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APRESENTAÇÃO

Segundo Bachelard, “um discurso sobre o método científico será sempre um 
discurso de circunstância, não descreverá uma constituição definitiva do espírito 
científico”; considerando a amplitude dessa temática, uma obra que almeje lançar foco em 
propostas, recursos e resultados nas ciências da saúde, naturalmente terá como desafio a 
caracterização de sua abordagem metodológica. Neste sentido, este e-Book foi organizado 
de modo a apresentar ao leitor 171 artigos seriados justamente por este elo comum que 
une, na ciência, a proposta (objetivo), o recurso (viabilidade) e o resultado (evidência): o 
método de pesquisa per si.

Dos seus nove volumes, os dois primeiros são dedicados aos relatos de caso, relatos 
de experiência e de vivência em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural 
e social que permeiam a ciência no Brasil.

Já no intuito de apresentar e estimular o diálogo crítico construtivo, tal qual o 
conhecimento dos recursos teóricos disponíveis frente aos mais variados cenários em 
saúde, os volumes três, quatro e cinco exploram estudos de revisão da literatura que 
discutem o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, 
hipóteses e problemáticas técnicas no intuito de delimitar condutas para a prática clínica.

Por fim, os volumes de seis a nove compreendem os resultados quali e quantitativos 
das mais diversas metodologias de intervenção em saúde: estudos comparativos, ensaios 
clínicos e pré-clínicos, além de ações em políticas públicas na área de saúde coletiva.

Com a intelecção dos tópicos tratados nessa obra, espera-se – tanto quanto possível 
– contribuir no processo de ampliação, fundamentação e fomento da discussão e reflexão 
científica na interface entre propostas, recursos e resultados nas Ciências da Saúde.

Luis Henrique Almeida Castro
Thiago Teixeira Pereira

Fernanda Viana de Carvalho Moreto 
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RESUMO: O trabalho procurou desenvolver 
um dispositivo eletrônico cujo objetivo é 
auxiliar quem desenvolve a Doença de 
Alzheimer, como forma de promover melhores 
condições de vida aos portadores de sintomas 
neurodegenerativos. Em visita à Associação 

de Apoio aos Portadores de Alzheimer em 
Guarapuava (AEPAPA), foi observado a 
dificuldade dos pacientes para tomar suas 
medicações no horário correto. Assim, foi 
esquematizado como seria o funcionamento 
de um dispositivo eletrônico que auxiliasse na 
resolução desse problema. Essa é uma pesquisa 
explicativa, baseada em dados bibliográficos a 
fim de promover melhores condições de vida 
dentro da área de conhecimento da Ciência da 
Saúde. A criação do protótipo eletrônico usou 
plataforma Arduino, com linguagem C++ e em 
seu desenvolvimento foi utilizado uma caixa de 
plástico com divisórias, para serem colocados 
os comprimidos com os seus respectivos 
nomes, e através da programação, as luzes 
acendem no horário determinado e um alarme 
sonoro é disparado. Analisando o projeto 
é possível perceber sua importância e os 
diversos desafios a serem superados, portanto, 
o equipamento pode ir muito além, auxiliando 
os enfermos em diversas outras doenças. O 
próximo passo é aprimorar o mecanismo para 
que ele entregue a dose certa para cada estado 
de saúde. Pode-se concluir que todo o estudo 
é sugestão de dispositivo de medicamentos de 
custo acessível, a fim de ajudar na autonomia 
do paciente. 
PALAVRAS-CHAVE: Doença de Alzheimer, 

http://lattes.cnpq.br/8373720343721880
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autonomia, saúde, dispositivo, medicamentos.

ELETRONIC MEDICINE DEVICES FOR PATIENTS WITH ALZHEIMER’S DISEASE

ABSTRACT: This project sought to develop an electronic device whose objective is to help 
those who develop Alzheimer’s disease, as a way to promote better living conditions for people 
with neurodegenerative symptoms. During a visit to the Support Association for Alzheimer’s 
Patients in Guarapuava (AEPAPA), it was observed that the patients struggle to take their 
medications at the correct time. Thus, it was outlined how an electronic device would work to 
assist in solving this dilemma. This is an explanatory research, based on bibliographic data, 
and aims to promote better living conditions within the area of Health Science. The creation of 
the electronic prototype used the Arduino platform, with C++ language. In its development, a 
plastic box with dividers was used to place the tablets with their respective names, and through 
programming, the lights turn on at the specified time and an alarm goes off. Analyzing this 
project, it is possible to perceive its importance and the various challenges to be overcome, 
therefore, the equipment can go much further, helping patients of several other diseases. The 
next step is to improve the mechanism so that the right amount is delivered for each state of 
health. It can be concluded that the entire study is a suggestion of an affordable medication 
device, in order to help the patient’s autonomy. 
KEYWORDS: Alzheimer’s disease, autonomy, health, device, medicines. 

1 |  INTRODUÇÃO 

O Alzheimer é uma doença que compromete a memória - seja para o aprendizado 
ou para recordação - agregado a algum dano em pelo menos uma função cognitiva, 
interferindo assim na socialização e desempenho profissional do cidadão, representando 
um declínio da saúde. Muitas vezes, o começo da deterioração cognitiva é traiçoeira e 
necessita de atenção redobrada. Dessa maneira, é importante elaborar um equipamento, 
que beneficie o indivíduo acometido e seu cuidador, a fim de proporcionar um cotidiano 
mais seguro em termos de saúde. Diante da agitação do dia a dia, um fator que acaba 
passando despercebido, são os remédios, que no tratamento da Doença de Alzheimer 
(DA), são essenciais para retardar seu avanço, uma vez que a DA causa a morte de 
milhares de neurônios no cérebro do enfermo, deixando-o atrofiado e desprovido de 
recordação. Portanto, buscou-se inspirar com o propósito de responder ao seguinte 
problema de pesquisa: de que forma o desenvolvimento de um dispositivo eletrônico 
poderia auxiliar quem desenvolve a Doença de Alzheimer?

Mais do que promover melhores condições de vida, o objetivo geral é a construção de 
um equipamento que tenha em sua programação um dispositivo que possibilite programar 
o horário que o paciente deva tomar a sua medicação permitindo mais confiança no decorrer 
do tratamento.   De acordo com Gil (2002, p.17) quando se tem um problema e não se 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/autonomy
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sabe ainda como resolvê-lo, realiza-se o que chamamos de pesquisa, desenvolvendo 
métodos que se subdividem em fases a fim de oferecer resultados.

Do ponto de vista teórico, foram selecionadas pesquisas em livros e notícias que 
contribuíssem para o entendimento de como a doença se manifesta.  A metodologia foi 
apropriar-se da tecnologia para elaboração de um dispositivo, utilizando o aplicativo 
Arduino.

Desse modo, a tecnologia surge como um aliado na tentativa de aproximar os 
cuidados que se deve ter com esta doença. Devido a complicação para quem desenvolve 
a Doença de Alzheimer, essa pesquisa se justifica através do desenvolvimento de um 
dispositivo eletrônico em contribuição para o seu público alvo em auxiliar na lembrança 
do horário de tomar suas medicações, beneficiando os portadores desses sintomas 
neurodegenerativos.

2 |  OBJETIVOS 

Em teoria, percebe-se que a complicação causada pela irregularidade na 
administração do medicamento em quem desenvolve Doença de Alzheimer pode ser 
resolvido com o desenvolvimento de um de um dispositivo eletrônico.

Em visita à Associação de Apoio aos Portadores de Alzheimer em Guarapuava -  
AEPAPA, surge o levantamento da questão sobre a dificuldade em serem tomadas suas 
medicações no horário correto. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo geral criar 
um dispositivo eletrônico que promova melhores condições de vida para os portadores do 
Mal de Alzheimer.

2.1 Objetivos específicos

• Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a doença de Alzheimer (DA), descrita na 
fundamentação teórica;

• Esquematizar como seria o funcionamento de um dispositivo eletrônico;

• Reunir dados sobre a plataforma Arduino e sua linguagem C++;

• Desenvolver um protótipo eletrônico;

• Demonstrar como ele poderá auxiliar na lembrança dos horários para tomar a me-
dicação no horário certo.

3 |  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

“O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções 
cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e interferindo no 
comportamento e na personalidade da pessoa. O Alzheimer é a causa mais comum 
de demência - um grupo de distúrbios cerebrais que causam a perda de habilidades 
intelectuais e sociais. Na doença de Alzheimer, as células cerebrais degeneram e 
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morrem, causando um declínio constante na memória e na função mental. A doença 
varia em gravidade desde o estágio mais brando, quando está apenas começando a 
afetar o funcionamento de uma pessoa, até o estágio mais grave, quando a pessoa deve 
depender completamente dos outros para atividades básicas da vida diária” (MINHA 
VIDA, 2011). 

Se respeitarmos a classificação definida por Cayton (2016, p.16), verificamos que 
demência e Doença de Alzheimer (DA) são dois termos diferentes, sendo a demência 
classificada como várias alterações no cérebro que levam a uma perda de memória 
progressiva, e a DA sendo o tipo mais comum de demência, já que aparece em 50% dos 
casos. 

De acordo com a revista online Minha Vida (2017), o primeiro sintoma é a perda 
da memória de curto prazo, o paciente lembra de acontecimentos antigos, mas esquece 
o que fez há uma hora atrás. Com seu avanço, a doença afeta muito o cotidiano da 
pessoa, sua capacidade de aprender, falar e se orientar, o que faz com que o enfermo 
seja totalmente dependente da ajuda dos outros. 

Segundo Filho e Barreira (2017), é comum confundir o início da Doença de Alzheimer 
com uma situação frequente entre os idosos, que é “a perda de memória, falta de atenção 
e dificuldades relacionadas ao raciocínio lógico” (GAÚCHAZH VIDA, 2014) associados à 
idade.

“Quase 44 milhões de indivíduos ao redor do mundo têm Alzheimer. E as projeções 
esboçam um aumento exponencial: em 2030, 75 milhões serão afetados pela doença, 
quantidade que deve pular para 135 milhões em 2050. Há uma explicação clara para 
essa provável guinada: o aumento da expectativa de vida“ (THIAGO NEPOMUCENO, 
2016).

“Na doença de Alzheimer, as partes do cérebro degeneradas destroem as células nervosas 
e reduzem a capacidade de resposta das restantes a muitos dos mensageiros químicos 
que transmitem os sinais entre as células nervosas no cérebro (neurotransmissores). 
O nível de acetilcolina, um neurotransmissor que ajuda a memória, o aprendizado e a 
concentração, é baixo” (JUEBIN HUANG, 2015).

https://www.umc.edu/doctors/Huang_Juebin/
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Figura 1: atrofia cerebral na Doença de Alzheimer avançada.
Fonte: Roger Taussig Soares, 2018.

Pesquisadores do hospital Albert Einstein afirmam que o Alzheimer ainda não tem 
cura, mas há algumas medicações que, se forem administradas de maneira correta, 
retardam a evolução da doença, o que oferece mais tempo e melhores condições de vida 
aos pacientes.

A pesquisa de Luzardo, Gorini e Silva (2006) demonstra que nesse cenário aparece 
o papel do cuidador, junto com as dificuldades cotidianas de uma nova realidade, exigindo 
a tomada de decisões e a incorporação de atividades que passam a ser de sua inteira 
responsabilidade. Portanto, chega-se à conclusão de que estratégias devem ser buscadas 
a fim de amenizar toda a sobrecarga que os cuidados demandam para contribuir com a 
assistência à saúde dos idosos.  

Diante dos fatos supracitados e da visita à Associação de Apoio aos Portadores 
de Alzheimer em Guarapuava (AEPAPA), percebe-se que os cuidados devem ser 
intensificados em todos os momentos, caindo sobre o cuidador uma ansiedade enorme, 
devido a toda atenção que precisa ter já que a pessoa perde a sua memória e não consegue 
desenvolver suas atividades diárias.

Conforme Poirier e Gauthier (2016) cuidar de uma pessoa com Alzheimer e mantê-lo 
em casa é estressante e em muitas vezes exige até esforço físico. Além disso, o cuidador 
é responsável por muitas decisões importantes na evolução da doença, o que faz com 
que ele fique cada vez mais isolado e aos poucos perca o controle de sua vida social. 
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Observando a dificuldade dos familiares em administrar múltiplos medicamentos, 
decidimos criar um porta-medicamentos que emite sinais sonoros e luminosos para indicar 
o horário e qual remédio deve ser ingerido.

4 |  METODOLOGIA E MATERIAIS

Essa pesquisa tem por finalidade realizar um estudo sobre a Doença de Alzheimer, 
uma vez que utilizará o conhecimento para resolver o problema da falha de memória em 
lembrar da administração dos medicamentos.  Para um melhor tratamento dos objetivos 
classificamos essa pesquisa como explicativa, porém detectou-se também a necessidade 
da pesquisa bibliográfica no momento em que se fez uso de materiais já elaborados, 
como livros e documentos eletrônicos.  

 Procurou-se identificar os fatores que causam a degeneração dos neurônios, assim 
como estudar a maneira de programar o dispositivo, através do experimento da tentativa 
e erro. Dessa forma, o problema foi direcionando para a área de conhecimento da 
Ciência da Saúde e subárea de conhecimento da Saúde Coletiva para quem desenvolve 
Doença de Alzheimer. Além da pesquisa bibliográfica de como ocorre a doença houve o 
desenvolvimento de um protótipo e da programação na plataforma Arduino.   

Inicialmente, surgiu a ideia do desenvolvimento desse tema “Alzheimer” a partir da 
visita à   Associação de apoio aos portadores de Alzheimer em Guarapuava (AEPAPA) e 
pelas aulas de robótica na Escola OPTIMUS (www.escolaoptimus.com) vinculadas com 
o desafio de se ter um tema para a Mostra Científica: Ciência, Tecnologia e Sociedade 
promovida pelo Colégio Aliança (www.colegioalianca.com.br) e posteriormente para a  7 
ª edição da Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias), e também por 
percebermos o grande número de notícias a respeito da doença, houve a possibilidade 
de além de ter um aprofundamento sobre o assunto da referida doença, construir um 
protótipo que pudesse tornar o cotidiano dos cuidadores  e dos próprios pacientes mais 
facilitado.

4.1 Desenvolvimento do dispositivo eletrônico

4.1.1 Materiais

Arduino / Genuino UNO
Protoboard
Led´s
Jumpers
Buzzer
Bateria 9V
Fita Isolante

http://www.escolaoptimus.com
http://www.colegioalianca.com.br
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Compartimento plástico

4.1.2 Montagem

Para seu desenvolvimento foi utilizado uma caixa de plástico com divisórias, para 
serem colocados os comprimidos com os seus respectivos nomes, e através do aplicativo 
Arduino, com a linguagem C++, programado para enviar informações com função de 
ligar e desligar para os jumpers (fi os), os da vertical foram alimentados por 5V (volts), 
enquanto os da horizontal foram alimentados por GND (Ground), que signifi ca zero volts.  
Esses jumpers foram passados como se fossem um jogo da velha, e em cada encontro 
perpendicular foi inserido um led.  Além disso foi inserido um pequeno alarme que soará 
quando for o horário de se tomar o remédio e o led for acesso.

5 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para estudar o desenvolvimento de um dispositivo, foi desenhado um modelo de 
protótipo e a seguir temos a descrição do resultado alcançado.

Figura 2: Os jumpers foram ligados aos LEDs.
Fonte: os autores (2018).
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Figura 3: diretamente do Arduino, foram conectados dois jumpers na casa GND para    o Protoboard, 
defi nindo duas colunas GND.

Fonte: os autores (2018)

Figura 4: a cada par de Jumper conectado ao LED, um será colocado onde foi defi nido o GND, 
repetindo isso 4 vezes.
Fonte: os autores (2018)
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Figura 5: O outro Jumper do LED será conectado a qualquer casa Digital na placa Arduino.
Fonte: os autores (2018)

Figura 6: para o Buzzer, ligamos um conector a uma casa digital e outro ao GND.
Fonte: os autores (2018)
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Figura 7: O mesmo se aplica ao botão, um jumper ligado a parte inferior conectando ao GND, e outra 
parte superior ligado a um resistor e uma casa digital.

Fonte: os autores (2018)

Figura 8: É aberta uma saída na parte inferior para o cabo de energia da placa Arduino.
Fonte: autores (2018)

Figura 9: dispositivo fi nal, mostrando na parte superior a quantidade de divisões, neste caso quatro, 
com abertura para cada LED.

Fonte: os autores (2018)
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O resultado é um protótipo realizado como sugestão para auxiliar na medicação 
de várias enfermidades com enfoque nos pacientes com Alzheimer e seus responsáveis 
cuidadores.  Além da parte mecânica há também uma programação, realizada no 
computador pelo software Arduino, que pode ser modificada para definição de outros 
horários.

 Esse dispositivo foi apresentado na IV Mostra Científica do Colégio Aliança no 
ano de 2018.  Após essa participação foi inscrito na VII Feira de Inovação das Ciências e 
Engenharias – FIciencias/2018, feira internacional que envolve os países Brasil, Paraguai 
e Argentina.  O projeto conquistou o segundo lugar na categoria Saúde, além do prêmio 
Vivência Estudantil, que consiste em uma semana de estudos para conhecer todos os 
projetos em desenvolvimento do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) na cidade de Foz do 
Iguaçu/PR.
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