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APRESENTAÇÃO
As ciências da saúde ou ciências médicas são áreas de estudo relacionadas a vida, 

saúde e/ou doença. Nesta coleção “A Prática Profissional no Processo de Cuidar centrado 
na Investigação Científica” trazemos como objetivo a discussão científica por intermédio 
de trabalhos diversos que compõe seus capítulos. Os volumes abordarão de forma 
categorizada, interdisciplinar, através de demandas atuais de conhecimento, trabalhos, 
pesquisas, e revisões de literatura nas diversas áreas da saúde. 

É necessário a busca científica incessante e contínua, baseada em evidências 
prático/clínicas e revisões bibliográficas.  Deste modo a obra “A Prática Profissional 
no Processo de Cuidar centrado na Investigação Científica” apresenta conhecimento 
fundamentado, com intuito de contribuir positivamente com a sociedade leiga e científica, 
através de artigos, que versam sobre vários perfis de pacientes, avaliações e tratamentos. 

Sabemos o quão importante é a divulgação científica, por isso evidenciamos também 
a estrutura da Atena Editora capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável 
para a exposição e divulgação dos resultados científicos. 

Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa Ferrari
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RESUMO:  INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus 
é um conjunto de alterações metabólicas, que 
se caracteriza por hiperglicemia, podendo 
desencadear complicações, disfunções e/
ou insuficiência de órgãos e sistemas, tais 
como: olhos, rins, nervos, cérebro, coração, 
vasos sanguíneos, entre outros. OBJETTIVO: 
Relatar experiência no desenvolvimento de 
educação em saúde sobre Diabetes Mellitus 

com colaboradores que atuam como serviços 
gerais. METODOLOGIA: Estudo descritivo, 
com abordagem qualitativa, do tipo relato de 
experiência, sobre educação em saúde que 
ocorreu no mês de setembro de 2017 em 
Instituição de Ensino Superior Privada, na cidade 
de Fortaleza-Ceará, durante a disciplina de Ensino 
Clínico em Saúde do Adulto e Idoso Prático da 
graduação de Enfermagem. O público-alvo foram 
colaboradores pertencentes ao cargo de serviços 
gerais dessa instituição. RESULTADOS: Para 
realização da atividade educativa, elaborou-se 
folders que abordavam o conceito da doença, 
sinais e sintomas (Poliúria, Polidipsia, Polifagia, 
Perda ou Ganho de Peso sem explicação 
aparente), causas e complicações. Ofertou-se 
aos colaboradores a realização de testes de 
glicemia capilar (sendo os resultados encontrados 
informados individualmente, em linguagem 
acessível, avaliação de riscos cardiovasculares, 
através da relação cintura-quadril, em ambiente 
que garantisse a privacidade na mensuração 
do indicador citado. Ademais, foram distribuídos 
panfletos informativos sobre doenças crônicas 
não transmissíveis. Infere-se que as informações 
foram bem compreendidas, sendo esse aspecto 
reforçado por meio de questionamentos sobre 
a temática abordada, revelando boa interação 
dos presentes na atividade acima descrita. 
CONCLUSÃO: A experiência proporcionou a 
vivência da atuação do aluno de graduação 
da enfermagem na assistência, tornando os 
discentes ativos no processo de atendimento, 
prevenção e promoção da saúde. A estratégia 
incentivou a busca de mais conhecimentos para 
melhor suporte dessa clientela. Percebeu-se a 
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importância da atuação do enfermeiro na compreensão de patologias de caráter crônico. 
Ressalta-se que, além de alcançar nosso público-alvo, cita-se que outros discentes da 
instituição demonstraram interesse pelo assunto abordado.
PALAVRAS-CHAVE: Complicações do Diabetes. Diabetes Mellitus. Educação em Saúde.

HEALTH EDUCATION ABOUT DIABETES MELLITUS
ABSTRACT: INTRODUCTION: Diabetes Mellitus is a set of metabolic alterations, characterized 
by hyperglycemia, which can trigger complications, dysfunctions and / or insufficiency of 
organs and systems, such as: eyes, kidneys, nerves, brain, heart, blood vessels, among 
others. OBJECTIVE: Report experience in the development of health education on Diabetes 
Mellitus with employees who act as general services. METHODOLOGY: Descriptive study, 
with a qualitative approach, of an experience report type, about health education that took 
place in September 2017 at a Private Higher Education Institution, in the city of Fortaleza-
Ceará, during the Clinical Teaching Course in Adult Health and Elderly Practical of Nursing 
graduation. The target audience was employees belonging to the position of general services 
of that institution. RESULTS: To carry out the educational activity, materials (folders) were 
developed that addressed the concept of the disease, signs and symptoms (Polyuria, 
Polydipsia, Polyphagia, Weight Loss or Gain without apparent explanation), causes and 
complications. Capillary blood glucose tests were offered to employees (the results found 
being reported individually, in accessible language, cardiovascular risk assessment, through 
the waist-hip ratio, in an environment that would guarantee privacy in the measurement of 
the mentioned indicator. In addition, informative pamphlets were distributed on chronic non-
communicable diseases, it appears that the information was well understood, and this aspect 
was reinforced through questions about the topic addressed, revealing good interaction of 
those present in the activity described above. CONCLUSION: The experience provided the 
experience of the undergraduate nursing student in assistance, making students active in the 
process of care, prevention and health promotion. The strategy encouraged the search for 
more knowledge to better support this clientele. The importance of the nurse’s performance in 
understanding chronic pathologies was perceived. It is noteworthy that, in addition to reaching 
our target audience, it is mentioned that other students of the institution showed interest in the 
subject addressed.
KEYWORDS: Complications of Diabetes. Diabetes Mellitus. Health education.

1 |  INTRODUÇÃO
O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos 

níveis de glicose no sangue, sua etiologia parte da deficiência e/ou restrição na produção 
do hormônio insulina. Para um efetivo tratamento se faz necessário que o indivíduo tenha 
conhecimento da sua atual condição de saúde e a partir disso possa refletir e modificar 
hábitos considerados inadequados para manutenção da glicemia, efetivando a adesão a 
práticas preventivas e protetoras da saúde (SANTOS, 2020).

O Diabetes Mellitus é um conjunto de alterações metabólicas, que se caracteriza 
por hiperglicemia, podendo desencadear complicações, disfunções e/ou insuficiência de 
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órgãos e sistemas, tais como: olhos, rins, nervos, cérebro, coração, vasos sanguíneos, 
entre outros. O diabetes está relacionado a alterações na ação do hormônio insulina 
ou dificuldades na sua secreção, sendo uma doença crônica comum e com projeções 
epidemiológicas alarmantes. (BRASIL, 2006).

Segundo Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), existem evidências de que 
indivíduos com diabetes mal controlado ou não tratado desenvolvem mais complicações do 
que aqueles com o diabetes bem controlado. Apesar disso, em algumas circunstâncias, as 
complicações do diabetes são encontradas mesmo antes da hiperglicemia, evidenciando 
a grande heterogeneidade desse distúrbio metabólico. Além disso, ainda não está claro o 
quanto as Epidemiologia e impacto global do diabetes mellitus 13 complicações crônicas 
do diabetes são resultantes da própria hiperglicemia ou de condições associadas, como 
deficiência de insulina, excesso de glucagon, mudanças da osmolaridade, glicação de 
proteínas e alterações lipídicas ou da pressão arterial (SBD, 2019).

Estima-se que em 2025, essa doença estará presente em 5,4% da população 
mundial. Dessa forma, entende-se que a educação em saúde poderá influenciar e modificar 
conhecimentos, atitudes e comportamentos, visando melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos (BRASIL, 2006).

O DM é uma condição crônica, com tratamento complexo, que exige adesão da 
pessoa afetada, responsável por mais de 95% do tratamento, por meio de comportamentos 
de autocuidado que incluem alimentação saudável, prática de atividade física, mensuração 
de glicemia e uso correto de medicamentos, todas as atividades fortemente relacionadas à 
hemoglobina glicada (HbA1c) (AGUAYO-VERDUGO; ORELLANA-YANEZ, 2019).

O diabetes mellitus constitui um desafio para portadores, sua família e profissionais 
de saúde para a obtenção de um bom controle glicêmico e metabólico, a fim de minimizar 
complicações em curto e longo prazo. Mudanças comportamentais e adesão ao tratamento 
medicamentoso são essenciais para prevenção das complicações agudas e crônicas. 
O profissional deve negociar prioridades, monitorar a adesão, motivar a participação e 
reforçar o esforço do paciente no manejo do autocuidado. Mesmo quando há mudanças 
comportamentais e adesão ao tratamento medicamentoso, manter o controle metabólico 
por longo tempo é difícil porque depende de uma variedade de componentes complexos 
que envolvem o tratamento do diabetes. A não adesão ao tratamento do diabetes mellitus 
é um problema conhecido no cenário nacional e internacional, pois prejudica a resposta 
fisiológica à doença, a relação profissional-paciente, aumenta o custo direto e indireto 
do tratamento. De fato, quanto maior o tempo de diagnóstico do DM2 espera-se maior 
conhecimento sobre a doença, melhor entendimento e manejo do esquema terapêutico e, 
consequentemente, maior adesão ao tratamento prescrito. Contudo, os profissionais de 
saúde devem também ponderar que, com o processo de envelhecimento, pode ocorrer 
declínio da capacidade cognitiva e motora, aumento do grau de dependência para as ações 
de autocuidado, como a tomada de medicamentos e seguimento do plano alimentar e de 
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exercício físico (FARIA et al., 2013).
Um dos principais problemas relacionados à tentativa de correção de hipoglicemia 

é o hipertratamento. Quando ocorre hipoglicemia, os sintomas são tão desagradáveis, por 
vezes tão angustiantes, que não é incomum que pessoas com diabetes passem a comer 
continuamente até ficarem assintomáticas. O resultado é a intensa hiperglicemia após o 
evento hipoglicêmico e instabilidade glicêmica. O que o educador em diabetes tem de 
tornar claro é que: em média 15 gramas de carboidrato aumentam a glicemia em 40 a 50 
mg/dL e que a absorção de carboidrato pelo trato gastrintestinal não é instantânea; por isso, 
recomenda-se a ingestão de 15 gramas de carboidrato simples e após 15 minutos repetir 
o procedimento, se necessário. Para pessoas muito ansiosas e que se hipercorrigem, uma 
medida educativa útil é medir a glicemia capilar após a correção: valores glicêmicos muito 
elevados podem ajudar a modificar, em um episódio posterior, a maneira intempestiva de 
reverter a hipoglicemia. A reversão do quadro de hipoglicemia associada à insuficiência 
autonômica, com a volta dos sintomas de alarme pode ser bastante difícil. Até o momento, 
evitar hipoglicemia de maneira meticulosa e o treinamento para reconhecimento de 
hipoglicemias são as únicas maneiras de permitir que os sintomas adrenérgicos voltem 
a ocorrer. Os derivados de metilxantina (teofilina e cafeína), em estudos com pequeno 
número de pacientes e por tempo limitado, mostraram que essas drogas foram capazes de 
melhorar os sintomas de hipoglicemia, levando a maior estado de alerta e aumentando a 
secreção de catecolaminas (NERY, 2008).

A atividade de educação em saúde foi desenvolvida a fim de esclarecer dúvidas 
sobre a doença e para que as pessoas possam se conscientizar sobre as complicações do 
diabetes e assim mudar o estilo de vida para diminuir os fatores de risco de desenvolver a 
comorbidade. Vale ressaltar que o profissional enfermeiro, tendo em vista que na essência 
da sua forma de prestar assistência estabelece contato direto, e muitas vezes contínuo 
com seus clientes, o que lhe proporciona identificação de inúmeras oportunidades de 
sensibilizar as pessoas de modo individual ou coletivo.

2 |  OBJETIVO
O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência do desenvolvimento de 

uma educação em saúde sobre Diabetes Mellitus com colaboradores que atuam como 
serviços gerais. 

3 |  METODOLOGIA
Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência. A 

educação em saúde ocorreu em Setembro de 2017 em uma instituição de ensino Superior 
Privada em Fortaleza, Ceará, durante a disciplina de Ensino Clínico em Saúde do Adulto e 
Idoso Prático do Centro Universitário Estácio do Ceará.
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Direcionado para colaboradores pertencente ao cargo de serviços gerais da 
instituição que estavam em horário laboral e com autorização do líder do setor os mesmos, 
foram liberados por trinta minutos para a realização da atividade com os acadêmicos do 
curso de enfermagem. 

Durante a atividade foi realizado o Teste de Glicemia Capilar, distribuição de panfletos 
informativos e verificação de Riscos Cardiovasculares, através da relação cintura-quadril. 
Identificou-se que algumas pessoas estavam com risco cardiovascular aumentado e outros 
já tinham um pouco de conhecimento sobre o assunto, por terem histórico na família. 

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para realização da atividade educativa, elaborou-se materiais que abordassem 

conceito da doença, sinais e sintomas (Poliúria, Polidipsia, Polifagia, Perda ou Ganho de 
Peso sem explicação aparente), causas e complicações. 

Além disso, foi oferecido aos colaboradores a realização de testes de glicemia 
capilar (sendo os resultados encontrados informados individualmente, em linguagem 
acessível, de forma que facilitasse a compreensão do público-alvo), avaliação de riscos 
cardiovasculares, através da relação cintura-quadril, em ambiente que garantisse a 
privacidade na mensuração do indicador citado. 

Ademais, foram distribuídos panfletos informativos sobre doenças crônicas não 
transmissíveis. Infere-se que as informações foram bem compreendidas, sendo esse 
aspecto reforçado por meio de questionamentos sobre a temática abordada, revelando boa 
interação dos presentes na atividade acima descrita.

Foram passadas orientações sobre a importância e o benefício de realizar uma 
atividade física, mesmo que moderada. Os colaboradores ficaram surpresos com a 
ilustração da quantidade de açúcar que contém nos alimentos. Disponibilizamos uma mesa 
com saquinhos de açúcar a fim de representar a quantidade presente em certos alimentos. 
Colocou-se uma placa identificando o alimento e a quantidade referida a cada um deles.

As informações foram bem compreendidas, pois o público-alvo, demonstraram uma 
boa interação onde fizeram perguntas e compartilharam o que já sabiam a respeito do 
assunto e ao final foi realizado questionamentos sobre o tema. Além de alcançar nosso 
público-alvo, os estudantes do curso de educação física, também se interessaram pela 
temática abordada. De modo geral, foi bastante satisfatório.

Está bem demonstrado hoje que indivíduos em alto risco (com tolerância à glicose 
diminuída), podem prevenir, ou ao menos retardar, o aparecimento do diabetes tipo 2. Por 
exemplo, mudanças de estilo de vida reduziram 58% da incidência de diabetes em 3 anos. 
Essas mudanças visavam discreta redução de peso (5-10% do peso), manutenção do 
peso perdido, aumento da ingestão de fibras, restrição energética moderada, restrição de 
gorduras, especialmente as saturadas, e aumento de atividade física regular. Intervenções 



 
A Prática Profissional no Processo de Cuidar centrado na Investigação Científica Capítulo 7 49

farmacológicas, por exemplo, alguns medicamentos utilizados no tratamento do diabetes, 
como a metformina, também foram eficazes, reduzindo em 31% a incidência de diabetes 
em 3 anos. Esse efeito foi mais acentuado em pacientes com IMC > 35 kg/m2. Casos com 
alto risco de desenvolver diabetes, incluindo mulheres que tiveram diabetes gestacional, 
devem fazer investigação laboratorial periódica para avaliar sua regulação glicêmica 
(Ministério da Saúde, 2006).

O processo educativo tem por finalidade aumentar o nível de conhecimento dos 
usuários para o manejo da doença e despertar nesses indivíduos a importância do 
autocuidado. Tais medidas têm atribuído um impacto positivo para a motivação do paciente 
no seguimento alimentar, incremento da atividade física, autocuidado em relação aos pés, 
realização regular da glicemia capilar no domicílio, prevenção dos episódios de hipoglicemia 
e das complicações crônicas, na perspectiva de alcançar um bom controle metabólico e, 
consequentemente, uma vida mais saudável (SOUZA; VASCONCELOS, 2017).

 As amputações de extremidades inferiores são cada vez mais frequentes em 
pessoas com diabetes mellitus, tornando-se importante problema de saúde pública, no 
Brasil e no mundo (GAMBA et al., 2004).

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência proporcionou a vivência da atuação da enfermagem na assistência, 

tornando os discentes ativos no processo de atendimento, prevenção e promoção da saúde. 
A estratégia incentivou a busca de mais conhecimento e melhor suporte da clientela. 
Percebeu-se a importância da atuação do enfermeiro na compreensão de patologias 

de caráter crônico. 
Observou-se limitação quanto ao tempo para realizar a atividade educativa, pois foi 

concedido pela gerente dos colaboradores apenas 30 minutos de seu horário laboral. 
Ressalta-se que, além de alcançar nosso público-alvo, cita-se que outros discentes 

da instituição demonstraram interesse pelo assunto abordado.
Acredita-se que a estratégia foi válida, pois se conseguiu fazer com que os presentes 

focassem no assunto exposto durante a atividade e participassem voluntariamente. Assim 
puderam compartilhar experiências de familiares que tem a doença e também sanaram 
suas respectivas dúvidas.
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