de vida de pessoas 

com DM2 é totalmente perturbada quando comparada com a de pessoas que não 

tem, e, quanto maior o número de complicações mais afetada será a mesma. É 

sabido que a DM2 pode ser causada por motivos como obesidade, sedentarismo, 

má alimentação, e, se não tratada poderá causar outras implicações na saúde. Com 

isso, a avaliação da qualidade de vida de pacientes diabéticos é muito mais 

complexa. 
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS COM FOCO NA GESTÃO, NA 

INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS, CUSTO E 

EFETIVIDADE 

 

É imperativo observar que uma boa administração resulta do 

gerenciamento adequado dos recursos financeiros disponíveis para o bem-estar da 

população. Nesse sentido, as políticas públicas aparecem como ações e programas 

desenvolvidos pelo Estado, para garantir e colocar em prática direitos que são 

previstos na Constituição Federal e em outras leis (LENZI, 2017). São, portanto, 

medidas e programas criados pelos governos dedicados a garantir efetivamente o 

bem-estar da população.  

Segundo Lenzi (2017), toda política pública passa por um conjunto de 

etapas, até que seja colocada em prática. Essas etapas compreendem: (i) a 

identificação do problema; (ii) a formação da agenda (definição de prioridades); (iii) a 

formulação de alternativas (estudo, avaliação e escolha); (iv) a tomada de decisão; 

(v) a implementação (execução das ações); (vi) a avaliação (eficiência dos 

resultados e proposição de ajustes); e (vii) a extinção (encerramento da política 

pública).  

Depois de estudadas e formuladas, as políticas públicas são incluídas 

no Plano Plurianual (PPA). Esse plano, que é previsto no artigo 165 da Constituição 

Federal, define quais são as metas e objetivos que devem ser cumpridos pelos 

governos em 4 anos. 

De um modo geral, as políticas públicas são mecanismos de resposta 

do Estado aos problemas que emergem na sociedade. Sendo assim, as de saúde 

têm por função definir a resposta do Estado às necessidades de saúde da 

população, visando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde em nível 

individual e coletivo (LUCCHESE, 2004 apud FERRAZ, KRAICZYK, 2010). 

Naturalmente, as etapas pelas quais passam essas políticas compreendem um 

processo dinâmico em razão dos diferentes elementos sociais e institucionais 

envolvidos. Segundo Ferraz e Kraiczyk (2010): 

O processo de construção e consolidação dessas políticas deve ser 
compreendido em sua dinamicidade, dada não somente pelas 
transformações sociais que resultam na geração de novas necessidades de 
saúde, como também pelo fato de que a materialização das políticas 
somente acontece por meio da ação concreta de diversos atores sociais e 
de atividades institucionais (FERRAZ, KRAICZYK, 2010, p. 1-2). 
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No Brasil, a política pública de saúde tem como alicerce fundamental o 

SUS. O SUS representa o conjunto de ações e serviços de saúde, que são 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público 

(MENDES, 2012). Sua criação é, certamente, considerada a mais bem-sucedida das 

reformas sociais discutidas e construídas na democracia brasileira e fruto de um 

amplo movimento político que envolveu profissionais da área de saúde, intelectuais 

e integrantes de movimentos sociais, na luta pela garantia de direitos básicos e 

coletivos (TAMADA, 2013). 

O SUS tem amparo constitucional nos artigos 196 e 198 da 

Constituição Federal de 1988, que afirmam ser o direito à saúde integral e dever do 

Estado, com responsabilidade de todas as esferas de poder. Na legislação 

infraconstitucional o SUS encontra amparo em duas leis orgânicas, a Lei n. 8.080/90 

e a Lei n. 8.142/90.  

A Lei n. 8.080/1990 dispõe acerca da universalidade, unicidade, 

descentralização, relevância pública, financiamento, entre outros. Busca ainda 

evidenciar as atribuições de cada um dos entes federativos, tratando inclusive sobre 

as transferências de recursos entre eles. Dentre os princípios que estão elencados 

na referida lei estão relacionados a universalidade (todos têm direito ao atendimento, 

independente de classe, raça ou nacionalidade), a equidade (atendimento aos 

cidadãos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa 

e menos a quem requer menos cuidados) e a integralidade (atendimento integral, 

com prioridade para atividades preventivas). (BRASIL, 1990a). 

Já a Lei n. 8.142/1990, 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). 

Na prática o sistema é unificado e regionalizado, mas possui 

responsabilidades distribuídas dentre os entes federativos e financiamento 

compartilhado. Conforme o artigo 197 da Constituição Federal, a regulamentação e 

a fiscalização dos serviços de saúde são de competência do poder público.  
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Portanto, de acordo com a explanação fica evidenciada a 

responsabilidade conjunta das três esferas de governo por monitorar o nível de 

saúde da população, gerenciar e aplicar recursos orçamentários e financeiros, definir 

mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde, realizar o planejamento 

de curto e médio prazo e promover a articulação de políticas de saúde, definir 

políticas de recursos humanos entre outras ações. Os gestores do SUS, portanto, 

possuem atribuição de executar a política pública de saúde de forma coletiva e 

integral a toda sociedade. 

Em sentido mais restrito, gestão em saúde é a capacidade de lidar com 

os conflitos, de ofertar soluções plausíveis, diretrizes, quadros de referência para 

análise e ação das equipes nas organizações de saúde. Trata de um campo que tem 

por finalidade o bem-estar humano através da organização e guiado por finalidades 

(CORREA, 2012). 

Gestão em saúde é um tema bastante discutido por profissionais, 

gestores e população em geral. A partir das mudanças geradas pelo movimento da 

Reforma Sanitária, que desencadearam a criação do sistema único de saúde, as 

principais transformações reivindicadas enfocavam na qualidade da gestão dos 

serviços que desembocaram no sistema de saúde brasileiro que se tem hoje, 

centrado na gestão descentralizada e participativa, buscando a responsabilização de 

gestores e profissionais pelos resultados (CORREA, 2012).  

Segundo Tamada (2013), a gerência dos serviços de saúde é uma 

importante ferramenta para organização das demandas, pois feita com qualidade 

permite a tomada de ações que promovam uma assistência com eficiência, eficácia 

e efetividade, os “três Es” da gestão. 

Eficiência, segundo Peter Drucker (dez. 1968), é fazer certo um 

processo qualquer, é fazer certo as coisas; e eficácia é fazer as coisas certas. Já 

segundo Leandro Vieira, ser eficiente é fazer mais com menos. Complementando 

essas ideias, podemos dizer: eficiência é o meio de fazer certo um processo correto 

de boa qualidade, em curto prazo, com o menor número de erros. 

Segundo Chiavenato (2003, p. 155), “Eficácia é uma medida do 

alcance de resultados, enquanto eficiência é uma medida da utilização dos recursos 

nesse processo.” Isto é: Eficiência refere-se a “como fazer as coisas”, tem a ver com 

o uso racional de recursos e insumos. 
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Outro termo importante a ser mencionado e definido é a 

efetividade, que se relaciona com a capacidade de produzir efeitos/impactos a longo 

prazo, sendo por vezes relacionada à soma da eficiência e eficácia. 

Segundo Chester Barnard (1968. p. 19-20), qualificamos um resultado 

como efetivo quando podemos verificar que o objetivo foi atingido (eficaz) da melhor 

maneira possível (eficiente), de modo a impactar positivamente a organização e o 

indivíduo. 

Segundo André et al. (2013) o papel do gestor é ser articulador, que 

prepara, orienta, estimula e negocia, demonstrando, na prática, a importância da 

liderança de equipes. Nessa perspectiva, a visão do gestor deve ser mais 

abrangente, não pode descuidar das ações que possibilitem o fortalecimento da 

participação dos prestadores de serviços, trabalhadores da saúde, e usuários na 

definição e no acompanhamento das políticas de saúde. 

Nesta seara, a saúde pública requer que o administrador maneje 

constantemente conflitos e negociações. Para a qualidade do processo de trabalho 

com foco na gestão, antecipar-se aos fatos é uma forma estratégica para avançar 

rumo à consolidação do SUS, com o objetivo de produzir mudanças nas práticas do 

cuidado e na forma de gerir. Atualmente a gestão pública tem estado envolta por 

reflexões que fazem referência ao modo de administrar e fazer a gestão do SUS de 

forma compartilhada dividindo a responsabilidade, sendo o alicerce para a formação 

de um conceito importante, denominada de cogestão (GIL et al., 2016).  

De acordo com Gil et al. (2016), cogestão é:  

Uma diretriz ética e política (que) tem como objetivo democratizar as 
relações na gestão de serviços; em nosso caso, de saúde. Para tanto, 
gestor e equipes devem ser solidários entre si e orientadas a ampliar sua 
capacidade de direção e contribuir para as questões e decisões importantes 
que incidem no cotidiano de trabalho. É um modo de administrar que inclui o 
pensar e o fazer coletivo, sendo, portanto, uma diretriz ética e política que 
visa democratizar as relações no campo da saúde para a realização dos 
objetivos da saúde. 

 

O conceito de cogestão é oriundo da ideia de que o trabalho não pode 

ser mecanizado, com repetição de atos, como se fazia na tradição taylorista fordista, 

levando à alienação do trabalho, mais sim através de contribuições mútuas, onde os 

atores envolvidos buscam conhecer e integrar-se de forma solidária em todas as 

atividades em uma gestão participativa (GIL et al., 2016).  
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É rotineira a verificação de que a gestão em saúde ainda está firmada 

em métodos e estratégias tradicionais, adquiridas da teoria clássica da 

administração. Tal fato requer a necessidade da criação de novas formas de gestão 

na área de saúde (LORENZETH et al., 2014). 

Sob tal enfoque, Tamada (2013, p.3) acrescenta que as “[...] 

organizações de saúde, independentemente do tamanho, são sempre complexas. 

Seus processos são padronizados por regras impostas pelo governo”, por isso, se 

faz necessário a existência de equipes especializadas e qualificadas, e 

principalmente uma gestão de saúde na área da pesquisa atuante, mantendo assim, 

as organizações de saúde em conformidade com a qualidade e principalmente com 

as leis que regem esta área. Mas, quais são as funções da Gestão em Saúde ou do 

gestor em saúde?  

De acordo com Tamada (2013) e Silva et al. (2012), no que diz respeito 

as funções referentes ao campo empresarial/profissional, estão intrinsicamente 

ligadas às competências de um profissional gestor em saúde na prática, ou seja, são 

respectivamente, a capacidade de assumir a responsabilidade de todo o processo, 

supervisionando o funcionamento de uma determinada repartição de saúde, as 

quais, podem ser: posto, clínica, hospital ou até mesmo um asilo, que na execução 

de suas funções adquira informações da relação saúde-doença da sociedade, a 

qual, está inserido, assegurando com isso, médicos, medicamentos, enfermeiros e o 

pessoal competente, relevantes a esta sociedade, proporcionado a todos os 

funcionários treinamento e qualificação pertinente e constante, como também, se 

preocupando com durabilidade, manutenção e disponibilidade de todos os 

equipamentos que fazem parte desta organização, dentre outras funções, é o que 

corrobora Tamada (2013, p.4) alertando ainda que “[...] assim como não há um 

modelo de gestão ideal, uma receita única para o sucesso de qualquer organização, 

da mesma forma as organizações de saúde devem levar em conta sua história, 

missão, visão e valores, assim como a cultura organizacional”, para que com isso 

possam verdadeiramente e com flexibilidade implantar na organização de saúde as 

melhores práticas organizacionais. 

Por outro lado, ainda sobre as políticas de saúde, os gestores dos 

sistemas de saúde de vários países, nas últimas décadas foram profundamente 

influenciados por políticas públicas de fortalecimento do papel de seus profissionais 

e usuários que desempenham grande pressão pela inclusão de novas tecnologias. 
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De um modo geral, o termo “tecnologia médica” pode ser usado para 

se referir aos procedimentos, equipamentos e processos pelos quais os cuidados 

médicos são prestados. Exemplos de mudanças na tecnologia incluem novos 

procedimentos médicos e cirúrgicos (p. registros e transmissão de informações, 

telemedicina).   

O crescimento contínuo dos gastos em saúde, a produção cada vez maior 
de novas tecnologias e as mudanças no perfil epidemiológico das 
populações ocorridas nas duas últimas décadas, tem levado a 
necessidades diversificadas de atenção. Dessa forma, se faz social e 
politicamente necessário desenvolver mecanismos de articulação entre os 
setores envolvidos na produção, incorporação e na utilização de tecnologias 
nos sistemas de saúde (BRASIL, 2010, p. 9). 

 

No contexto da Portaria n. 2.510/GM/2005, considera-se tecnologias 

em saúde: medicamentos, materiais, equipamentos e procedimentos, sistemas 

organizacionais, educacionais, de informações e de suporte, e programas e 

protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde 

são prestados à população (BRASIL, 2005). 

No Brasil, o SUS, a Lei n. 8.080/90 garante a universalidade e a 

integralidade à saúde, permitindo à população maior acesso às redes de atenção. 

Contudo, acredita-se que os recursos existentes nem sempre são empregados de 

maneira mais eficaz e equitativa para que este objetivo seja atingido. Assim, como 

forma de garantir o princípio de integralidade, a introdução de novas tecnologias 

deve ser realizada no sentido de beneficiar a incorporação daquelas que forem 

eficazes e seguras, beneficiando a todos que necessitem (BRASIL, 2010). 

Conforme Souza e Souza (2018), a Portaria n. 152 de 2006 foi 

promulgada com a finalidade de regular o fluxo de incorporação de tecnologias no 

SUS, que passou a se organizar a partir de ações articuladas entre a Secretaria de 

Atenção à Saúde (SAS), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

(SCTIE), a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo de 

competência da SAS a gestão do processo de incorporação de tecnologias, e da 

SCTIE, a gestão da avaliação das tecnologias de interesse para o SUS. Essa 

mesma portaria designou a Comissão para Incorporação de Tecnologias do 

Ministério da Saúde (Citec) com o escopo de dirigir o processo de incorporação de 
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tecnologias em consonância com as necessidades sociais em saúde e de gestão do 

SUS. 

Anos mais tarde, a Lei n. 12.401/2011 e o Decreto n. 7.646/2011, que 

alterou a Lei n. 8.080/1990, designaram a Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) para substituir a Citec. A Conitec 

é um órgão da estrutura regulatória do Ministério da Saúde, que assessora na 

incorporação, exclusão ou alteração de novas tecnologias em saúde no SUS. Neste 

sentido, Souza e Souza (2018): 

Dadas as competências da Conitec, seus membros são atores importantes 
do processo decisório de incorporação de tecnologias no SUS, uma vez que 
são responsáveis por analisar informações e tomar decisões relevantes, 
que dizem respeito à modernização e à inovação do sistema, à melhoria da 
qualidade e expectativa de vida da população  

 

A introdução de tecnologias tem sido a principal responsável pelo 

aumento de custos dos sistemas nacionais de saúde, principalmente produtos 

industrializados, como os medicamentos. No SUS, o gasto anual com a compra de 

produtos e tecnologias para a saúde ultrapassa R$ 20 bilhões (RODRIGUES FILHO, 

PEREIRA, 2021). 

Por outro lado, as inovações tecnológicas melhoraram a qualidade do 

atendimento ao paciente, oferecendo acesso mais amplo aos seus registros 

médicos; adequação do atendimento aos horários dos pacientes; desenvolvendo 

procedimentos médicos, testes e estudos mais seguros; e usando a tecnologia para 

coletar dados de pacientes, analisá-los e aplicá-los de novas maneiras.  

Os consumidores querem cuidados médicos que os ajudem a alcançar 

e manter uma boa saúde, e os avanços na tecnologia médica são percebidos como 

formas de promover esses objetivos. A demanda do consumidor é afetada pelo 

aumento da conscientização pública sobre a tecnologia médica por meio da mídia, 

da Internet e da publicidade direta ao consumidor. 

Profissionais de gestão de saúde desempenham papéis importantes na 

implementação de novas tecnologias, pois devem pesar o custo dessas inovações 

em relação aos benefícios que a tecnologia traz ao atendimento ao paciente e aos 

ganhos operacionais. A combinação de avaliar esses avanços, criar planos de 

implementação e, finalmente, elaborar e colocar em prática os processos 

operacionais e o treinamento para acompanhar a nova tecnologia é uma 

especialidade em si. Os gerentes de saúde e a liderança organizacional 
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estabelecem prioridades estratégicas para garantir que todos os esforços de uma 

organização de saúde sejam direcionados para atingir metas e melhorar o 

atendimento e a satisfação do paciente. 

Essas estratégias incluem registros eletrônicos de saúde, ferramentas 

de saúde pessoal, como aplicativos móveis, bem como a gama de ferramentas 

tecnológicas utilizadas para troca de informações em saúde, por meio de interfaces 

como computadores, tablets e telefones celulares. 

Embora a expectativa de vida tenha melhorado significativamente no 

último século, o estilo de vida sedentária introduziu doenças crônicas, como 

diabetes, doença pulmonar obstrutiva, distúrbios de saúde mental e muito mais. 

Estas são doenças degenerativas de longo prazo que adicionam um ônus financeiro 

aos pacientes e ao sistema de saúde. A tecnologia certa permitirá aos médicos 

detectar e tratar/prevenir essas doenças mais cedo e reduzir a carga de altos custos 

a longo prazo. 

Se as novas tecnologias aumentam os custos dos cuidados de saúde, 

quanta tecnologia é apropriada? Para julgar se o grau de difusão de tecnologias 

particulares ou de tecnologias em geral é apropriado, é necessário de algum padrão 

ou critério. Um deles baseia-se na proposição de que o objetivo da tecnologia 

médica é melhorar os resultados de saúde. Cada uso clínico de uma tecnologia 

utiliza alguns dos recursos de saúde limitados da sociedade e, idealmente, melhora 

os resultados de saúde. Quanto mais a sociedade gasta em cuidados de saúde, 

mais a saúde é melhorada.  

O critério de alocação de recursos que decorre dessa formulação dos 

objetivos da sociedade é a relação custo-benefício: se uma nova tecnologia produz 

resultados de saúde a um custo unitário menor do que as tecnologias existentes, 

deve ser adotada; caso contrário, não deveria. O princípio é que as práticas clínicas 

com baixo custo por unidade de benefício à saúde devem ter prioridade sobre as 

práticas com maior custo por unidade. A análise de custo-efetividade tem sido 

amplamente utilizada para auxiliar na formulação de políticas e está ganhando 

aceitação na comunidade médica como um critério apropriado para alocação de 

recursos. 
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A análise de custo-benefício pode ajudar a informar decisões sobre 

como aplicar testes, terapias e intervenções preventivas e de saúde pública novos 

ou existentes, de modo que representem um uso criterioso dos recursos. Também 

pode ajudar a preencher lacunas nas evidências sobre o efeito estimado de tais 

intervenções na saúde pública em nível populacional e pode apoiar decisões de 

desinvestimento em intervenções mais antigas para as quais existem alternativas 

mais econômicas. A análise de custo-efetividade fornece uma estrutura para 

comparar o valor relativo de diferentes intervenções, juntamente com informações 

que podem ajudar os tomadores de decisão a selecionar alternativas e decidir quais 

atendem melhor às suas necessidades programáticas e financeiras. 

Na busca da melhoria dos serviços públicos de saúde, o Ministério da 

Saúde vem atualizando-se e procurando ferramentas que possam auxiliar os 

gestores a chegarem num patamar de qualidade adequado. A criação de leis e 

outros instrumentos legais, como as portarias, são os primeiros passos dados após 

pesquisas que comprovem a eficácia da ferramenta de trabalho a ser adotada. 

No entanto nem toda ferramenta imposta pelo Ministério é de fácil 

utilização, e é assim que aquela contínua busca por melhorias chega a soluções 

como a criação do Sistema de Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). É através 

do SIOPS que os Estados e Municípios apresentam ao Ministério, os dados 

referentes aos seus controles de receitas e despesas, possibilitando que este 

sistema informe, de forma clara e a quem interessar, a situação da saúde pública no 

País. O SIOPS também é uma das maneiras que o Ministério tem de fiscalizar e 

acompanhar de perto as movimentações financeiras dos estados e dos municípios, 

para que estes não deixem de cumprir com o que preconiza a legislação brasileira. 

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE – CASA DO DIABÉTICO 

 

A literatura discute constantemente as conquistas, dificuldades e 

perspectivas do SUS como política pública. Paim (2008) relata que o SUS é a 

representação de alguns aspectos da Reforma Sanitária na Constituição Brasileira 

de 1988, embora essa reforma não se restrinja ao SUS. Para o autor, o SUS 
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continua em construção não bastando apenas leis e normas. Enfrenta ainda um 

conjunto de desafios como: 

[...] a instabilidade e insuficiência do financiamento, investimentos 
reduzidos, distribuição desigual dos recursos e da infraestrutura, acesso 
insuficiente, baixa eficácia, qualidade insatisfatória, ineficiência na gestão 
dos recursos, humanização deficiente, desrespeito ao cidadão, desatenção 
e maus-tratos. (PAIM, 2008, p. 111). 

 

Por outro lado, torna-se importante destacar que em razão das 

condições históricas e de diretrizes como a descentralização da saúde, algumas 

experiências inovadoras tem ocorrido, notadamente no âmbito municipal, em áreas 

específicas. Muitas dessas experiências tem servido como referência para outros 

municípios do país, bem como a (re)formulação de políticas nacionais. Como por 

exemplo, pode-se destacar a Casa do Diabético, estabelecimento de saúde de 

média complexidade, com atendimento ambulatorial, direcionada para pacientes 

com doenças endocrinológicas, de gestão municipal, situada em município do 

interior do Estado de São Paulo. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

  A efetividade da política pública de fornecimento de insumos para 

automonitoramento glicêmico no controle metabólico dos pacientes com DM2 

insulinodependentes. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever a política pública de saúde sobre Diabetes mellitus 

tipo 2 no município de Franca- SP; 

 Avaliar a efetividade no controle metabólico de pacientes com 

DM2 insulinodependentes que participam no programa de 

insumos. 
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6. MÉTODO  

 

O desígnio do trabalho científico é a sistematização ordenada, 

metódica e objetiva de informações fragmentadas, seguida da identificação e 

assimilação de suas relações e sequencias repetitivas, com a intenção de descobrir 

respostas para determinada questão-problema (PRODANOV; FREITAS, 2009). 

Com relação aos objetivos propostos para este trabalho, a pesquisa 

classifica-se em documental, analítica, observacional e transversal, com abordagem 

quantitativa por pretender expor características de uma determinada população e da 

relação entre o conhecimento e o comportamento relacionados ao DM2. 

A pesquisa documental é um tipo de pesquisa das ciências sociais que 

utiliza fontes primárias, isto é, dados e informações que ainda não foram tratados 

científica ou analiticamente. De acordo com Gil (2010), tomam como base 

documentos originais, ainda sem tratamento analítico. Para Minayo (2008), a 

pesquisa documental é um procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para 

a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos.  

No campo da Epidemiologia, porém, ciência circunscrita ao campo da 

saúde que objetiva estudar a distribuição de eventos relacionados ao processo 

saúde-doença na população, a pesquisa documental de levantamento de 

prontuários médicos lida com dados considerados secundários (PEREIRA, 1995). 

Os dados primários são coletados, especificamente, para o propósito do 
estudo. Os secundários são aqueles já existentes e reutilizados com um 
outro propósito, como é o caso dos prontuários médicos, dos atestados de 
óbito e das estatísticas de mortalidade, empregados em investigações. De 
forma geral, os dados primários viabilizam a melhor padronização da 
informação. Os dados secundários, por sua vez, apresentam a vantagem de 
estarem disponíveis para utilização imediata, o que significa economia de 
custos e de tempo (PEREIRA, 1995, pag. 68). 
 

Para Block; Coutinho (2003, pag. 107), “pesquisa epidemiológica é 

empírica, baseada na coleta sistemática de informações sobre eventos ligados à 

saúde em uma população definida e na quantidade desses eventos”, e pode se 

utilizar de dados primários ou secundários, como é o caso daqueles provenientes de 

registros médicos. 
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No âmbito da Epidemiologia, os estudos classificam-se como 

descritivos ou analíticos, em relação ao propósito geral; como observacionais ou de 

intervenção, em relação ao modo de exposição das pessoas ao fator em foco; como 

longitudinais ou transversais, em relação ao tempo de observação; e como 

individuais ou coletivos, em relação à unidade de observação. O presente estudo 

classifica-se, portanto, como analítico, observacional, transversal e individual 

(PEREIRA, 1995). 

Este estudo, então, é epidemiológico analítico, porque objetiva 

investigar associação entre dois eventos - a participação no Programa de 

Automonitoramento Glicêmico e o controle metabólico; é observacional, porque 

apenas observa um evento, sem manipulação dos fatos; é transversal, porque 

circunscrito a dois pontos no tempo – 2017 e 2019, sem acompanhamento 

longitudinal da evolução neste tempo; e é individual porque, embora apresente os 

dados de forma coletiva, parte da unidade de análise do indivíduo. 

 A pesquisa bibliográfica empreendida neste estudo foi responsável por 

reunir informações de livros e pesquisas acadêmicas na temática do DM2, políticas 

públicas na gestão e incorporação de tecnologias médicas e desenvolvimento 

sustentável através do uso das plataformas Google Acadêmico, Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) e Periódicos Capes. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa classifica-se 

como quantitativa, que segundo Flick (2013, p. 87) “Os estudos quantitativos em 

geral têm por objetivo testar uma suposição já anteriormente formulada na forma de 

uma hipótese.” Portanto, deverão ser avaliados as conexões entre as variáveis ou a 

identificação das causas de eventos específicos. 

A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, nas modalidades de coleta de informações, e no tratamento por meio 

de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 2011). Ela permite a realização de 

projeções e generalizações, viabilizando teste de hipóteses de forma precisa. 
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6.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa se desenvolveu em município do interior do Estado de São 

Paulo, Franca, considerado polo regional de saúde, com população de 358.359 mil 

habitantes com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em 0,7810, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020. É a 9ª 

cidade mais populosa do interior do estado de São Paulo e eleita a cidade brasileira 

com a melhor rede de saneamento básico e tratamento de água dentre todos os 

municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes. 

É sede de região administrativa composta por 23 municípios, fazendo 

limite com os municípios paulistas de Batatais, Cristais Paulista, Patrocínio Paulista, 

Ribeirão Corrente, Restinga e São José da Bela Vista e com os municípios mineiros 

de Claraval e Ibiraci. 

O local de estudo foi a Casa do Diabético, que é um estabelecimento 

de saúde tipo Clínica Médica, Centro de Especialidades Médicas que presta 

atendimentos a pessoas portadoras de comorbidades endocrinológicas. A entidade 

é mantida pela Prefeitura Municipal do município em parceria com Lions Clube. 

O local possui infraestrutura com recepção, sala de administração, 

onde são agendados os horários e controle de tarefas da unidade, e sala de reunião. 

Conta também com três consultórios médicos, sala de assistência social, triagem, 

salas de enfermagem e psicologia.  

Conjuntamente, funciona a farmácia local, responsável pela 

dispensação dos medicamentos e insumos (glicosímetros e fitas) aos pacientes 

diabéticos que fazem o acompanhamento, mas também a todo e qualquer paciente 

da cidade de Franca, que esteja cadastrado e normatizado pelo Programa de 

Insumos da Prefeitura local. Para tanto, é necessário que se apresente o cartão 

SUS, comprovante de residência e receituário prescritos pelos médicos do SUS 

(BARBOSA et al., 2021). 

Segundo Barbosa et al. (2021), a dispensação dos insumos é realizada 

pelo farmacêutico por meio de cadastro completo do paciente, história clínica, 

comorbidades e descrição da medicação utilizada, em termos de quantidade e 

qualidade. O controle da dispensação é feito pela coordenação responsável da 

unidade, na maior parte das vezes, pela enfermeira responsável. 
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A distribuição dos medicamentos é regulada pela Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), instrumento mestre para as ações de 

assistência farmacêutica no SUS. A incorporação, exclusão e alteração de 

medicamentos e insumos na RENAME é realizada pelo Ministério da Saúde, com 

auxílio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). 

A RENAME é um instrumento elaborado para atender aos princípios fundamentais 

do SUS, isto é, a universalidade, a equidade e a integralidade, configurando-se 

como a relação dos medicamentos disponibilizados por meio de políticas públicas e 

indicados para os tratamentos das doenças e agravos que acometem a população 

brasileira. Seus fundamentos estão estabelecidos em atos normativos pactuados 

entre as três esferas de gestão do SUS. Esse instrumento é construído a partir de 

uma avaliação que considera as informações de eficácia, efetividade, segurança, 

custo, disponibilidade, entre outros aspectos, obtidas a partir das melhores 

evidências científicas disponíveis (BRASIL, 2017). 

 A inclusão dos pacientes no Programa de Dispensação de 

Glicosímetros e Insumos para Automonitoramento da Glicemia Capilar (PAMGC) fica 

restrita à alguns profissionais de saúde que acabam ficando sobrecarregados, 

culminando com a dispensação abusiva de insumos, uma vez que os pacientes 

acreditam na obrigatoriedade e direito da oferta gratuita destes materiais. 

A entidade conta com equipe multiprofissional, serviços e ações 

prestadas, distribuição de insumos e medicamentos, integra a rede de atenção em 

saúde com foco em referência e contrarreferência. 

As consultas então são marcadas e programadas de acordo com a 

demanda da rede de atenção básica, ou seja, é um serviço secundário, considerado 

de referência, em que o paciente deve ser atendido em unidade básica de saúde 

antes de ser referenciado para atendimento especializado na Casa do Diabético. 

O local também é referência no tratamento e acompanhamento de 

outras doenças endócrinas, como tireoidianas e hipofisárias, e segue a mesma 

conduta de cuidados aos pacientes não controlados ou que evoluíram devido às 

complicações das patologias (BARBOSA et al., 2021). 
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No geral, a Casa do Diabético atende mensalmente por volta de dois 

mil pacientes. Entretanto, não há como retratar devidamente o perfil dessa 

população e nem delimitar o perfil epidemiológico, faixa etária, clínico ou patológico. 

Isso ocorre por vários motivos, o sistema computacional disponibilizado não é 

eficiente, os arquivos com os dados dos pacientes não separam os atendimentos 

por descrição das patologias e os equívocos médicos durante as consultas, 

associado aos registros do CID com descrição errônea, excluindo assim a 

possibilidade de se realizar pesquisa quanti-qualitativa dos pacientes diabéticos e a 

patologia específica. 

O prontuário médico utilizado na instituição é o Sistema Integrado de 

Gestão da Saúde (SIGS), que tem a função de centralizar as informações 

relevantes, seja de natureza epidemiológica e demográfica dos pacientes. Consta 

neste sistema o cadastro dos pacientes, categorizados por idade, sexo, tipo de DM 

(tipo 1 ou 2) e se recebem insumos (glicosímetro, fitas de glicosimetria, lancetas e 

outros) para manejo de sua doença. Entretanto, esses dados cadastrais são 

bastante falhos. 

Portanto, são inúmeras as lacunas a serem preenchidas no âmbito da 

epidemiologia e caracterização da população geral e específica do local, 

prejudicando a geração de informação essencial para organização de programas em 

saúde e ações governamentais voltadas para atenção básica, visando uma melhor 

prevenção primária, responsável por precaver patologias teoricamente evitáveis. 

Dessa forma é necessário criar métodos eficazes para quantificar e qualificar o 

público usuário. Só assim, poderia se alcançar uma verdadeira promoção de saúde 

e prevenção de doença direcionada e mais eficaz, na qual os pacientes também 

deveriam ter uma participação mais ativa no processo saúde e doença, com um 

programa educacional voltado não só para grupos e reuniões, mas para um 

aprendizado mais elaborado e responsável, criando assim um reforço positivo no 

plano terapêutico individual.  

Conforme Barbosa et al. (2021), outro fator a destacar é que a 

demanda de atendimentos é superior à capacidade oferecida pela instituição, 

ocasionando problemas no atendimento e no cuidado aos pacientes. Por outro lado, 

destaca-se a escassez de profissionais para preenchimento da equipe 

multidisciplinar, pois a política de recursos humanos oferecida pela secretaria 

municipal de saúde parece não atrair candidatos para esse serviço. 
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Neste sentido, a Casa do Diabético se torna bastante falha, sendo 

necessário maiores esforços no investimento em infraestrutura da Casa do 

Diabético, imprescindível no processo organizacional no cuidado ao paciente com 

diabetes mellitus tipo 2. 

Na presente pesquisa, realizou-se coleta de dados de prontuários de 

pacientes – o SIGS (o que já denota, a confiabilidade do estudo, usando fontes de 

informações verdadeiras), que foram empregados na estatística descritiva, tabela e 

quadros para melhor interpretar os dados apurados pela pesquisa, na organização 

das informações fornecidas, detalhamento dos dados e cálculo para interpretação de 

coeficientes referentes ao fornecimento de insumos para automonitoramento 

glicêmico no controle metabólico dos pacientes com DM2 insulinodependentes. 

Este trabalho subsidiou novas discussões no campo das políticas 

públicas de saúde, com vista a melhorar e ampliar os serviços oferecidos pelas 

diretrizes aos pacientes diabéticos, uma vez que, encontramos ações de políticas 

públicas não executadas dentro do serviço público. Denota-se a necessidade de 

investimentos e interesses por partes dos poderes públicos e dos profissionais de 

saúde, que implicará em reflexo positivo para esses pacientes. 

Trata-se de um estudo documental, ou seja, um estudo que utiliza 

fontes primárias de informações, recolhendo informações que ainda não receberam 

um tratamento científico.  

A grande questão de um estudo documental está na capacidade do 

pesquisador analisar e interpretar os dados coletados, de forma coerente e 

verdadeira, alcançando respostas aos objetivos propostos pela pesquisa.  

Outra questão colocada sobre o tipo de estudo pretendido é a pesquisa 

quantitativa, a qual utiliza técnicas e métodos estatísticos como meio principal para 

análise dos dados. O pesquisador restringe a sua busca à dados que sejam 

quantificáveis, sem quaisquer possibilidades de subjetividade em suas 

interpretações. 
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6.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Em consenso, as pesquisas sociais envolvem um universo de 

elementos tão grande que se torna impossível considerá-lo em sua totalidade. Por 

esta razão, Prodanov e Freitas (2009) definem amostra como parte da população ou 

do universo, selecionado de acordo com uma regra ou plano, por meio do qual 

estabelecemos ou estimamos as características deste universo e/ou população e 

através de uma pequena parte dos elementos (amostra) que compõe este universo, 

espera-se que ela seja representativa da população que se pretende pesquisar. 

A população estudada foram os pacientes DM2 insulinodependentes. 

Foram selecionados 106 prontuários de pacientes com DM2, sendo 57 pacientes 

DM2 insulinodependente sem insumos e 51 prontuários de pacientes DM2 

insulinodependentes com insumos. 

Como critérios de inclusão selecionou-se apenas os indivíduos que 

foram atendidos no período entre 2017 e 2019, devendo ser insulinodependente, 

com idade maior ou igual 40 anos.  

Uma vez que o público em estudo são pacientes com Diabetes mellitus 

tipo 2, insulinodependentes, já direciona para um público adulto, com mais de 40 

anos de idade. 

A idade de início do diabetes tipo 2 é variável, embora seja mais 

frequente após os 40 anos de idade, com pico de incidência ao redor dos 60 anos. 

Estudos que aliam a obesidade à idade superior a 40 anos indicam este ponto de 

corte da idade como discriminatório entre os dois tipos de diabetes (HOTHER-

NIELSEN et al., 1988).  

Portanto, a idade de forma isolada parece não definir a classificação, 

mas se aliada a outras variáveis como obesidade podem sugerir o tipo de diabetes. 

Deve ser levado em conta que, embora a ocorrência de cetoacidose seja 

característica do estado de deficiência insulínica do tipo 1, o paciente tipo 2 pode 

apresentar este quadro na vigência de intercorrências graves como infecções ou 

episódios agudos da doença cerebrovascular, entretanto recebendo o diagnóstico de 

estado hiperosmolar hiperglicêmico (KITABCHI et al., 2001). 
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Diante disso, o estudo centra em investigar se o controle metabólico de 

pacientes DM2 inseridos no PAMGC é melhor que o controle metabólico de 

pacientes DM2 não incluídos no PAMGC. 

PERGUNTA HIPÓTESE TESTE ESTATÍSTICO 

As pessoas DM2 que 

recebem insumos para 

automonitoramento 

glicêmico têm melhor 

controle metabólico que 

as pessoas DM2 que não 

recebem os insumos para 

automonitoramento 

glicêmico? 

O controle metabólico 

de pacientes DM2 

inseridos do PAMGC é 

melhor que o controle 

metabólico de pacientes 

DM2 não inseridos no 

PAMGC. 

Teste t independente (se 

paramétrico); 

 Teste Qui Quadrado 

Variável de desfecho 1 – controle metabólico, medido em HbA1c – variável 

quantitativa, escalar, contínua 

Variável de desfecho 2 – controle metabólico adequado ou inadequado – 

variável qualitativa, nominal, categórica. 

Variável preditora – receber insumos, fazer parte do PAMGC, respostas 

possíveis Sim ou Não – variável qualitativa, nominal, categórica 

 

6.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorre após a definição clara e precisa do tema, ou 

problema, que se pretende investigar, da definição dos objetivos, da revisão 

bibliográfica, da identificação das variáveis e da opção sobre o tipo de estudo que se 

vai empreender (MARTINS, LINTZ (2000). 

Prodanov e Freitas (2009) defendem que a coleta de dados é a etapa da 

pesquisa na qual o objetivo é obter informações da realidade para assim definir onde 

e como será realizada a investigação, determinando o tipo de pesquisa, o universo 

desta, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como estes 

elementos serão tabulados e analisados, ou seja, é a fase da pesquisa em que se 

reúne dados através de técnicas específicas. 

 



 

 63 

 

 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora, mediante revisão e 

análise dos prontuários do paciente da Casa do Diabético, os quais reúnem dados 

de identificação do paciente, como idade, sexo, data de nascimento, valores de 

hemoglobina glicada (HbA1c), número de consultas. A coleta das informações para 

a análise refere-se ao período entre 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 

2019. 

 

6.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados em um estudo precisam ser sistematicamente 

analisados, de forma que se consiga detectar os padrões e tendências da pesquisa 

(POLIT; BECH; HUNGLER, 2004).  

As possibilidades de análises para a presente pesquisa permitem como 

opção o uso do teste t student e o teste qui-quadrado.  

O teste t de Student caracteriza um tipo de estatística inferencial, 

usado para determinar a existência ou não de diferença significativa entre as médias 

de dois grupos em alguma determinada característica. 

O teste qui-quadrado, é usado para avaliar quantitativamente a relação 

entre categorias numa tabela cruzada ou de contingência, permitindo avaliar se 

existe uma associação entre duas variáveis categóricas. 

 

6.5 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

O Projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, por se 

tratar de estudo com seres humanos, de acordo com a Resolução, do Conselho 

Nacional de Saúde, que preconiza tratar o indivíduo com dignidade, respeitando a 

sua autonomia; comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de 

danos e riscos (beneficência); garantindo que danos previsíveis sejam evitados (não 

maleficência); certificando igual consideração dos interesses envolvidos, não 

perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária, isto é, justiça e equidade 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 1996). 
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Inicialmente, solicitamos por escrito autorização da direção da 

instituição. Em seguida o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca/Uni-Facef e aprovado, sob 

o Parecer número 5.401.118. 

7. RESULTADOS 

 

Durante o período entre 2017 e 2019, a Casa do Diabético realizou 

20.504 atendimentos. Considerando que cada paciente realiza em média três 

retornos anuais, estes atendimentos correspondem a uma estimativa de 2.278 

pacientes ao longo do período de estudo. Infelizmente, não foi possível obter a 

separação de atendimentos por especialidade médica, optando a presente pesquisa 

por usar todos os atendimentos para o cálculo amostral, e selecionar os casos 

pertinentes na escolha da amostra. 

Neste contexto, cabe destacar que foi realizado um cálculo amostral 

por proporção. Segundo estudos de Barros (2019), no Brasil, dentre os pacientes 

atendidos com diagnóstico de diabetes, 90% são portadores do tipo 2, ou seja, valor 

considerado na proporção. Realizando, com o uso de 96% de nível de confiança e 

5% de margem de erro, foi possível verificar uma amostra de 106 questionários, 

selecionados de forma aleatória por critério não probabilístico. 

Dentre os casos analisados, a caracterização da amostra revelou que 

63,21% são mulheres, como demonstra o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Caracterização da Amostra, por Sexo, na Casa do Diabético no período  
de 2017 a 2019 
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  Fonte: A autora, 2022. 

 

Já ao analisar a idade, é preciso considerar que a pesquisa aborda 

casos em pacientes acima dos 40 anos, neste sentido foram coletados casos com 

idade superior a esta, e separados em faixas etárias, conforme demonstrado na 

Tabela 1, para simplificar a demonstração. Cabe ainda destacar que a média de 

idade dentre os casos analisados é de 67 anos. 

 

Tabela 1 – Número absoluto, percentual e percentual acumulado, por 
faixa etária, dos integrantes da amostra. 

Faixas Etárias Qde. % % acum 

De 41 a 50 anos 8 7,55% 7,55% 

De 51 a 60 anos 25 23,58% 31,13% 

De 61 a 70 anos 33 31,13% 62,26% 

De 71 a 80 anos 25 23,58% 85,85% 

De 81 a 90 anos 14 13,21% 99,06% 

Acima de 90 anos 1 0,94% 100,00% 

Total 106 100,00% 100,00% 

Fonte: A autora, 2022. 

 

Para fins de análise do controle metabólico, procedeu-se à uma 

segunda classificação por faixas etárias, desta vez dicotômica, com corte em 64 

anos completos (Tabela 1). Aqueles de 40 a 64 anos foram chamados “Adultos”, e a 

normalidade da HbA1c foi considerada na faixa de 6,5 a 7,0. Os maiores de 65 anos 

foram chamados “Idosos”, e a faixa de normalidade considerada foi mais ampla, 

variando de 6,5 a 8,5, conforme Diretrizes Brasileiras de Diabetes (2019-2020).   

36,79% 
63,21% 

Masculino

Feminino
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Gráfico 2 – Percentual de adultos e idosos na Amostra da Casa do Diabético,  

no período de 2017 a 2019. 

 

Fonte: A autora, 2022. 

 

Outra informação a ser considerada é que, dos 106 pacientes que 

compuseram a amostra, 57 (53,77%) estão inscritos no Programa de 

Automonitoramento de Glicemia, recebendo insumos para tal, e 49 (46,23%), não 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Percentual de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2 
integrantes do Programa de Automonitoramento de Glicemia, 
pertencentes à Casa do Diabético, no período de 2017 a 2019. 
 

 

42% 

58% 
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53,77% 46,23% 
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Fonte: A autora, 2022. 

 

No período estudado, cada paciente foi atendido uma quantidade 

variável de vezes. Para fins de padronização, optou-se por considerar a primeira 

medida de HbA1c em 2017 e a última medida em 2019. A prevalência de casos 

considerados com controle metabólico adequado foi menor que os casos com 

controle metabólico inadequado, em ambos os anos estudados (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Taxa de prevalência, para cada 100 pacientes, de 
adequabilidade no controle metabólico, respectivamente em 
2017 e 2019.  
 

 
Fonte: A autora, 2022. 

 

O Gráfico 4 já mostra que a maior parte dos pacientes estudados não 

apresenta controle metabólico em conformidade com o preconizado pelas Diretrizes 

Brasileiras de Diabetes, revelando o que se observa também na prática clínica. A 

pergunta que resta responder é se há diferença no controle metabólico entre os 

integrantes do grupo que fazem parte do PAMGC e aqueles que não fazem parte do 
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PAMGC. A evidência qualitativa obtida na clínica sugere que não há diferença entre 

tais grupos, levando esta pesquisadora a questionar a efetividade do Programa.  

Para responder a esta questão, foram procedidos testes estatísticos de 

comparação de médias em cada um dos anos (Test t independente), de comparação 

da média individual nos dois anos (Test t pareado) e, considerando apenas as 

variáveis categóricas, procedeu-se ainda ao teste do Qui-quadrado independente. 

O teste de Kolmogorov-Smirnov revelou que as variáveis escalares 

Idade, HbA1c 2017 e HbA1c 2019 apresentam distribuição normal, bem como 

homogeneidade de variância (p> 0,05), de acordo com o Teste de Levene. 

O teste t independente (Tabela 2) mostrou que, em média, em 2017 os 

pacientes inseridos no PAMGC apresentaram controle metabólico não tem diferença 

estatística aos pacientes não inseridos no Programa (t(104)=0,54; p=0,957). O 

mesmo se repetiu no ano de 2019, quando as médias de HbA1c de 8,9 e 8,7, dado o 

valor de p> 0,05 (t (104)=0,491; p=0,625). 

 

Tabela 2 – Comparação de médias de HbA1c por inserção no Programa de Automonitoramento 
Glicêmico, em 2017 e em 2019. 

 
INSERÇÃO 
NO PAMGC 

HbA1c 2017  HbA1c 2019  
 

P 
Média Desvio 

padrão 
Erro 

padrão 

 Média Desvio 
padrão 

Erro 

Padrão 

Inseridos  8,682 1,5782 0,2090  8,911 1,5204 0,2014 0,957 

Não Inseridos  8,665 1,6725 0,2389  8,745 1,9502 0,2786 0,625 

Fonte: A autora, 2022. 

 

Já o teste t pareado compara se há diferença entre duas medidas 

dependentes, ou seja, duas medidas da mesma pessoa, em tempos diferentes. 

Na amostra estudada, o teste t pareado mostrou que, em média, os 

valores apresentados de HbA1c em 2019 (M=8,834; EP = 0,1676) foram iguais aos 

de 2017 (M=8,675; EP=0,1568), t(105)= -1,033, p=0,304. 

Uma outra forma de fazer a mesma análise é dada pelo teste Qui-

quadrado de independência, que irá avaliar se há associação entre variáveis 

qualitativas. Para tanto, os valores absolutos de Hemoglobina glicada coletados 

diretamente dos prontuários médicos dos integrantes da amostra foram 

categorizados para uma variável nominal dicotômica, chamada Controle Metabólico. 

Este foi considerado Adequado ou Inadequado, de acordo com as faixas etárias 

Adulto e Idoso, conforme já apresentado no Gráfico 2. 
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O teste qui-quadrado de independência de Pearson (Tabela 3) mostrou 

que não há associação entre fazer parte do PAMGC e ter controle metabólico 

adequado, tanto em 2017, quanto em 2019. 

 

Tabela 3 – Associação entre Controle Metabólico do Diabetes Mellitus tipo 2 e estar inserido no 
Programa de Automonitoramento Glicêmico, em 2017 e em 2019. 

INSERÇÃO NO 

PAMGC 

CONTROLE METABÓLICO 2017  CONTROLE METABÓLICO 2019 

ADEQUADO INADEQUADO  ADEQUADO INADEQUADO 

INSERIDO 12 45  15 42 

NÃO-INSERIDO 18 31  12 37 


2
 e Valor de p 

2
 (1)=3,193; p=0,074  

2
 (1)=0,046; p=0,830 

Fonte: A autora, 2022. 

 

 

 

Associações de sexo com controle metabólico e automonitoramento 

resultaram não significativas; já a faixa etária, embora sem associação com o 

automonitoramento, resultou significativa quando em associação com o controle 

metabólico.  

 

Tabela 4 – Associação entre Controle Metabólico do Diabetes Mellitus tipo 2 e Faixa etária, 
em 2017. 

FAIXA ETÁRIA CONTROLE METABÓLICO 2017 

ADEQUADO INADEQUADO 

ADULTO 

Frequência 
observada 

2 43 

Frequência 
esperada 

12,7 32,3 

Resíduo ajustado -4,7 4,7 

IDOSO 

Frequência 
observada 

28 33 

Frequência 
esperada 

17,3 43,7 

Resíduo ajustado 4,7 -4,7 


2
 de Pearson; valor de p 

2
 (1)=21.934; p<0,001 

Fonte: A autora, 2022. 

 

O teste qui-quadrado de independência mostrou que os adultos da 

amostra são mais propensos a estar com controle metabólico inadequado, conforme 

se vê nas Tabelas 4 e 5, respectivamente para os anos de 2017 e 2019. Tal situação 

pode referir-se ao fato de a faixa de normalidade ser mais estreita para os menores 
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de 65 anos, ou ao fato dos adultos (40 a 64 anos) terem um autocuidado menor, 

quando comparado aos idosos (maiores de 65 anos). 

 

Tabela 5 – Associação entre Controle Metabólico do Diabetes Mellitus tipo 2 e Faixa etária, 
em 2019. 

FAIXA ETÁRIA CONTROLE METABÓLICO 2017 

ADEQUADO INADEQUADO 

ADULTO 

Frequência 
observada 

4 41 

Frequência 
esperada 

11,5 33,5 

Resíduo ajustado -3,4 3,4 

IDOSO 

Frequência 
observada 

23 38 

Frequência 
esperada 

15,5 45,5 

Resíduo ajustado 3,4 -3,4 


2 
de Pearson; valor de p 

2
(1)=11.327; p=0,001 

Fonte: A autora, 2022. 

 

 

 

8. DISCUSSÃO 

 

A pesquisa se alicerçou nos dados coletados dos prontuários de 

pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 insulinodependentes atendidos na 

Casa do Diabético da cidade de Franca -SP, no período de 2017 a 2019. 

Os dados relacionados à maior ocorrência de DM2 em mulheres 

corroboram com os obtidos em outros estudos desenvolvidos com diabéticos em 

instituições de saúde. Mais recentemente, o estudo de Freitas e Neto (2017), 

apontou uma prevalência do sexo feminino (56,8%) em relação ao masculino 

(43,2%). No estudo realizado por Silva et al. (2016) em uma população idosa 

verificou-se também uma maior incidência da população feminina (63,7%) do que 

masculina (36,3%). O fato de as mulheres serem mais prevalentes no estudo pode 

ser explicado devido a maior procura desse gênero ao serviço de saúde, e também, 

por causa das mudanças metabólicas que ocorrem durante o climatério e a 

menopausa que aumenta a chance de desenvolver DM2. 

Em relação à idade, foi possível observar no estudo que a mínima foi 

de 40 anos e a máxima acima de 90, com média de 67 anos. Esses dados 

assemelham-se aos encontrados no estudo multicêntrico de Malerbi e Franco 

(1992), realizado no Brasil, que demonstrou a importância do diabetes como 
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problema de saúde, relacionando-o à tendência progressiva do envelhecimento 

populacional no país, e ao estudo de prevalência do DM2, de Torquato et al. (2001), 

realizado na cidade de Ribeirão Preto-SP. Em ambos os estudos foram constatados 

o aumento gradativo da frequência do DM2 após os 50 anos de vida. 

A alta prevalência de DM2 na população acima de 50 anos, sugere que 

o processo de envelhecimento, pelo qual vem passando toda a população brasileira, 

possui associação positiva com o aumento da intolerância à glicose e o DM2, 

indicando que o aumento da idade é fator predisponente ao risco de manifestação 

dessa síndrome. 

Sabe-se que o embasamento terapêutico para o tratamento do 

diabetes mellitus tipo 2 deve incluir não somente o uso de medicamentos que 

controlam a glicemia, mas também garantir mudança de estilo de vida e 

automonitoramento do paciente (BRASIL, 2007). Neste sentido, a cidade de Franca, 

além da Rede de Atenção Básica, para abordagem inicial de pacientes com DM2, 

conta com a Casa do Diabético, serviço ambulatorial de média complexidade, da 

gestão municipal e credenciado ao SUS, que visa garantir atendimento amplo e de 

qualidade aos pacientes diabéticos da cidade. 

A rede básica de saúde presta um serviço indispensável à população, 

garantindo a primeira abordagem terapêutica e o acompanhamento da maioria dos 

casos, bem como referência para centros especializados (neste caso, a Casa do 

Diabético) de cuidado ao paciente diabético. Assim, na Casa do Diabético são 

discutidos o plano individualizado de cuidado, revisando-o periodicamente e 

reajustando-o de acordo com as circunstâncias, condições de saúde, desejos do 

paciente e até mesmo dos familiares, os quais possuem papel fundamental no 

cuidado integral do enfermo. 

Segundo Barbosa et al. (2021), a equipe de saúde realiza o cadastro 

destes pacientes a fim de favorecer ações de vigilância e busca de faltosos, 

utilizando destes dados e informações de consultas prévias para avaliar a qualidade 

do cuidado prestado em sua unidade e para planejar ou reformular as ações em 

saúde, bem como certificar a adesão ao tratamento e responsabilidade do paciente.  

O tratamento da DM2 necessita ser multidisciplinar, incluindo o 

monitoramento glicêmico e outros parâmetros clínicos, planejamento da atividade 

física e nutricional, envolvendo o paciente no planejamento de ações para que o 

tratamento venha a ter efetividade (MENDES, 2012). 
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Dentre as políticas públicas para o cuidado ao paciente com diabetes, 

está o PAMGC, que é gerenciado pela Casa do Diabético em Franca- SP, promove 

a distribuição de materiais como o glicosímetro e tiras reagentes para medida de 

glicemia capilar e lancetas para punção digital, aos indivíduos com DM2 e, insulinas. 

A automonitorização da DM2 permite a utilização dos resultados obtidos, para 

ajustes no tratamento, e a melhora no controle metabólico dos indivíduos, inseridos 

no programa de Dispensação de Glicosímetros e Insumos para o 

Automonitoramento da Glicemia Capilar. (BRASIL, 2007). 

Como ações voltadas ao controle do DM2, Augusto et al. (2014), 

confirmam que o PAMGC: 

 “[...] proporciona aos indivíduos com DM o desenvolvimento de habilidades 

para autonomia e tomada de decisões para o alcance das metas de bom 

controle glicêmico, redução de complicações agudas e crônicas e, 

consequentemente, melhoria da qualidade de vida”. 

 

Diante disso, com o intuito de discutir a efetividade da política pública 

de fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico no controle 

metabólico dos pacientes com DM2 insulinodependentes, a presente pesquisa 

identificou que pacientes diabéticos parecem não compreender a complexidade de 

sua patologia, a importância da sua contribuição para o sucesso terapêutico e a 

enorme contribuição dos insumos ofertados pelo SUS para que tal sucesso seja 

almejado.  

Esses resultados corroboram com o estudo de Amaral et al. (2019), 

quando observaram que o conhecimento do paciente diabético sobre a gravidade da 

doença ainda é insatisfatório. Característica também descrita no trabalho de Groftt et 

al. (2011), que chamam a atenção para: 

 “[...] necessidade de ampliar as ações de educação em 

saúde para incentivar os pacientes a realizarem de forma consciente o 

tratamento do Diabetes, enfatizando os perigos de uma glicemia mal 

controlada, com explicações a respeito das principais complicações desta 

síndrome.”  

Buscando avaliar o autocuidado de pessoas com DM2, Danielle et al. 

(2014) realizaram uma pesquisa que verificou que o conhecimento dos mesmos 

sobre os cuidados necessários para a manutenção da saúde e redução de 

complicações decorrentes da DM2 é carente, reforçando assim a necessidade e 
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importância da educação em saúde e do estímulo ao empoderamento e 

envolvimento do paciente. 

Segundo Mendes (2012), diabéticos com baixo grau de aderência aos 

tratamentos propostos contribuem substancialmente ao agravamento da doença, 

morte e aumento dos custos dos serviços de saúde. Para evitar essas complicações 

é preciso manter a glicemia dentro dos valores de referência e monitorar o 

tratamento através das dosagens glicêmicas (ALVES et al., 2014). 

Mudanças de estilo de vida, terapêutica adequada e 

automonitoramento glicêmico (registros de curva glicêmica e exames laboratoriais) 

fundamentam a qualidade da evolução do paciente com DM2 (DELAMATER, 2006). 

De tal forma, dentre os exames laboratoriais, a hemoglobina glicada é uma 

quantificação que permite estimar quão elevada esteve a glicemia nos 90 – 120 dias 

pregressos, haja vista que, sendo um exame laboratorial, analisa a glicose ligada a 

hemoglobina de forma irreversível no período de vida da hemácia. 

 

 

Boa adesão terapêutica corrobora com bons índices glicêmicos e com 

metas laboratoriais atingidas. Para isso, considera-se padrão-ouro o uso da 

hemoglobina glicada para avaliar o controle metabólico do paciente diabético. Diante 

disso, ajuizamos para a pesquisa, a taxa de hemoglobina glicada dos pacientes DM2 

insulinodependentes pesquisados. Assim, percebemos que independente da 

aquisição ou não de insumos não houve controle metabólico, sustentando altos 

índices de hemoglobina glicada inadequada. 

O estudo de Silva et al. (2016) mostrou que o correto controle dos 

níveis glicêmicos dos portadores de DM é capaz de retardar ou prevenir o 

aparecimento das complicações micro e macrovasculares relacionadas à doença, 

além de ser fundamental para a melhoria na qualidade de vida dos diabéticos.  

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de mudança nas políticas 

internas na Casa do Diabético, no que diz respeito à distribuição de insumos, para 

evitar gastos elevados, não programados e ineficazes, além de remeter ao gestor a 

responsabilidade da decisão de alocar recursos que, muitas vezes, contradiz o 

princípio da equidade em saúde e o acesso à assistência de qualidade, gerando 

prejuízos tanto para a Administração Pública como para os usuários desses 

serviços.  
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A partir desse estudo percebe-se que a atual política pública de saúde 

do município necessita de ferramentas, práticas e métodos de gestão de insumos 

eficientes, a fim de que seus custos e desperdícios sejam reduzidos.  

A Casa do Diabético de Franca, apesar de ser dotada de estrutura 

física, equipe multiprofissional, distribuição insumos e medicamentos, com rede de 

atenção em saúde com foco em referência e contrarreferência, necessita ainda de 

atenção especial, pois observando os resultados, a população avaliada carece de 

informações cruciais para efetividade do seu tratamento e controle do diabetes 

(BARBOSA et al., 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as dificuldades encontradas na pesquisa, vale ressaltar num 

primeiro momento, o acesso aos prontuários de pacientes com DM2, uma vez que 

não há possibilidade de chegar diretamente a estes casos, a informatização 

oferecida pelo sistema não agrupa as patologias por CIDs, sendo a única forma de 

acesso aos pacientes da unidade o seu MCV (número de registro do paciente no 

Sistema Único de Saúde municipal). Além desta informação, o cadastro de 

pacientes com diabetes mellitus tipo 2 que recebem insumos, há algum tempo não 

preenche aos critérios para sua aquisição, pois muitos estão incompletos o que 

dificultou a atualização de tais informações 

Outra questão referente aos prontuários médicos, seria a seleção por 

sexo e idade, referentes a patologia em estudo. Na seleção dos dados percebemos 

que os registros de informações nos formulários cadastrais estavam incompletos e 

que existe um alto percentual de omissão de informações. A falha na escrituração 

dos dados comprova a importância de treinamento dos profissionais responsáveis 

pelo atendimento e cadastramento dos pacientes diabéticos, a fim de conscientizá-

los para o fato de que as informações coletadas colaboram para o gerenciamento do 

SUS.  
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No prontuário do paciente temos o número de consultas médicas 

prévias e respectivas condutas terapêuticas abordadas. Porém, percebemos que a 

dispensação de medicações e insumos (glicosímetros e tiras) não ocorre apenas 

para pacientes em acompanhamento na Casa do Diabético, mas é oferecida para 

todo e qualquer paciente da cidade de Franca, desde que esteja cadastrado e 

normatizado pelo Programa de Insumos da Prefeitura da cidade, sendo obrigatória 

também a apresentação do cartão SUS, comprovante de residência e receita 

médica. 

Outro ponto a destacar é a demanda populacional de atendimento, que 

é superior à capacidade administrativa do serviço, gerando assim dificuldades 

organizacionais e de atendimentos. Durante a avaliação para coleta de dados da 

pesquisa, verificamos aproximadamente dois mil pacientes cadastrados no local. 

Estatística esta que é totalmente global, sem delimitação entre o perfil 

epidemiológico, etário, clínico ou patológico, ou seja, não há como delimitar qual é o 

retrato da população em acompanhamento no serviço (SILVA, F. C.P.; BARBOSA, I. 

E.; BESSA FILHO, L. R.; 2021) 

 

 

Isso acontece por diversos motivos, principalmente pelo próprio 

sistema de cadastro da prefeitura, o qual não consegue arquivar separadamente os 

atendimentos do local por descrição das patologias, associando registros de CIDs 

com descrição errada, excluindo assim a possibilidade de pesquisa numérica e 

qualitativa dos pacientes diabéticos e sua patologia específica. 

Percebe-se que a Casa do Diabético, para chegar a um nível de 

atenção especializada ideal, deverá ter um olhar global de saúde, na qual os 

pacientes também devem ter uma participação mais ativa no processo saúde e 

doença, com um programa educacional voltado não só para grupos e reuniões, mas 

para um aprendizado abrangente e responsável, criando assim um reforço positivo 

no plano terapêutico individual. 

Portanto, diante de todos os fatores que foram aqui apresentados, o 

monitoramento efetivo da glicemia capilar por parte dos pacientes portadores de 

DM2 insulinodependentes é um fator crítico e determinante no controle metabólico 

da doença e na redução do risco de complicações. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo discutir a efetividade da política 

pública de fornecimento de insumos para automonitoramento glicêmico no controle 

metabólico dos pacientes com DM2 insulinodependentes, atendidos na Casa do 

Diabético da cidade de Franca, onde foram coletados os dados para a pesquisa. 

O DM2 é motivo de preocupação, os seus números são relevantes no 

que tange às condições de saúde humana. No mundo os números chegam a 415 

milhões de pessoas e no Brasil os dados mostram 14.250.000 casos da doença 

(IDF, 2019).  

Ainda de acordo com a SBD, o número de diabéticos está aumentando 

em virtude do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, 

da progressiva prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior 

sobrevida de pacientes com DM2. Os principais fatores de riscos estão relacionados 

aos hábitos alimentares e estilo de vida da população (SOCIDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017). 
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O DM2 abrange uma série de aspectos e contextos particulares, 

tornando o seu tratamento uma condição de complexidade que envolve uma 

terapêutica medicamentosa e não-medicamentosa, sendo necessário a adoção de 

uma postura ativa do paciente no que tange ao seu empoderamento para 

implementar ações de autocuidado. 

Para que a atenção às pessoas com DM2 seja realizada 

adequadamente são necessárias condições materiais e aporte tecnológico 

específicos para a organização do processo de trabalho e a efetivação do cuidado. 

O suprimento e a manutenção regular dos materiais e equipamentos necessários à 

execução do conjunto das ações voltadas ao controle do DM2, assim como o 

fornecimento contínuo de medicamentos e insumos necessários ao tratamento do 

DM2, à aplicação de insulina e ao AMGC são considerados essenciais para garantir 

a continuidade do cuidado e para o alcance dos resultados terapêuticos. Nesse 

sentido Medeiros (2014), relata que o autocuidado faz com que os indivíduos com 

DM2 se tornem mais independentes e responsáveis no seu dia a dia, além de 

promover sua autoestima e adesão ao tratamento. 

A Casa do Diabético tem um papel fundamental na atenção 

especializada não só de pacientes diabéticos, mas também sobre aqueles que 

possuem outras doenças endocrinológicas, no campo do tratamento, 

acompanhamento longitudinal e na prevenção de comorbidades e complicações 

destas patologias.  

Contudo, há inúmeras lacunas a serem preenchidas no âmbito da 

epidemiologia e caracterização da população geral e específica do local, 

prejudicando as bases de dados essenciais para organização de programas em 

saúde e ações governamentais voltadas para atenção básica, visando uma melhor 

prevenção primária, responsável por precaver patologias teoricamente evitáveis 

(SILVA, F. C.P.; BARBOSA, I. E.; BESSA FILHO, L. R.; 2021) 

Dessa forma é necessário criar métodos mais eficazes para quantificar 

e qualificar o público usuário. Só assim, poderia se alcançar uma verdadeira 

promoção de saúde e prevenção de doença direcionada e mais eficaz. 

Apesar da distribuição de insumos pelo PAMGC aos indivíduos com 

DM2, o maior desafio enfrentado tem sido a falta de conhecimento e a baixa adesão 

dos pacientes ao tratamento de longo prazo, comum nas condições crônicas como o 

DM2.  
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De acordo com Aguiar et al. (2008), a qualidade de vida de pessoas 

com DM2 é totalmente perturbada quando comparada com a de pessoas que não 

tem, e, quanto maior o número de complicações mais afetada será a mesma, é 

sabido que a DM2 pode ser causada por motivos como obesidade, sedentarismo, 

má alimentação, e, se não tratada poderá causar outras implicações na saúde. 

Quanto ao controle glicêmico, observou-se que a maioria da população 

do estudo estava com seus valores de HbA1c acima dos preconizados pela SBD, 

demonstrando assim um mau controle glicêmico. 

Se o autocuidado não é realizado com eficácia, a qualidade de vida 

será afetada diretamente, pois haverá repercussões físicas, econômicas e/ou 

sociais, resultando no afastamento do trabalho, e, até mesmo isolando-o 

socialmente (REZENDE NETA, SILVA, SILVA, 2015). 

Dessa forma, fica em evidência a necessidade de mudança nas 

políticas internas do município de Franca na distribuição de insumos aos portadores 

de DM2, pois independente da aquisição ou não de insumos, não houve efetividade 

no controle metabólico, com altos índices de hemoglobina glicada inadequada. 

 

Considerando os resultados deste estudo, a importância e a relevância 

do autocuidado dos pacientes com DM2 e, ainda, que as políticas públicas são 

fundamentais para que o sucesso do tratamento seja alcançado, surgem algumas 

recomendações aos gestores: 

 

 Organização da rede municipal de saúde com fortalecimento da 

atenção básica e desenvolvimento de competências de cuidado 

ao paciente diabético naquele nível de atenção; 

 Prover o serviço com um sistema informatizado adequado para 

fácil manuseio para caracterização epidemiológica dos 

pacientes atendidos na Casa do Diabético; 

 Ainda quanto ao sistema informatizado, permitir que os registros 

glicêmicos feitos pelos pacientes sejam registrados e 

acessados sob a forma de gráfico de curvas, para facilitar ao 

profissional a visualização e acompanhamento da estabilidade 

glicêmica ou não; 
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 Adequação quantitativa e qualitativa da equipe de profissionais 

que compõem a unidade, para que possam somar 

conhecimentos e embasar o conhecimento da doença, diabetes 

mellitus tipo 2 e assim esclarecer os pacientes atendidos; 

 Um funcionário para atender às demandas do programa de 

insumos, registrando o ingresso do paciente no programa de 

acordo com o protocolo estabelecido, ofertando os insumos 

necessários, garantindo uma distribuição adequada. 

 Prover a rede com articulação efetiva entre os pontos de 

atenção e estratégias de Educação Permanente em Saúde que 

favoreça o enfrentamento das dificuldades assistenciais e de 

gestão, com vistas ao atendimento das necessidades de saúde 

da população. 

 

   

 

 

 

  Toda a minha vivência na Casa do Diabético, a certeza da efetividade 

das políticas públicas de saúde, foram minha motivação para estudar cada detalhe 

desta pesquisa, certa de que existem várias alternativas para resolução destas 

lacunas e que estas são possíveis, garantindo melhorias na dinâmica de 

atendimento ambulatorial e consequentemente, bom controle metabólico para os 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

AGUIAR, C. C. T. et al. Instrumentos de avaliação de qualidade de vida relacionada 
à saúde no diabetes melito. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia Metabólica, 
v. 52, n. 6, p. 931-939, 2008. Disponível em: 
 <https://www.scielo.br/j/abem/a/py3MYYBv4M8KCFcKBj4WTwz/?lang=pt> Acesso 
em: 30 out. 2021. 

 
AKERMAN, M. Saúde e desenvolvimento local: princípios, conceitos, práticas e 
cooperação técnica. São Paulo: Hucitec, 2005. 
 
AKERMAN, M.; RIGHI, L. B.; PASCHE, D. F et al. Saúde e desenvolvimento: que 
conexões? In. CAMPOS, G. W. S. et al. (Org.). Tratado de saúde coletiva. São 
Paulo: Hucitec, 2012 (Saúde em debate ; v. 170). 
 
ALENCASTRO, M. S. C. Ética e meio ambiente: construindo as bases para um 
futuro sustentável. Curitiba: Intersaberes, 2015. 
 
AMARAL, R. T. et al. Conhecimento dos diabéticos sobre doença e autocuidado. 
Revista de Enfermagem da UFPE, v. 13, n. 2, p. 346-352, fev. 2019.  
 



 

 81 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Standards of Medical Care in Diabetes. 
Diabetes Care, v. 40, Sup 1, 2017. 
 
ANDRÉ, A. M.; CIAMPONE, M. H.; SANTELLE, O. Tendências de gerenciamento de 
unidades de saúde de pessoas. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 47, n. 1, 
pp. 158-163, 2013.  
 
BARBOSA, I. E.; SILVA, F. C. P.; BESSA-FILHO, L. R. Rede especializada de 
atenção à pessoa com Diabetes Mellitus na cidade de Franca – SP. Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC). Franca: Centro Universitário Municipal de Franca, 2021. 
 
BARNARD, Chester I. The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1968. p. 19-20. 
 
BLACK, S.; MAITLAND, C.; HILBERS, J., et al. Diabetes literacy and informal social 
support: a qualitative study of patients at a diabetes centre. Journal of Clinical 
Nursing, v.26, n.1-2, p. 248-257, 2017. Disponível em: 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27191540/> Acesso em: 12 nov. 2021. 
 
BLOCK, K. V; COUTINHO, E. S. F. Fundamentos da Pesquisa Epidemiológica. In: 
MEDRONHO, Roberto A. et al. (Org.). Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2003. 
Pag. 107 a 114. 
 
BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm> Acesso 
em: 11 out. 2021. 
 
BRASIL. Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre as formas de 
participação da população no SUS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm> Acesso 
em: 11 out. 2021. 
 
BRASIL. Portaria n. 2.510, de 19 de dezembro de 2005. Institui Comissão para 
Elaboração da Política de Gestão Tecnológica no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - CPGT. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt2510_19_12_2005.html> 
Acesso em: 26 nov. 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual técnico. Promoção da saúde e prevenção de 
riscos doenças na saúde suplementar. 2. ed. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 
2007.  
 
BRASIL. Secretaria de Vigilância à Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Diretrizes e recomendações para o cuidado integral de doenças crônicas não 
transmissíveis: promoção da saúde, vigilância, prevenção e assistência. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2008. 
 



 

 82 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. (Série B. Textos Básicos em Saúde). 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 
Análise de Situação de Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 
das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2011. 
 
BRASIL. Decreto n. 7.646, 21 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o 
processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em 
saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7646.htm> 
Acesso em: 22 jan. 2022. 
 
BRASIL. Lei n. 12.401, de 28 de abril de 2011. Altera a Lei 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 
tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da 
União. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12401.htm> Acesso em: 13 dez. 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Estratégias para o 
Cuidado da pessoa com doença crônica Diabetes Mellitus. Cadernos de Atenção 
Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil 
2018: uma análise de situação de saúde e das doenças e agravos crônicos: desafios 
e perspectivas. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2019: 
vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 
telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores 
de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e 
no Distrito Federal em 2019. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: 
http://www.crn1.org.br/wpcontent/uploads/2020/04/vigitel-brasil-2019-vigilancia-
fatores-risco.pdf?x53725. Acesso em: 23 jan. 2022. 
 
CAROLAN, M.; HOLMAN, J.; FERRARI, M. Experiences of diabetes self-
management: a focus group study among Australians with type 2 diabetes. Journal 
of Clinical Nursing, v.24, p.1011–1023, 2014. 
 
CARRIJO R. C.; RASERA E. F. Como negociar a responsabilização em conversas 
sobre viver com diabetes. Psicologia & Sociedade, v. 25, n. 3, p. 653-663, 2013. 
 
CECILIO, H. P. M., et al. Comportamentos e comorbidades associados às 
complicações microvasculares do diabetes. Acta Paulista de Enfermagem, São 
Paulo, v. 28, n. 2, p. 113-119, Apr. 2015. 
 



 

 83 

CORREA, T. A. Visão dos atuais gestores da saúde pública de cinco 
municípios da região celeiro sobre os desafios do acompanhamento das 
políticas públicas. 2012. 92 f. Monografia (Especialização). Universidade federal do 
Rio Grande do Sul, 2012. 
 
CORRÊA, K.; GOUVÊA, G. R.; SILVA, M. A. V. et al. Qualidade de vida e 
características dos pacientes diabéticos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 3, p. 
921-930, 2017. 
 
CORTEZ, D. N.; REIS, I. A.; SOUZA, D. A. S. et al. Complicações e o tempo de 
diagnóstico do diabetes mellitus na atenção primária. Acta Paulista de 
Enfermagem, v. 28, n. 3, p. 250-3, 2015. 
 
DELAMATER, A. M. Improving patient adherence. Clinical Diabetes, v. 24, n. 2, p. 
71-7, 2006. 
 
ECO, U. Como se faz uma tese em ciências humanas. Lisboa: Presença, 1988. 
 
EID, L. P.; LEOPOLDINO, S. A. D.; OLLER, G. A. S. A. et al. Factores relacionados 
con las actividades de autocuidado de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Escola 
Anna Nery, v. 22, n. 4, e20180046, 2018. 
 
FACHIN, M. G. Direitos humanos e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 
2015. 
 
FARIA H. T. G.; VERAS V. S., XAVIER A. T. F. et al. A. Qualidade de vida de 
pacientes com diabetes mellitus antes e após participação em Programa educativo. 
Revista da Escola de Enfermagem da USP. v. 47, n. 2, p. 348-354, 2013. 
 
FERRAZ, D.; KRAICZYK, J. Gênero e Políticas Públicas de Saúde – construindo 
respostas para o enfrentamento das desigualdades no âmbito do SUS. Revista de 
Psicologia da UNESP, v.1, p.70-82, 2010. 
 
FLICK, U. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. 
Tradução de Magda Lopes. Porto Alegre: Penso, 2013. 
 
FLOR, L. S.; CAMPOS, M. R. Prevalência de diabetes mellitus e fatores associados 
na população adulta brasileira: evidências de um inquérito de base populacional. 
Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 20, n. 1, p. 16-29, mar. 2017. 
 
FORTALEZA. Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza. Diretrizes clínicas: 
diabetes mellitus. Fortaleza: SMS, 2016. 
 
FRANCISCO, P. M. S. B.; BELON, A. P.; BARROS, M.B A. et al. Diabetes auto-
referido em idosos: prevalência, fatores associados e práticas de controle. 
Cadernos de Saúde Pública; v.26, n.1, p.175-84, 2010. 
 
FREITAS, R. M.; PEREIRA, V. B. V.; COTRIM, M. M. et al. Avaliação do perfil clínico 
e prática de atividades físicas em idosos diabéticos, cadastrados na Estratégia 
Saúde da Família. Revista Eletrônica Acervo Saúde. v.48, 2020. 
 



 

 84 

GALDINO, Y. L. S. Construção e validação de cartilha educativa para o 
autocuidado com os pés diabéticos. 2014. 98 f. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceara, 
Fortaleza, 2014. 
 
GALVÃO. M. T. R. L. S.; VILELAS. J. M. S. O autocuidado em enfermagem: 
autogestão, automonitorização e gestão sintomática como conceitos relacionados. 
Revista Mineira de Enfermagem, v. 17, n. 1, p. 225-30, jan./mar., 2013. Disponível 
em: <http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/593> Acesso em: 12 dez. 2021. 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
GIL, C. R. R; LUIZ, I. C; GIL, M. C. R. Gestão pública em saúde: a importância do 
planejamento na gestão do SUS. São Luís: EDUFMA, 2016. 
 
HAYNES, R. B. Determinants of compliance: the disease and the mechanics of 
treatment. In: HAYNES, R. B.; TAYLOR, D. W.; SACKETT, D. L. Compliance in 
Health Care. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1979. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Diretoria de 
Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Estimativas da 
população residente com data de referência 1 de julho de 2020. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/panorama> Acesso em: 13 dez. 2021. 
 
INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. Diabetes Atlas. 7th ed. 2015. 
Disponível em: 
<https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/previous/files/7/IDF%20Diabetes%
20Atlas%207th.pdf> Acesso em: 10 jan. 2022. 
 
INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. Diabetes Atlas. 2019. Disponível em: 
<https://diabetesatlas.org/>. Acesso em: 22 jan. 2022. 
 
ISER, B. P. M.; STOPA, S. R.; CHUEIRI, P. S. et al. Prevalência de diabetes 
autorreferido no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 24, n. 2, p. 305-314, 2015. 
 
LENZI, T. O que são as políticas públicas? Toda Política. 2017. Disponível em: < 
https://www.todapolitica.com/politicas-publicas/>. Acesso em: 10 fev. 2022. 
 
LODI, J. B. Introdução à obra de Peter F. Drucker. Disponível em: 
< https://doi.org/10.1590/S0034-75901968000400005 Rev. Administração de 
empresas 8 (29); dez. 1968.  
 
LORENZETTI, J.; LANZONI, G, M, M.; ASSUITI, L, F, C.; PIRES, D, E, P, P.; 
RAMOS, F, R, S. Gestão em saúde no Brasil: diálogos com gestores públicos e 
privados. Texto contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 417-425, 2014. 
 
MACEDO, J. L.; BRITO, A. N. M.; CARVALHO, S. L. et al. Eficácia do trata1mento 
dietoterápico para pacientes com diabetes mellitus. Research, Society and 
Development. v. 9, n.1, 2020. 
 

https://doi.org/10.1590/S0034-75901968000400005


 

 85 

MARTINS, G. A.; LINTZ, A. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de 
conclusão de curso. São Paulo: Atlas: 2000. 
 
MEDEIROS, L. M. Cartilha de autocuidado para os pacientes diabéticos da USB 
Assis Brasil. 2014. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em 
Linhas de Cuidado em Enfermagem) – Departamento de Enfermagem, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 
 
MENDES, E. V. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: 
o imperativo da consolidação da Estratégia Saúde da Família. Brasília: OPAS, 2012. 
 
MENDES, Karina D. D.; SILVEIRA, Renata Cristian; GALVÃO, Cristina M. Revisão 
integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na 
enfermagem. Texto & Contexto, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-64, 2008. 
 
MENDONÇA, S. C. B.; ZANETTI, M. L.; SAWADA, N.O. et al. Construction and 
validation of the Selfcare Assessment Instrument for patients with type 2 diabetes 
mellitus. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 25, n. 90, e2890, 2017. 
 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11. 
ed. São Paulo: Hucitec, 2008. 
 
OREM, D. E. Nursing: Concepts of practice. 4. ed. St. Louis: Mosley, 1995. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 21. Rio de Janeiro, 1992. 
Disponível em: <http://www.ebc.com.br/especiais/rio20/sobre/glossario>. Acesso em: 
15 fev. 2022. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando o Nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York, 2015. Disponível em: 
<https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Agend
a2030.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2022. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. The World Health Organization Quality of 
Life Assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. 
Social science and medicine. v.41, n.10, 1995, p.403-409. 
 
ORTIZ, L. G. C.; CABRIALES, E. C. G.; GONZÁLES, J. G. G. et al. Self-Care 
Behaviors and Health Indicators in Adults with Type 2 Diabetes. Revista 
Latinoamericana de Enfermagem, v. 18, n. 4, p. 675-80, 2010. 
 
PADILHA, A. P., et al. Manual de Cuidados às Pessoas Com Diabetes e Pé 
Diabético: Construção Por Scoping Study. Texto contexto - enferm., Florianópolis, 
v. 26, n. 4, 2017. 
 
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. 5ª reimp. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1995, 596 pag. 
 
PIETRANGELO, A. Understanding Type 2 Diabetes. Oct. 2021. Disponível em: 
<https://www.healthline.com/health/type-2-diabetes> Acesso em: 10 jan. 2022. 
 



 

 86 

POLIT, D. F.; BECK, C. T.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de pesquisa em 
enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
PRODANOV, C. C; FREITAS, E. E. Metodologia do trabalho científico: métodos e 
técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo: Feevale, 2009. 
 
REZENDE NETA, D. S.; SILVA, A. R. V.; SILVA, G. R. F. Adesão das pessoas com 
diabetes mellitus ao autocuidado com os pés. Rev Bras Enferm. v.68, n.1, p.111-6, 
jan-fev, 2015. 
 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
RODRIGUES, Katia Fabiane; RIPPEL, Ricardo. Desenvolvimento sustentável e 

técnicas de mensuração. Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, São 

Paulo, vol. 4, n. 3, p. 73-88, set./dez. 2015. Disponível em: 

<https://periodicos.uninove.br/geas/article/view/9981> Acesso em: 8 fev. 2022. 

RODRIGUES FILHO, F. J.; PEREIRA, M. C. O perfil das tecnologias em saúde 
incorporadas no SUS de 2012 a 2019: quem são os principais demandantes? Saúde 
Debate, Rio de Janeiro, v. 45, n. 130, p. 707-719, jul./set., 2021. 
 
SARTI, T. D.; CAMPOS, C. E. A.; ZANDONADO, E. et al. Avaliação das ações de 
planejamento em saúde empreendidas por equipes de saúde da família. Cadernos 
de Saúde Pública, v. 28, n. 3, p. 537-48, 2012. 
 
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Mota. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
 
SILVA, D. S.; LATERZA, M. C.; MOREIRA, O. C. et al. Prevalência de diabetes 
mellitus em indivíduos atendidos pela estratégia saúde da família no município de 
Ubá-MG. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, Pelotas, v. 17, n. 3, p. 
195-199, 2012. 
 
SILVA, F. C.P.; BARBOSA, I. E.; BESSA FILHO, L. R.; Rede especializada de 
atenção à pessoa com diabetes mellitus na cidade de Franca- SP. Trabalho de 
Conclusão de Curso de Medicina, Uni- Facef, 2021 
 
SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 
Tradução de Brunner e Suddarth. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2009. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETE. Consenso brasileiro sobre diabetes 
2002: diagnóstico e classificação do Diabetes mellitus e tratamento do Diabetes 
mellitus do tipo 2. Rio de Janeiro: Diagraphic, 2003. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Diabetes. 3. ed. São Paulo: A. A. S. Farmacêutica, 2009. 
 
 



 

 87 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). Dados epidemiológicos do 
diabetes mellitus no Brasil. Departamento de Epidemiologia, Econômica e Saúde 
Pública. 2018-2019. Disponível em:  
https://diabetes.org.br/wpcontent/uploads/2021/06/SBD-
_Dados_Epidemiologicos_do_Diabetes_- _High_Fidelity.pdf Acesso em 09 dez. 
2021. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Diabetes 2019-2020. Disponível em: <http://www.saude.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-
2020.pdf: Acesso em: 19 jan. 2022. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLIA. Números de 
diabetes no mundo. 15 abr. 2021. Disponível em: 
 <https://www.endocrino.org.br/numeros-do-diabetes-no-mundo/> Acesso em:10 
ago. 2021. 
 
SOUZA, C. F.; GROSS, J. L.; GERCHMAN, F. et al. Pré-diabetes: diagnóstico, 
avaliação de complicações crônicas e tratamento. Arquivo Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia, Porto Alegre, RS, v. 56, n. 5, p .275-84, jul. 2012. 
 
SOUZA, K. A. O.; SOUZA, L. E. P. F. Incorporação de tecnologias no Sistema Único 
de Saúde: as racionalidades do processo de decisão da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Saúde Debate, Rio de 
Janeiro, v. 42, n. esp., p. 48-60, out., 2018. 
 
TAMADA, R. C. P. Modelos de gestão em saúde: novas tendências, 
responsabilidades e desafios. 2013. 
 
TAVARES. T. A.; COSTA, L. S. F.; SALES, M. L. H. et al. Fatores de risco para 
ulceração e amputação de extremidades inferiores em portadores de diabetes 
mellitus. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, v.29, n.2, p. 278-
287, abr./jun., 2016. 
 
THOMAZELLI. F. C. S.; MACHADO, C. B.; DOLÇAN, K. S. Análise do risco de pé 
diabético em um ambulatório interdisciplinar de diabetes. Revista da AMRIGS, Porto 
Alegre, v. 59, n. 1, p. 10-14, jan./mar. 2015. 
 
VEIGA, J. E da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2005. 
 
WANG, X. On the Right to Sustainable Development: Foundation in Legal 
Philosophy and Legislative Proposals. In: MARKS, S. P. (Ed.). Implementing the 
right to development: the role of international law. Genebra: Friedrich-Ebert-
Stiftung, 2008. 
 
WITTMANN, M. L.; DOTTO, D. M. R.; BOFF, V. A. Desenvolvimento Regional: 
capital social, redes e planejamento. Santa Cruz do Sul: Ed. EDUNISC, 2004. 
 
WHO. Global Action Plan for the prevention and control of noncommunicable 
diseases 2013-2020. Geneva: World Health Organization, 2013. 



 

 88 

 
WHO. Global Health Estimates 2016: deaths by Cause, Age, Sex, by Country and 
by Region, 2000–2016. Geneva: WHO, 2018a. 
 
WHO. World Health Statistics 2018: monitoring health for the SDGs, Sustainable 
Development Goals. Geneva: WHO, 2018b. 
 



 

 89 

 
APÊNDICES 

 
 
 

CASA DO DIABÉTICO DE FRANCA- SP 
 
 

Número 
prontuário do 

paciente 

Sexo 
paciente 

Idade do 
Paciente 

DM2 
insulinodependente 
Não pertencente ao 

Programa de Insumos 

DM2 
insulinodependente 

pertencente ao 
programa de 

insumos 

Data constatada 
no prontuário no 

período  
2017- 2019 

Valores de hemoglobina 
glicada  

(Hb A1c) 
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