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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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manutenção. Objetivo: Descrever os cuidados com a FAV que devem ser executados pelos 
pacientes portadores de IRC. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, com artigos 
publicados nas bases eletrônicas Bireme, SciELO e Lilacs, nos períodos de 2013 a 2018. 
Quando inseridas as palavras-chaves: autocuidado, fístula arteriovenosa e diálise renal, 
foram encontradas 10 publicações, excluindo aquelas que não apresentavam nenhuma 
relação com a temática e que estivessem em outro idioma que não o português, resultando 
em 6 trabalhos. Resultados: Os cuidados que devem ser efetuados pelos pacientes com 
IRC incluem: preservar curativo limpo, seco e folgado, lavar o membro da fístula com água 
e sabão antes da hemodiálise, realizar exercícios de compressão manual para acelerar a 
maturação e melhorar o funcionamento do acesso, não permitir a aferição da pressão arterial, 
a administração de medicamentos e nem realizar coletas sanguíneas no membro da FAV, 
reduzir a ingesta hídrica, não dormir por cima do braço, aplicar compressas frias em casos de 
hematoma no local da fístula nas primeiras 24 horas e compressas mornas no dia seguinte, 
entre outros. Conclusão: Os indivíduos com FAV constituem uma população de risco devido 
às complicações. O conhecimento, atitude e prática desses pacientes sobre as informações 
relacionadas ao autocuidado com a fístula, são essenciais. A enfermagem deve estimular a 
prática do autocuidado através do apoio, fornecimento e elaboração de orientações junto aos 
pacientes renais, uma vez que, essa prática proporciona melhorarias na qualidade de vida 
desses pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Autocuidado; Fístula arteriovenosa; Diálise renal.

SELF-CARE OF PATIENTS WITH CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY WITH 
ARTERIOVENOUS FISTULA

ABSTRACT: Introduction: Chronic renal failure (CRF) is characterized by progressive 
and irreversible deterioration of renal function. Among the treatments for the pathology, 
hemodialysis is used, this therapy promotes improvements in patients’ lifestyle. The dialysis 
treatment is performed through a vascular access, the Arteriovenous Fistula (AVF). Some 
care performed by professionals and patients is essential for its maintenance. Objective: To 
describe the care with AVF that should be performed by patients with CKD. Methods: This 
is an integrative review, with articles published in the electronic databases Bireme, SciELO 
and Lilacs, from 2013 to 2018. When the keywords: self-care, arteriovenous fistula and renal 
dialysis were inserted, 10 publications were found, excluding those that had no relation to the 
theme and that were in a language other than Portuguese, resulting in 6 works. Results: The 
care that should be performed by patients with CRF includes: preserving a clean, dry and loose 
dressing, washing the fistula member with soap and water before hemodialysis, performing 
manual compression exercises to accelerate maturation and improve the functioning of the 
access , not allowing the measurement of blood pressure, administration of medications, nor 
performing blood collections in the AVF member, reducing fluid intake, not sleeping over the 
arm, applying cold compresses in cases of hematoma at the fistula site in the first 24 hours and 
warm compresses the next day, among others. Conclusion: Individuals with AVF constitute a 
population at risk due to complications. The knowledge, attitude and practice of these patients 
about information related to self-care with fistula are essential. Nursing should encourage the 
practice of self-care through the support, provision and preparation of guidelines with renal 
patients, since this practice improves the quality of life of these patients.
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KEYWORDS: Self-care; Arteriovenous fistula; Renal dialysis.

1 |  INTRODUÇÃO
Os rins são órgãos necessários para á manutenção da homeostase no corpo humano 

e desempenham funções vitais, como por exemplo, a eliminação de toxinas, regulação do 
volume de fluidos, e pela filtragem sanguínea. Assim a função renal é avaliada pela filtração 
dos glomérulos e a sua diminuição é observada na Doença Renal Crônica (DRC) quando as 
funções reguladoras, excretoras e endócrinas do rim são perdidas (SANTOS et al., 2017).

A DRC ou Insuficiência Renal Crônica (IRC) constitui um problema de saúde pública 
mundial e crescente. A patologia caracteriza-se pela deterioração progressiva e irreversível 
da função renal. O caráter progressivo da doença divide-se em estágios funcionais de 
acordo com o grau da função renal dos pacientes. Indivíduos sintomáticos, na fase avançada 
da patologia (fase V), em que os rins são incapazes de realizar as funções endócrinas, 
metabólicas e de eliminar as toxinas urêmicas, solicita-se a realização do tratamento, 
visando melhorias no estilo de vida desses pacientes (NETO et al., 2016).

 Dentre as terapêuticas disponíveis para IRC em seu estágio terminal, a hemodiálise 
é a mais utilizada. Trata-se de uma forma indefinida de prolongar a vida do paciente, já que 
não altera a evolução natural da doença renal, nem substitui por completo a função do rim. 
Por isso, os indivíduos estão sujeitos a alguns problemas e complicações (MOREIRA et 
al.,2013).

A diálise consiste em um tratamento que compromete as atividades do dia a dia 
dos pacientes, ocasionando diversas adaptações na vida dos indivíduos renais, sendo 
necessário utilizar métodos que auxiliem no processo de adaptação e manutenção da 
terapia (PESSOA; LINHARES, 2015).

O tratamento dialítico é realizado através de um acesso vascular ideal para 
proporcionar um fluxo sanguíneo adequado e duradouro para uma terapia com baixo 
risco de complicações, a Fístula Arteriovenosa (FAV).  A FAV é conhecida como o acesso 
permanente criado por meio cirúrgico, através da união de uma artéria a uma veia para a 
execução da terapêutica. Mesmo sendo o acesso vascular mais indicado não está livre 
de complicações como, por exemplo, o hipofluxo sanguíneo, tromboses, aneurismas, 
infecções, isquemia da mão, edema de mão e sobrecarga cardíaca. (CLEMENTINO et al., 
2018). 

A prevenção dessas complicações pode ser alcançada por meio de cuidados 
adequados. Assim, é importante que os profissionais e pacientes realizem alguns cuidados 
fundamentais para a sua manutenção (SANTANA, et al., 2019).

A responsabilidade das ações envolvidas para prevenção das complicações com a 
FAV é da equipe de saúde e do paciente portador da IRC, que deve ser orientado sobre 
o autocuidado no período de confecção e no manuseamento do seu acesso vascular 



 
Política, Planejamento e Gestão em Saúde 8 Capítulo 16 101

(SANTANA et al., 2019).
Nessa perspectiva, a pesquisa é de grande relevância, dado que, os pacientes 

com a FAV constituem um grupo de risco para complicações, tornando-se essencial que 
os procedimentos de enfermagem para esses indivíduos sejam elaborados com base 
na Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem, cujo foco esta na orientação para tornar 
o paciente independente em seus cuidados. É importante que a pessoa com a FAV em 
hemodiálise, entenda a importância de desenvolver comportamentos de autocuidado, uma 
vez que essas atitudes podem evitar complicações e melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes renais.  Diante destas considerações, objetiva-se descrever os cuidados com a 
FAV que, devem ser executados pelos pacientes portadores de IRC.

2 |  METODOS
O estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa, que consistiu na busca de 

artigos científicos baseados no autocuidado dos pacientes portadores de IRC com a FAV. 
A revisão integrativa consiste no cumprimento das etapas: identificação do tema e 

seleção da questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de elegibilidade; identificação 
dos estudos nas bases científicas; avaliação dos estudos selecionados e análise crítica; 
categorização dos estudos; avaliação e interpretação dos resultados e apresentação dos 
dados na estrutura da revisão integrativa (ERCOLE et al.,2014).

A busca dos artigos foi realizada entre os meses de outubro e novembro de 2019. 
A pesquisa teve início com a busca por artigos publicados entre os anos de 2013 e 2018 e 
indexados em duas bases de dados, BIREME e LILACS, através do portal Biblioteca Virtual 
em Saúde – BVS e SciELO feita na própria base.

Foram utilizadas para a busca dos artigos, as palavras e expressões: Autocuidado, 
Fístula Arteriovenosa e Diálise renal, disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS). Na LILACS e BIREME foram pesquisados tanto como descritores, quanto como 
palavras contidas no título, resumo e assunto. Na SciELO, tendo em vista as opções de 
busca encontradas na base de dados, foram pesquisadas como palavras e expressões 
contidas no título e resumo.

As buscas geraram uma lista de 31 artigos. Como critérios de inclusão: idioma 
português, artigos que abordem o objetivo da pesquisa, texto completo, artigo como tipo 
de documento e últimos seis anos, a seleção se reduziu para 10 artigos. Com a leitura dos 
títulos e resumos foi realizada uma etapa de seleção dos artigos que estavam associados 
diretamente à temática de interesse, sendo excluídos, por exemplo, teses, dissertações, 
monografias e estudos que não abordavam o tema proposto, tal como, estudos 
internacionais. Com esse procedimento chegou-se ao número de 6 artigos. 
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3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa permitiu verificar os cuidados que devem ser efetuados pelos pacientes 

renais crônicos para a manutenção da FAV a fim de evitar complicações e melhorar a 
qualidade de vida desses indivíduos. 

Apesar da hemodiálise ser vista de forma negativa, ela é um procedimento que 
consiste na circulação sanguínea extracorpórea, por meio do acesso vascular, constituindo-
se um tratamento indispensável para a manutenção da vida dos pacientes. Além dos 
sintomas apresentados pela patologia, às pessoas com IRC precisam conviver com as 
mudanças físicas que a terapêutica ocasiona. A FAV e o cateter de duplo-lúmen segundo a 
leitura dos artigos foram os procedimentos que mais geraram repercussões negativas em 
suas vidas (SANTOS et al., 2017).

A prática do autocuidado tem como objetivo a realização de ações, que diante um 
modelo de recomendações, contribuem para manter a integridade e preservação do acesso 
vascular. Essa prática constitui habilidade humana que permite ao indivíduo cuidar de si 
mesmo. O conhecimento e a atitude podem influenciar a prática do cliente em relação aos 
cuidados com a fístula (PESSOA; LINHARES, 2014).

De acordo com o estudo, também foi possível observar que poucos pacientes 
possuem conhecimento sobre os cuidados que a fístula precisa para permanecer o maior 
tempo possível em funcionamento, entretanto, outros não realizam nenhum tipo de cuidado 
com o acesso, mesmo tendo consciência da sua importância. Isso acontece devido ao 
sinônimo de anormalidade que a FAV lhe traz, reforçado diariamente por seus familiares 
(SANTOS et al., 2017).

Segundo Pessoa e Linhares (2014), 97,7% dos pacientes possuem conhecimento 
inadequado sobre os cuidados com a fístula. Para eles a deficiência é observada, sobretudo, 
em relação aos cuidados com o acesso em seu período de maturação. 

Alguns cuidados importantes devem ser efetuados pelos pacientes com IRC, 
para preservação do acesso vascular e prevenção das complicações que a fístula pode 
ocasionar, como por exemplo, preservar curativo limpo, seco e folgado, lavar o membro da 
fístula com água e sabão antes da hemodiálise, evitar excesso de peso, realizar exercícios 
de compressão manual para acelerar a maturação e melhorar o funcionamento do acesso, 
não permitir a aferição da pressão arterial, a administração de medicamentos e nem realizar 
coletas sanguíneas no membro da FAV, reduzir a ingesta hídrica, não dormir por cima do 
braço, aplicar compressas frias em casos de hematoma no local da fístula nas primeiras 24 
horas, e compressas mornas no dia seguinte, entre outros (NETO et al., 2016).

A aplicação de compressas frias favorece a vasoconstrição no local e reduz o infiltrado 
cutâneo, por outro lado, aplicar compressas mornas auxilia na reabsorção do hematoma. 
Cuidados como não pegar peso, evitar pancadas e nem fazer esforço com o braço da FAV, 
impedem que o membro sofra qualquer tipo de trauma, o que pode interromper o fluxo 
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sanguíneo, levando a uma trombose no acesso, causando transtornos e prejuízos para o 
paciente (SANTANA et al., 2019).

Com relação à administração de medicamentos ou coleta sanguínea, o risco maior 
relaciona-se principalmente a ocorrência e hematomas. A verificação da pressão arterial 
pode causar a cessação do fluxo sanguíneo no momento do procedimento, podendo levar 
a trombose da fístula (NETO et al., 2016).

O paciente é orientado pela equipe de enfermagem de forma contínua e direta 
sobre os cuidados que devem ser realizados com sua fístula. Durante o tratamento da 
hemodiálise, o cliente precisa manter alguns cuidados como vigiar o funcionamento do 
acesso por meio da palpação e percepção do frêmito, não permitir punções venosas por 
outros profissionais para administração de medicamentos, evitar qualquer compressão e 
não dormir sobre o braço do acesso (MOREIRA et al., 2013).

Compete a o profissional de saúde, principalmente ao enfermeiro, que está em 
contato direto com o paciente por um período prolongado de tempo, estimular a adesão 
do indivíduo ao tratamento estabelecido, construindo métodos educativos indicados para 
seguimento da hemodiálise, encorajando-o a ter uma vida ativa. O vínculo estabelecido 
com a equipe de profissionais é importante para colaborar com uma melhor aderência do 
paciente à terapêutica estabelecida, além de reduzir os sintomas psicológicos. Assim é 
fundamental, que a equipe esteja preparada além do conhecimento técnico para lidar com 
os aspectos psicossociais que são direcionados a ela (CLEMENTINO et al., 2018).

4 |  CONCLUSÃO
Os indivíduos com FAV constituem uma população de risco devido às complicações. 

O conhecimento, atitude e prática desses pacientes sobre as informações relacionadas 
ao autocuidado com a fístula são essenciais. A enfermagem deve estimular a prática 
do autocuidado através do apoio, fornecimento e elaboração de orientações junto aos 
pacientes renais, uma vez que, essa prática proporciona melhorarias na qualidade de 
vida desses indivíduos. Além disso, o profissional deve possuir competência técnica e 
conhecimento dos aspectos que levem em consideração os sentimentos e as necessidades 
dos pacientes. 

A interação entre o profissional e o cliente é uma ação necessária e fundamental 
para a redução de incidências dos eventos adversos com a FAV, já que, para atingir os 
cuidados e controle da terapia é necessário identificar as suas necessidades, auxiliá-los a 
sentirem-se responsáveis e capazes de praticarem o autocuidado.
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