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APRESENTAÇÃO

A coleção “Prevenção e Promoção de Saúde” é uma obra composta de 
onze volumes que apresenta de forma multidisciplinar artigos e trabalhos 
desenvolvidos em todo o território nacional estruturados de forma à oferecer ao leitor 
conhecimentos nos diversos campos da prevenção como educação, epidemiologia 
e novas tecnologias, assim como no aspecto da promoção à saúde girando em 
torno da saúde física e mental, das pesquisas básicas e das áreas fundamentais 
da promoção tais como a medicina, enfermagem dentre outras. 

A pesquisa básica é responsável por gerar conhecimento útil para a ciência e 
tecnologia, sem necessariamente haver uma aplicação prática ou uma obtenção de 
lucro. Essa pesquisa pura aplica o conhecimento pelo conhecimento, aumentando 
assim o nosso conhecimento sobre assuntos específicos da saúde. Quando o 
enfoque é a prevenção e a promoção, a pesquisa básica torna-se então elemento 
fundamental para o entendimento da saúde e para a formulação de propostas 
paliativas no futuro.

Ao observar todos os volumes desta coleção o leitor irá constantemente se 
deparar com a pesquisa básica, todavia neste volume de número 4 apresentamos 
como linha de raciocínio a geração de conhecimentos novos e úteis para o avanço 
da ciência envolvendo verdades e interesses universais sobre saúde.

Deste modo, a coleção “Prevenção e Promoção de Saúde”  apresenta uma teoria 
bem fundamentada seja nas revisões, estudos de caso ou nos resultados práticos 
obtidos pelos pesquisadores, técnicos, docentes e discentes que desenvolveram 
seus trabalhos aqui apresentados. Ressaltamos mais uma vez o quão importante 
é a divulgação científica para o avanço da educação, e a Atena Editora torna esse 
processo acessível oferecendo uma plataforma consolidada e confiável para que 
diversos pesquisadores exponham e divulguem seus resultados. 

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: Entende-se por diabetes mellitus 
(DM) um grupo de doenças metabólicas 
de várias etiologias, caracterizado por 
hiperglicemia crônica que é o aumento dos 
níveis de glicemia no sangue. A DM é conhecida 
por suas múltiplas complicações, dentre as mais 
comuns é o pé diabético, que com a falta de 
cuidados adequados pode levar a amputação 
de membros inferiores (MMII). Está pesquisa 
teve como objetivo analisar o cuidado com pé 
diabético em pacientes atendidos em um centro 
de hipertensão e diabetes CEMESP- Centro de 
Medicina Especializada, referência estadual em 
diabetes e hipertensão em São Luís– MA. Trata 
– se de um estudo quantitativo, transversal e 
descritivo sobre o conhecimento e prevenção 
do pé diabético. A coleta dos dados foi feita no 
centro de hipertensão e diabetes CEMESP com 
pacientes que procuravam por tratamentos. 
Foram inclusos no estudo 70 indivíduos com 
diabetes, sendo que 41,5% (n=29) descobriram 
a doença há mais de 10 anos. Um total de 
65,7% (=45) dos indivíduos fazem tratamento 
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oral, 15,7% (n=11) injetável, 17,1% (n=12) realiza terapêutica combinada, ou seja, 
oral e injetável e 1,4% (n=1) não utiliza medicamentos. Este estudo demonstrou que 
os cuidados com os pés, em especial diabéticos se faz necessário, como um habito 
de vida diário. A conscientização adequada do diabético sobre seu estado de saúde, 
controle de glicemia, e a prática de exercício são fatores que ajudam nos cuidados 
com os pés.   
PALAVRAS-CHAVE: Pé diabético; Diabetes Mellitus; Prevenção.

DIABETIC FOOT: FROM KNOWLEDGE TO PREVENTION

ABSTRACT: Diabetes mellitus (DM) is understood to be a group of metabolic 
diseases of various etiologies characterized by chronic hyperglycemia which is the 
increase of blood glucose levels. DM is known for its multiple complications; among 
the most common is diabetic foot, which with the lack of adequate care can lead to 
lower limb amputation (LLL). To analyze the foot in patients with diabetic attended in 
a center of Specialized Medicine of hypertension and diabetes CEMESP in São Luís-
MA. It is a quantitative, cross - sectional and descriptive study on the knowledge and 
prevention of diabetic foot. Data collection was done at the Center for Hypertension 
and Diabetes CEMESP with patients seeking treatment. 70 subjects with diabetes 
were included in the study, and 41.5% (n=29) discovered the disease more than 10 
years ago. The majority of the sample 65.7% (n=45) received oral treatment, 15.7% 
(n=11) injected, 17.1% (n=12) performed combination therapy, to oral and injectable 
and 1.4% (n=1) did not performed therapy. This study demonstrated that foot care, 
especially diabetics is necessary, as a habit of daily life. Adequate awareness of the 
patient’s health, blood glucose control, and exercise are factors that help with foot 
care.
KEYWORDS: Diabetic foot; Diabetes Mellitus; Prevention.

1 |  INTRODUÇÃO  

Entende-se por diabetes mellitus (DM) um grupo de doenças metabólicas de 
várias etiologias, caracterizado por hiperglicemia crônica que é o aumento dos níveis 
de glicemia no sangue, com distúrbios no metabolismo de carboidratos, gorduras 
e proteínas, resultando em defeitos na secreção e/ou ação da insulina. (BARBOSA 
e CAMBOIM, 2015). A DM é conhecida por suas múltiplas complicações, dentre as 
mais comuns é o pé diabético, que com a falta de cuidados adequados pode levar 
a amputação de membros inferiores (MMII) (SANTOS et al., 2012).

De Acordo com Associação Brasileira de Diabetes existem 133,8 milhões de 
casos na população entre 20 e 79 anos, e uma predominância nacional da doença 
de 8,7% (BOIX, 2015). Dentre as complicações crônicas do DM, as amputações de 
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MMII representam maior impacto socioeconômico. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, de 15 a 20% dos pacientes diabéticos desenvolverão úlceras durante 
sua vida. Estas são as responsáveis por aproximadamente 85% das amputações 
não traumáticas dos MMII. As pessoas com diabetes apresentam um risco de 25% 
maior em desenvolver ulceras nos pés (BRASIL, 2013).

As neuropatias diabéticas é a causa mais importante para o desencadeamento 
de ulceras nos MMII, podendo estar presente antes da detecção da perda da 
sensibilidade plantar, tornando-se mais vulnerável a traumas, além de gerar um 
risco de ulceração aumentado em sete vezes (BRINATI et al., 2017). Entre as mais 
frequente está o pé diabético e amputações de extremidades, são algumas as mais 
graves e com maior repercussão na qualidade de vida e produtividade do indivíduo 
(SILVA, 2017).

O pé diabético ocorre pela presença de infecções, ulceração e destruição 
dos tecidos associados às anormalidades neurológicas de doenças periféricas em 
pessoas com DM (BELTRAME e FURTADO, 2016).

A frequência e gravidade do pé diabético deve-se as diferenças 
socioeconômicas, tipo de calçados usados e cuidados, que não são padronizados em 
escala nacional. O pé diabético é a causa mais comum de internações prolongadas. 
Calçados inapropriados, caminhar descalço, objetos dentro dos sapatos precipitam 
a ulceração e a diminuição de sensibilidade associada a limitação de mobilidade 
articular resultando em alterações biomecânicas com aumento da pressão em áreas 
plantares dos metatarsos e dorsais na região dos dedos. No entanto torna-se um 
fator importante para ulceração somente se houver insensibilidade, a qual é causada 
pela DM resulta no agravo das fibras nervosas finas pela exposição prolongada 
a hiperglicemia, associada a fatores cardiovasculares. Há comprometimento das 
fibras grossas, com perda da propriocepção, do movimento articular e do feedback 
da percepção de posição pelos receptores nas pernas e nos pés (OLIVEIRA e 
VENCIO, 2016).

Este impacto negativo é justificado dentre outras causas pela falta de 
conhecimento sobre os fatores de risco e de como prevenir a aparição do pé 
diabético (BOIX, 2015). 

Dentre as complicações da DM, sua detecção é feita através de exame clínico, 
pois o pé diabético pode permanecer assintomático por bastante tempo. Para o 
controle e prevenção das alterações de extremidades dos MMII, são necessários 
exercícios prático dos fisioterapeutas e outros profissionais de saúde, para que seja 
avaliada ou executada ações voltadas para o autocuidado mediante fatores que 
envolvam essa patologia (SOUZA et al., 2013).

Segundo Anselmo (2010) a prevenção está relacionada a orientações 
profissionais sobre as práticas simples do dia a dia como o conhecimento da 
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sensibilidade dos pés e suas consequências, a hidratação e higiene correta dos 
pés, a escolha dos sapatos apropriados e o autoexame dos pés.

De acordo com Lima et al. (2017) as intervenções específicas no estilo de 
vida podem reduzir a incidência da doença e, quando já diagnosticada, podem 
prevenir complicações. Diante disso, o autocuidado tem sua importância a partir 
do momento em que o indivíduo começa a praticar atividades em benefício próprio, 
na manutenção da vida, da saúde e do bem-estar tomando as medidas cabíveis e 
buscando ajuda de um profissional de saúde.

Tendo em vista as complicações ocasionadas pelo DM e pé diabético aos 
pacientes, torna-se importante identificar o nível de conhecimento dos pacientes 
em relação ao pé diabético como forma de estabelecer medidas preventivas e 
esclarecidas sobre tal situação, otimizando o atendimento e as medidas terapêuticas 
empregadas.

Este estudo teve como objetivo analisar o cuidado com pé diabético em 
pacientes atendidos em um centro de hipertensão e diabetes CEMESP- Centro de 
Medicina Especializada, referência estadual em diabetes e hipertensão em São 
Luís– MA.

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de campo, quantitativa, transversal e descritiva 
sobre o conhecimento e prevenção do pé diabético. A coleta dos dados foi feita 
no centro de hipertensão e diabetes CEMESP- Centro de Medicina Especializada, 
referência estadual em diabetes e hipertensão em São Luís – MA, com pacientes que 
procuravam por tratamentos. Como critério de inclusão foi questionado pacientes 
acima de 18 anos, que sejam capazes de responder ao questionário. E como critério 
de exclusão pacientes com déficit cognitivo e amputação de membros inferiores em 
decorrência da diabetes.

A coleta de dados foi realizada no segundo semestre do ano de 2017. O 
instrumento de coleta foi um questionário validado semiestruturado com perguntas 
abertas e fechadas, com aplicação da pesquisadora, com questões sobre o pé 
diabético, com 20 questões. 

Os dados foram analisados no programa SPSS 18.0. As variáveis qualitativas 
são apresentadas em frequência absoluta e relativa. Na comparação dos cuidados 
com os pés de acordo com o sexo foi utilizado o qui-quadrado de Pearson, sendo 
estabelecido nível de significância de 5% (p≤0, 05). 

Este projeto referente a esta pesquisa foi submetido e aprovado pelo do Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade CEUMA – UNICEUMA, 
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sob número 2.452.185.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram inclusos no estudo 70 indivíduos com diabetes, sendo que 41,5% 
(n=29) descobriram a doença há mais de 10 anos (Gráfi co1). A maioria da amostra, 
no total de 65,7% (n=45) faz tratamento oral, 15,7% (n=11) injetável, 17,1% (n=12) 
realiza terapêutica combinada, ou seja, oral e injetável e 1,4% (n=1) não utiliza 
medicamentos.  Apesar de 97,1% (n=68) referir que utiliza as medicações prescritas 
como recomendadas, apenas 44,3% (n=31) tem mantido controlados os níveis da 
glicemia.  

O presente estudo diverge dos achados de Rodrigues et al. (2014), onde 
a medicação utilizada por mais de 70,7% (n=29) dos indivíduos foi a insulina, 
isoladamente ou em associação com antidiabéticos orais. O DM tipo 2 foi prevalente, 
alcançando 73,2% (n=30) dos sujeitos avaliados, onde o tempo de diagnóstico foi 
de 10,6 ± 7,4 anos, com variação de 0,3 a 28 anos.

Gráfi co 1 – Tempo do diagnóstico de diabetes em pacientes de um centro de hipertensão e 
diabetes CEMESP São Luís - MA, 2017.  

Em relação as características sociodemográfi cas da amostra, a maioria 
61,4%(n=43) são mulheres e idosos, apenas 41,4% (n=29) são casados e somente 
10%(n=7) cursou até ensino superior (Tabela 1). Quando questionados sobre 
alguma atividade física, 48,6% (n=34) relataram não praticar nenhuma atividade 
física e 51,4% (n=36) relatam prática de atividade pelo menos uma vez na semana. 

Tais resultados são compatíveis com os achados de Santos et al. (2012) 
realizado em uma Unidade Básica Distrital de Saúde de uma cidade do interior 
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paulista com 123 pessoas com DM, mostrou que em relação a escolaridade, os 
usuários apresentam baixo grau conhecimento, em média 4,54 ±3,66 anos de 
estudo, maior predominância do sexo feminino cerca de 69,11% entre 28 e 83 anos 
com sua maioria casada.

Variável N (%)
Sexo
Feminino 43 61,4
Masculino 27 38,6
Faixa etária
Abaixo de 20 anos 1 1,4
Entre 20 e 59 anos 26 37,1
Acima de 59 anos 43 61,4
Estado Civil
Solteiro 23 32,9
Casado 29 41,4
Viúvo 13 18,6
Divorciado 5 7,1
Grau de escolaridade
Analfabeto 7 10
1º grau 35 50
2º grau 21 30
3º grau 7 10

Tabela 1 – Característisticas sociodemográficas de indivíduos com diabetes assistidos em um 
centro de hipertensão e diabetes CEMESP São Luís - MA, 2017. 

Entre os indivíduos entrevistados, 58,6% (n=41) relataram que procuram o 
profissional de saúde quando apresenta algum problema nos pés e a maioria 82,9% 
(n=58) refere que alguém lhe ajuda ou incentiva a realizar o cuidado com seus pés. 
Durante a consulta, 73,9% (n=51) relataram que o profissional de saúde o orienta a 
realizar os cuidados com seus pés.

 O presente estudo diverge dos achados de Neta (2014) que durante a consulta 
obteve-se 79,5% (n=263) não tiveram os pés examinados durante o atendimento. 
Além disso 53,8% (n=178) dos entrevistados são unanimes em afirmar que nunca 
receberam orientação do enfermeiro a respeito da necessidade de examinar os pés.

Na comparação dos cuidados com os pés de acordo com o sexo, foi verificado 
resultado estatisticamente significativo apenas com relação ao uso do hidratante 
(Tabela 2). 

Neste contexto, Policarpo et al. (2014) descreve quanto à introdução de 
hidratantes ou óleos no cuidado com os pés, 80% usariam se lhes fossem 
fornecidos, 89,7% com o objetivo de não permitir que os pés ressequem e 75% 
utilizando-o diariamente. Um total de 45,9% afirma que que a secagem deveria ser 
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feita passando uma toalha por entre os dedos e apenas 18,8% responderam que 
os calçados confortáveis e fechados são ideais para o uso. Nos cuidados com as 
unhas, 56,5% desconheciam o corte correto.

Variável Feminino 
(n=)

Masculino 
(n=) Total

Disposição para cuidar dos pés – n (%)
Sim
Não 

33 (76,7%)
10(23,3%)

24 (88,9%)
3 (11,1%)

57 (81,4%)
13 (18,6%)

Examina pés com que frequência
Não
Semanalmente
Diariamente

5 (11,6%)
6 (14,0%)

32 (74,4%)

3 (11,1%)
4 (14,8%)

20 (74,1%)

8 (11,4%)
10 (14,3%)
52 (74,3%)

Seca os espaços entre os dedos 
Não
Semanalmente  
Diariamente  

9 (20,9%)
5 (11,6%)

29 (67,4%)

6 (22,2%)
3 (11,1%)

18 (66,7%)

25 (21,4%)
8 (11,4%)

47 (67,1%)

Verifica os sapatos antes de calçá-los
Não 
Raramente 
Sempre 

10 (23,3%)
7 (16,3%)

26 (60,5%)

4 (14,8%)
4 (14,8%)

19 (70,4%)

14 (20,0%)
11 (15,7%)
45 (64,3%)

Corta as unhas quadradas
Nunca 
Sim

16 (37,2%)
27 (62,8%)

8 (29,6%)
19 (70,4%)

24 (34,3%)
46 (75,7%)

Utiliza hidratante nos pés
Nunca 
Sempre

3 (7,0%)
40 (93,0%)

9 (33,3%)
18 (66,7%)

12(17,1%)*
58 (82,9%)

Utiliza soluções caseiras ou outros produtos em 
feridas 
Sim
Não
Nunca teve ferida ou lesão 

4 (9,3%)
5 (11,6%)

34 (79,1%)

4 (14,8%)
5 (18,5%)

18 (66,7%)

8 (11,4%)
10 (14,3%)
52 (74,3%)

Tabela 2 – Cuidados de diabéticos atendidos em um centro de hipertensão e diabetes CEMESP 
com os pés. São Luís - MA, 2017. 

*p=0,04

4 |  CONCLUSÃO

Tendo em vista o risco apresentado aos pacientes diabéticos em relação à 
amputação para falta de cuidados com os pés e orientações corretas, é necessário 
o autocuidado associado a hábitos de higiene adequados.

Este estudo demonstrou que os cuidados com os pés, em especial diabéticos 
se faz necessário, como um habito de vida diário. A conscientização adequada do 
diabético sobre seu estado de saúde, controle de glicemia, e a prática de exercício 
são fatores que ajudam nos cuidados com os pés.

Os cuidados diários com os pés, como secar entre os dedos, hidratar, cortas 
unhas de maneira adequada, e observar os calçados antes de usar, são fatores que 
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devem se repetir diariamente como modo de prevenção aos portadores de diabetes 
mellitus.

Ao compararmos a vontade de cuidar dos pés em relação a quem hidrata 
diariamente a pele para evitar ressecamento e possíveis rachaduras, os homens 
estão em falta nesse quesito. No que diz respeito a faixa etária temos cada vez 
mais indivíduos adultos com diabetes adquirida muitas vezes por maus hábitos 
ou decorrência de outras patologias, faz-se necessário o conhecimento sobre os 
cuidados a serem tomados.

Os resultados do presente estudo poderão subsidiar a ação de conscientização 
sobre as medidas preventivas e autoexplicativas para os portadores de diabetes. 
Sugere-se, porém, a realização de novas pesquisas sobre o tema, como forma de 
otimizar a atenção e os cuidados básicos aos portadores de diabetes.
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