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Resumo: Este estudo teve como propósito correlacionar os mecanismos de injúria renal em 
detrimento do Diabetes mellitus levando a doença renal crônica, suas consequências e impacto na 
saúde. Para isso, realizou-se uma revisão literária, em que foram utilizadas as plataformas Google 
Acadêmico, SciELO, Pubmed, BVSalud, sendo escolhidos os artigos publicados entre 2001 e 2019, 
disponíveis em língua inglesa e portuguesa; também foram usadas as Diretrizes Clínicas para o 
Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica do Ministério da Saúde. Nos resultados 
encontrados, verificou-se que a nefropatia diabética é uma disfunção renal, que se caracteriza por 
lesões microvasculares, levando a disfunção renal, e apresentando alterações estruturais que 
induzem proteinúria. Há diversos mecanismos envolvidos no desenvolvimento e curso da 
patologia. Esta doença cursa de maneira a apresentar três fases: a nefropatia incipiente, nefropatia 
clínica e por fim doença renal crônica. Concluiu-se que as injúrias renais em decorrência do Diabetes 
mellitus e as suas complicações estão diretamente ligadas à fisiopatologia da doença renal crônica e 
ao impacto na saúde pública mundial. 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Injúria renal. Saúde pública. 

 

Abstract: This study aimed to correlate the mechanisms of kidney injury to the detriment of 
Diabetes mellitus leading to chronic kidney disease, its consequences and impact on health. For 
this, a literary review was carried out, in which Google Scholar, SciELO, Pubmed, BVSalud 
platforms were used, choosing articles published between 2001 and 2019, available in English and 
Portuguese; The Ministry of Health's Clinical Guidelines for the Care of Patients with Chronic 
Kidney Disease were also used. In the results found, it was verified that diabetic nephropathy is a 
renal dysfunction, which is characterized by microvascular lesions, leading to renal dysfunction, 
and presenting structural alterations that induce proteinuria. There are several mechanisms 
involved in the development and course of the pathology. This disease progresses in three stages: 
incipient nephropathy, clinical nephropathy and finally chronic kidney disease. It was concluded 
that kidney injuries due to Diabetes mellitus and its complications are directly linked to the 
pathophysiology of chronic kidney disease and the impact on global public health. 
 
Keywords: Diabetes mellitus. Kidney Injury. Public Health. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

A Diabetes mellitus (DM) é um problema de saúde pública muito importante, que está em 

crescimento em diversos países, independentemente do nível desenvolvimento (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). Uma das complicações da DM pode ser a nefropatia 

diabética (ND), também conhecida como doença renal do diabético, que consiste em uma 

disfunção crônica em nível microvascular acometendo os rins e resultando em uma perda funcional 

progressiva, causando danos estrutural e consequentemente levando a uma proteinúria. Segundo 

Gross et al. (2003), a ND acomete 10 a 40% dos diabéticos constituindo a principal causa de 

insuficiência renal crônica que leva esses doentes a terapia de substituição renal.  

Alguns fatores de risco estão diretamente relacionados com o desenvolvimento da ND, 

sendo os principais a hipertensão arterial e a hiperglicemia. Para Gross et al. (2003), sugere-se que 

mais fatores estejam relacionados com a fisiopatologia da doença, como obesidade, predisposição 

genética, retinopatia diabética e neuropatia anatômica. Além da alta prevalência, a nefropatia tem 

https://doi.org/10.52832/wed.38
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relação direta com o aumento da morbimortalidade, de maneira que, há aumento da mortalidade 

em detrimento de suas repercussões cardiovasculares, principalmente cardiopatia isquêmica (Faria, 

2001). No que tange a fisiopatologia da ND, é importante ressaltar que as lesões microvasculares 

renais são decorrentes da hiperglicemia, quadro sustentado de glicose sérica aumentada (Gross et 

al.., 2003). O curso da nefropatia diabética é a doença renal crônica (DRC), caracteriza como uma 

lesão do parênquima renal, com função normal.  

A DRC pode ser conceituada pela diminuição funcional renal por um período igual ou 

superior a três meses. São critérios para identificar a doença renal crônica: lesão presente por um 

período igual ou superior a três meses, com anormalidades estruturais ou funcionais do rim, com 

ou sem diminuição da filtração glomerular (FG), anormalidades histopatológicas, ou até de 

marcadores de lesão renal, alterações sanguíneas ou urinárias e alterações também nos exames de 

imagem (Bastos; Bregman; Kirstzjn, 2010). Assim, de acordo com Amorim et al. (2019) a doença 

renal do diabetes (DRD) é um dos desfechos devastadores do Diabetes mellitus (DM) que afeta 

grande parte da população mundial, sendo responsável por elevadas taxas de morbidade e 

mortalidade no mundo.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia aproximadamente 25% das pessoas com 

diabetes tipo I e 5 a 10% dos portadores de diabetes tipo II desenvolve insuficiência nos rins, dessa 

forma, qualquer pessoa com diabetes possui risco de desenvolver doença renal crônica. Verifica-se 

que a hiperglicemia diabética não é o fator crucial para desenvolvimento de lesões glomerulares na 

doença renal crônica, mas contribui grandemente para o seu desencadeamento. Visto que a DRD 

é uma doença metabólica crônica, decorrente de um meio hiperglicêmico crônico, que induz 

alterações de vias metabólicas, provocando assim, inúmeras disfunções e lesões em inúmeros tipos 

de células renais e vasculares (Amorim et al., 2019).  

A partir desses dados e conceitos entende-se que a Diabetes mellitus não é uma doença 

crônica tão simples, pois não se tratada com cuidado e precaução pode desencadear situações 

irreversíveis, no entanto não é vista dessa forma pelos profissionais de saúde e pelos pacientes. 

Dessa forma, o presente estudo tem o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre a relação 

da Diabetes mellitus com fisiopatologia da doença renal crônica. A partir disso, será possível entender 

mais as causas que levaram a DRC a ser considerada um problema de saúde pública mundial e as 

complicações decorrentes de uma hiperglicemia crônica, mais conhecida como Diabetes mellitus não 

tratada corretamente. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa consiste em uma revisão de literatura baseada no levantamento e análise de 

dados publicados em outras pesquisas científicas a respeito do tema abordado. A investigação foi 

de caráter qualitativo, descritivo, uma vez que analisa e interpreta resultados já evidenciados, e 

transversais, tendo em vista que permeia diversas áreas da medicina, como bioquímica, clínica 

médica, nefrologia, cardiologia e epidemiologia.  

O compilado de dados foi realizado por meio do levantamento em bases de dados da 

literatura brasileira, utilizando os descritores em saúde: Diabetes mellitus, nefropatias diabéticas, 

complicações do diabetes, falência renal crônica e fisiopatologia. As plataformas de busca utilizadas 

foram: Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO), National Library of 

Medicine (Pubmed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVSalut). Foram encontrados 5.230 artigos no 

Google Acadêmico, 702 no SciELO, 23 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 02 no Pubmed, e 

também foram utilizadas as Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal 

Crônica do Ministério da Saúde.  

De todo esse acervo encontrado, foram escolhidos 13 artigos relevantes para este trabalho, 

com enfoque na fisiopatologia da nefropatia diabética associada à insuficiência renal crônica. Os 

critérios de inclusão dos artigos foram: trabalhos publicados entre 2001 e 2019, que estejam em 

língua portuguesa e inglesa, e que possuem relevância com o assunto abordado. Os critérios de 

exclusão foram: publicações anteriores e posteriores às datas descritas, que não contemplam 

abordagens específicas ao tema. A partir dos artigos selecionados, foi realizada uma leitura 

interpretativa, crítica e reflexiva, com imparcialidade e objetividade, por meio da qual foram 

confrontadas as ideias e informações dos autores com o objetivo de evidenciar as principais 

informações da revisão, devidamente registradas no capítulo das discussões e resultados.  

Em se tratando de uma revisão literária, este estudo dispensa autorização do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) e do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), pois não há 

envolvimento com seres humanos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Define-se como Nefropatia Diabética (ND), uma disfunção renal crônica, observada ao 

nível microvascular, que leva a uma perda da função renal, caracterizada por lesões estruturais que 

induzem a proteinúria, constituindo a principal causa de doença renal crônica que leva aos pacientes 

portados da patologia a iniciar terapêutica com hemodiálise. Outrossim, associa-se ao curso clínico 

da ND, aumento da dislipidemia, diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG) e aumento na 

morbimortalidade de pacientes com Diabetes mellitus tipos 1 e 2 (Maciel et al., 2019). 
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O grande precursor das lesões renais que levam a ND é o aumento sustentado da glicose 

sérica, quadro conhecido como hiperglicemia, que irá acarretar lesões principalmente ao nível 

glomerular. Estudos demonstram que o controle glicêmico está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento da ND, de maneira que este se mostra um grande fator protetor, mesmo que 

pacientes com bom controle glicêmico também possam desenvolver a patologia (Salgado et al., 

2004). Segundo Maciel et al. (2019), tanto o tabagismo quanto alcoolismo contribuem para o 

surgimento e progressão da ND ao favorecer lesões vasculares e hipóxia tecidual. Além disso, 

aumentam a concentração de gordura na região abdominal e isso provoca a redução da 

sensibilidade insulínica, elevando a concentração glicêmica e complica ainda mais o quadro de DM.  

Outro fator que corrobora para a ND é a hiperfiltração glomerular, devido à hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), que ocasiona lesão da parede glomerular levando a um dano progressivo. 

Diante disso, os estudiosos apontam que quando há tratamento intensivo da glicemia e HAS 

precocemente há diminuição da progressão da nefropatia clínica e das complicações 

microvasculares. Assim, é fundamental a identificação precoce desses fatores relacionados ao 

desenvolvimento da ND para poder ocorrer intervenção precoce e isso contribuirá para evitar a 

progressão e o surgimento dessa complicação grave e crônica do Diabetes mellitus (MACIEL et al., 

2019). 

Sabe-se que é possível mensurar os níveis de lesão renal levando em consideração alguns 

aspectos, principalmente a albuminúria e a TFG. Essa quantificação permite classificar a doença 

em três estágios: nefropatia incipiente, nefropatia clínica e doença renal crônica (Maciel et al., 2019). 

A doença renal crônica constitui-se em uma lesão renal com perda progressiva e irreversível da 

função dos rins podendo ser glomerular, tubular e endócrina. Segund Faria et al. (2001), é uma 

síndrome complexa decorrente de inúmeras etiologias, que apresenta um quadro de redução 

gradativa da filtração glomerular, sendo esse o principal mecanismo de excreção de produtos de 

diversos metabolismos.  

O estágio avançado dessa síndrome conhecido como fase terminal de insuficiência renal, 

faz com que a disfunção dos rins impeça que o organismo mantenha a homeostasia do corpo do 

paciente. Das diversas formas que existe de aferir as funções renais, a Taxa de Filtração Glomerular 

(TFG) é a mais utilizada, assim qualquer indivíduo que apresente TFG < 60ml/min/1,73m² por 

pelo menos três meses consecutivos, independente da causa, é considerado um portador de DRC 

e irá apresentar alterações de sedimento urinário (microalbuminúria, proteinúria, hematúria e 

leucocitúria) e redução da filtração glomerular (FG) que pode ser avaliado pelo “clearance” de 

creatinina (Bastos; Bregman; Kirstzjn, 2010). 
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Para Vargas et al. (2016), o Diabetes mellitus tipo 2 contribui para que ocorram lesões nos 

vasos sanguíneos, assim, isso também pode ocorrer nos vasos renais, provocando então dano renal. 

Com isso, há incapacidade do rim de filtrar sangue adequadamente, dificultando a eliminação de 

excesso de sal e água do organismo, acumulando, dessa forma, substâncias tóxicas no sangue. A 

partir disso, alguns marcadores bioquímicos são analisados para verificar o perfil renal do paciente, 

entre eles estariam à determinação dos níveis séricos de creatinina e ureia, assim como a taxa de 

filtração glomerular (TFG).  

A resposta inflamatória exacerbada deixa explícito que independente de sua causa inicial, a 

DRC progressiva geralmente é resultado de uma cicatrização generalizada do tecido, que leva assim, 

a uma destruição total do parênquima renal e a uma insuficiência renal em estágio final, que requer 

diálise ou substituição renal. Portanto, é imprescindível que, após o diagnóstico, faça a classificação 

do paciente de forma que identifique o estágio em que o mesmo se encontra, pois isso irá propiciar 

uma estruturação de tratamento, assim como, uma estimativa de prognóstico, levando-se em 

consideração os principais desfechos da DRC como doença cardiovascular, evolução para Terapia 

Renal Substitutiva (TRS) e mortalidade. Existe uma linha tênue entre o estágio da DRC com os 

prováveis desfechos, portanto, é indispensável um cuidado clínico no controle dos fatores que 

propiciam a progressão da DRC, objetivando um retardo na progressão da DRC (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2014). 

A DM contribui para que ocorra lesões nos vasos sanguíneos, isso também pode ocorrer 

nos vasos renais provocando dano renal e levando a incapacidade do rim de filtrar sangue 

adequadamente, dificultando a eliminação de excretas do organismo, acumulando substâncias 

tóxicas no sangue. Como resultado há a resposta inflamatória de forma exacerbada, que promove 

liberação de mediadores inflamatórios, que vão induzir ao acúmulo de células no interstício renal e 

isso provoca uma resposta gerando nefrite intersticial, deixando explícito que independente de sua 

causa inicial, a DRC progressiva geralmente é resultado de uma cicatrização generalizada do tecido, 

que leva a uma destruição total do parênquima renal e tendo como resultado uma insuficiência 

renal em estágio final (Liu, 2006).  

Na ND, ocorre lesões estruturais microvasculares proveniente de fatores como a 

hiperglicemia que tem ação fundamental na ativação da proteína cinase C (PKC) e dislipidemia, 

que irão acarretar lesões principalmente ao nível glomerular e promover a diminuição da TFG. O 

processo de regeneração tubular e remodelação dos tecidos lesionados ao nível glomerular, ocorre 

com má adaptação e cicatrização fibrosa fazendo com que haja colapso do parênquima renal e 

então perda da TFG. Contudo, é difícil estabelecer uma relação causal entre o controle glicêmico 

https://doi.org/10.52832/wed.38


Temas e pesquisas em saúde no século 21: desafios e perspectivas, Volume 1 
 

 

18 

 Wissen Editora, 2023 | DOI: https://doi.org/10.52832/wed.38 

e as complicações da ND. Apesar da relevância clínica, ainda existem dificuldades no diagnóstico 

precoce da ND o que poderia ser fator determinante para evitar a evolução para DRC.  

É importante considerar os fatores de risco e também os fatores preditores de progressão, 

tais como: níveis pressóricos mal controlados, colesterol mal controlado, tabagismo, uso de 

substâncias nefrotóxicas, que levam a albuminúria e resultam no prognóstico da perda de função 

renal e culminado em estágios significativos de DRC. A disfunção renal expressa quase sempre 

evolução progressiva, insidiosa e assintomática, dificultando o diagnóstico precoce, portanto a 

conscientização e vigilância do médico nos cuidados primários à saúde do paciente, essencialmente 

o diagnóstico e encaminhamento ao nefrologista para início das ações a fim de retardar a progressão 

da nefropatia e prevenir suas complicações, é fator de determinante na reposta quanto a progressão 

da patologia no comprometimento renal. Os cuidados primários à saúde no tratamento tem efeitos 

benéficos como a adesão às orientações médicas, que resultam melhorando o controle glicêmico, 

diminuindo o risco de complicações crônicas da doença.  

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente revisão literária aponta importante associação entre a Nefropatia Diabética 

(ND) e a Doença Renal Crônica (DRC), que alteram tanto a função quanto a estrutura renal. O 

estudo converge para existência de uma relação fisiopatológica na qual o agravamento de um tem 

efeitos diretos e indiretos, sobre o outro. Essas duas enfermidades apresentam alterações comuns 

e possuem características próprias que favorecem o agravamento das condições clínicas. Há 

influência significativa nessa relação, pois o processo fisiopatológico progressivo da lesão renal tem 

sido cada vez mais associado a participação de mecanismos inflamatórios, que podem ser 

observados na correlação direta do metabolismo dos portadores de Diabetes mellitus(DM) com 

consequentes efeitos no comprometimento da Taxa de Filtração Glomerular(TFG).  

Assim, mais estudos são necessários para compreender melhor a correlação entre a 

fisiopatologia da doença renal crônica e a evolução da Diabetes mellitus como causa base.   

 

REFERÊNCIAS  

AMORIM, R. G. et al. Doença renal do diabetes: cross-linking entre hiperglicemia, desequilíbrio 
redox e inflamação. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v.112, n°5, p. 577-587, 2019. 
 
BASTOS, M.G., BREGMAN, R., KIRSZTAJN, G.M. Doença renal crônica: frequente e grave, 
mas também prevenível e tratável. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 56, n. 2, p. 248-
53, 2010. 
 
FARIA, J. B. L. de.; RENAL, L. D. F.  Atualização em fisiologia e fisiopatologia: Patogênese 
da nefropatia diabética. v. 23, n. 2, p. 121–129, 2001.  

https://doi.org/10.52832/wed.38


Temas e pesquisas em saúde no século 21: desafios e perspectivas, Volume 1 
 

 

19 

 Wissen Editora, 2023 | DOI: https://doi.org/10.52832/wed.38 

 
GROSS, J. L.  et al. Nefropatia Diabética no Diabete Melito Tipo 2: Fatores de Risco e 
Prevenção. v. 47, p. 207–219, 2003.  
 
LIU, Y. Renal fibrosis: New insights into the pathogenesis and therapeutics. Kidney 
International, 69, 213–217, 2006. 
 
MACIEL, R. O., et al. Nefropatia diabética - incidência e fatores de risco associados. Brazilian 
Journal of Health Review, v. 2, n. 4, p. 3808–3823, 2019.  
 
SALGADO, Patrícia P. C. A., et al. Fisiopatologia da nefropatia diabética. Revista Médica de 
Minas Gerais, v. 14, n. 3, p. 180–185, 2004.  
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
diabetes. 2017-2018 Rio de Janeiro: 2017. Disponível em: 
<https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-
2018.pdf> Acesso em: 10 de novembro de 2022. 
 
VARGAS, B. D. et al. Obesidade, diabetes e hipertensão associados ao desenvolvimento de dano 
renal e redução na qualidade de vida. Revista Saúde Integrada, v. 9, n. 18, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.52832/wed.38


Temas e pesquisas em saúde no século 21: desafios e perspectivas, Volume 1 
 

 

20 

 Wissen Editora, 2023 | DOI: https://doi.org/10.52832/wed.38 

CAPÍTULO 2 

 

ABORDAGENS PSICOLOGICAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DO 

AUTISMO 
 

Carlos Alexandre Arruda Palauro  
Psicólogo 

E-mail: palauro.carlos@gmail.com 

 

Dilma Marques dos Reis  
Bióloga; Pós-Graduação Em Educação Especial E Inclusiva. Instituto Pedagógico de Minas Gerais – 

IPEMIG.  
E-mail: srarmarquesdosreis@gmail.com 

 

Elivelto da Silva Cavalcante  
Educação Especial; Mestre em Entomologia E Conservação Da Biodiversidade 

E-mail: elivelto22@gmail.com 

 

Isabel Lima dos Anjos  
Licenciada em Educação do Campo; Bióloga 

E-mail: isabelunifapmzg@gmail.com 

 

DOI: 10.52832/wed.38.325  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.52832/wed.38
https://orcid.org/0009-0000-7545-4937
https://orcid.org/0009-0001-0265-920X
https://orcid.org/0009-0004-7723-0952
https://orcid.org/0009-0007-4910-7430


Temas e pesquisas em saúde no século 21: desafios e perspectivas, Volume 1 
 

 

21 

 Wissen Editora, 2023 | DOI: https://doi.org/10.52832/wed.38 

Resumo: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um distúrbio de desenvolvimento, com 

etiologias múltiplas, de origem neurobiológica, o que implica uma abordagem sobre os diferentes 

aspectos comportamentais ligados ao autismo e seus processos de identificação. Sendo assim, 

busca-se discutir o Autismo e seus enfoques de identificação e tratamento partindo de sua 

conceituação desde os primeiros estudos feitos no início do século XX com os desafios de 

compreender suas manifestações, às descobertas que enfatizam os tratamentos nos dias atuais. 

Com o objetivo de entender o autismo e as abordagens psicológicas que se enquadram no seu 

tratamento, foram realizadas pesquisas utilizando como base de dados o Portal de Periódicos da 

CAPES, Web of Science e Scopus entre outros, selecionando artigos e consultando livros e 

documentos diversos entre os anos 1980 à 2022.  As palavras-chaves utilizadas na busca foram: 

autismo, o transtorno do espectro autista, déficits cognitivos, diferentes sistemas diagnósticos entre 

outras. Selecionados os que continham informações relevantes sobre objetivo desta revisão. Foi 

possível observar que na busca de uma recuperação funcional do autista, encontram-se diferentes 

formas de abordagem, sejam pelas correntes de análise psicanalítica, individual e cognitiva. 

Considerando que a terapia comportamental seria a mais completa no tratamento, embora ainda 

se busque uma referência de uma abordagem adaptável, com a aplicação da psicoterapia, psicanálise 

e orientação. 

 

Palavras-chave: Autismo; psicologia; diagnóstico; terapia. 

 

Abstract: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a developmental disorder, with multiple etiologies, 

of neurobiological origin, which implies an approach to the different behavioral aspects linked to 

autism and its identification processes. Thus, it seeks to discuss Autism and its approaches to 

identification and treatment starting from its conceptualization from the first studies made in the 

early twentieth century with the challenges of understanding its manifestations, to the discoveries 

that emphasize the treatments in the present day. In order to understand autism and the 

psychological approaches that fit its treatment, research was carried out using the CAPES Journal 

Portal, Web of Science and Scopus, among others, as a database, selecting articles and consulting 

books and various documents between the years 1980 and 2022. The keywords used in the search 

were: autism, autism spectrum disorder, cognitive deficits, different diagnostic systems, among 

others. Those that contained relevant information about the purpose of this review were selected. 

It was possible to observe that in the search for a functional recovery of autistic people, different 

forms of approach are found, whether by the currents of psychoanalytic, individual and cognitive 

analysis. Considering that behavioral therapy would be the most complete in treatment, although a 

reference of an adaptive approach is still sought, with the application of psychotherapy, 

psychoanalysis and guidance. 

 

Keywords: Autism; psychology; diagnosis; therapy. 
 

 

1 INTRODUÇÂO 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), comumente referido como autismo, é uma 

condição neuropsiquiátrica complexa e heterogênea que afeta o desenvolvimento da comunicação, 

interação social e comportamento. O autismo é caracterizado por uma ampla variedade de 

manifestações, variando de leves a graves, e pode se apresentar de maneira única em cada indivíduo 

afetado. O termo "espectro" no TEA reconhece a diversidade de sintomas, habilidades e desafios 
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que as pessoas com autismo enfrentam. Embora o autismo seja uma condição que afeta o 

neurodesenvolvimento, cada pessoa com autismo é única em suas características, habilidades e 

necessidades (Montenegro et al., 2018). 

O diagnóstico do autismo geralmente é feito na infância, mas os sintomas podem se tornar 

mais evidentes à medida que a criança cresce (Guimarães et al., 2022). É importante observar que 

o autismo não é uma condição que pode ser "curada", mas com intervenção precoce e apoio 

adequado, as pessoas com autismo podem alcançar seu pleno potencial e levar vidas significativas 

e produtivas. Essa condição tem sido objeto de estudo e pesquisa intensiva, à medida que os 

profissionais de saúde, educadores e a sociedade em geral buscam compreender e apoiar as 

necessidades das pessoas com TEA (Klin, 2006; Schmidt, 2014; Guimarães et al., 2022; 

Stravogiannis, 2023).  

A conscientização sobre o Autismo e a promoção da aceitação e inclusão de indivíduos no 

espectro têm se expandido nos últimos anos, mas ainda existem desafios a serem enfrentados para 

garantir que todas as pessoas com Autismo tenham igualdade de oportunidades e qualidade de vida, 

sabendo que esse é um transtorno do desenvolvimento marcado por inabilidade para interagir 

socialmente, dificuldade no domínio da linguagem para se comunicar e comportamento restritivo 

e repetitivo.  É de extrema importância para pacientes com Autismo consultarem um psicólogo, 

especialmente porque a maioria dos psicólogos usam vários tipos de terapia da fala com seus 

pacientes (Araújo, 2019; Souza Júnior, 2019). 

 Uma vez que a maioria dos pacientes com Autismo tem um comprometimento das suas 

habilidades para usar a linguagem, apesar de que a adequação das terapias da fala depende do grau 

de comprometimento, já que alguns indivíduos com Autismo são incapazes de usar a linguagem 

falada para refletir ou modificar seu ambiente (Brites; Brites, 2019). A psicologia, enquanto ciência 

com suas subáreas, com certeza traz abordagens que podem ser utilizadas para ajudar os pacientes 

com Autismo (Bosa, 2006).  

Sendo assim, todo conhecimento produzido sobre a aplicabilidade destas no tratamento de 

pacientes torna-se promissor procurando entender “Qual é a relação entre Autismo, ambiente e 

sociedade e qual o papel do psicólogo no tratamento desse distúrbio?” e, entender as abordagens 

psicológicas que se enquadram no tratamento do mesmo.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O Autismo   

 A palavra Autismo vem do grego “autos” que significa a “de si mesmo” ou “próprio” e 

começou a ser usada pelo autor Plouller em 1906 (Possi, 2011). O Autismo é um distúrbio de 
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desenvolvimento, com etiologias múltiplas, de origem neurobiológica, o que implica uma 

abordagem sobre os diferentes aspectos comportamentais ligados a ele e seus processos de 

identificação e tratamento partindo de sua conceituação desde os primeiros estudos feitos no início 

do século XX marcados pelos desafios de compreender suas manifestações, às descobertas que 

enfatizam os tratamentos atualmente (Bosa, 2000).  

 
Nos últimos anos, nas mais diversas áreas das ciências, tem havido um aumento 
significativo das pesquisas científicas sobre o transtorno autista, o que, certamente, 
amplia as possibilidades do conhecimento, tanto no que diz respeito a sua etiologia, bem 
como as possíveis formas de tratamento. Porém, ainda persistem contradições e 
questionamentos em quase todos os seus aspectos, logo se conclui que é pertinente 

continuar com esse tema como objeto de estudos e pesquisas (Quaresma; Silva, 2011, p. 
86).  

 

 O Autismo é caracterizado como uma anormalidade específica à condição cerebral, de 

origem complexa, um transtorno no desenvolvimento comportamental. As suas manifestações 

comportamentais variam de acordo com fase em que o indivíduo se encontra e suas capacidades, 

embora as suas características gerais, presentes em todos os estádios de desenvolvimento, são 

perturbações no âmbito social em sua imaginação e convivência (Bosa, 2006; Montenegro et al., 

2018).  

O TEA também é caracterizado por adesão excessiva a rotinas e padrões restritos de 

comportamento. Essa adesão pode se manifestar por meio da resistência a mudanças, mesmo as 

aparentemente pequenas, como a embalagem de um alimento favorito, insistência em seguir regras 

estritamente e rigidez de pensamento. Além disso, os padrões ritualizados de comportamento, 

tanto verbal quanto não verbal, também são observados, incluindo perguntas repetitivas e a 

tendência de percorrer repetidamente um perímetro (Montenegro et al., 2018).  

No TEA, os interesses das pessoas tendem a ser altamente limitados e fixos, muitas vezes 

apresentando intensidade ou foco anormal, como uma criança pequena que demonstra um apego 

incomum a objetos, como uma panela, ou uma preocupação excessiva com assuntos específicos, 

como aspiradores de pó. Esses padrões de comportamento são características marcantes do TEA 

e contribuem para a compreensão dessa condição neuropsiquiátrica (DSM-V, 2014). Existem 

diferentes correntes de estudos psicológicos, sendo Comportamental, Psicanalítica, Gestalt e 

Humanista (Quaresma; Silva, 2011). 

É necessário abordar os diferentes aspectos comportamentais ligado ao Autismo e seus 

processos de identificação. Dessa forma, o Autismo diagnosticado na infância, investigando os 

quadros característicos, enfatiza a importância do tratamento precoce, a fim de amenizar os 

sintomas do TEA no que se diz respeito à linguagem e ao desenvolvimento no decorrer da vida da 

criança.  É necessário também abordar as diferenças e semelhanças entre o Autismo Clássico e a 
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Síndrome de Asperger, que por sua vez não pode ser identificada nos primeiros anos de vida. A 

Síndrome de Asperger só pode de fato ser identificada depois dos 6 anos de idade, pois esses 

indivíduos não possuem déficits cognitivos aparentes (Quaresma; Silva, 2011; Guimarães et al., 

2022; Stravogiannis, 2023). 

 
Diferentes sistemas diagnósticos (DSM-IV/APA, 1994; CID-10/WHO, 1992) têm 
baseado seus critérios em problemas apresentados em três domínios (tríade de prejuízos), 
que são: a) prejuízo qualitativo na interação social; b) prejuízo qualitativo na comunicação 
verbal e não-verbal, e no brinquedo imaginativo; e, c) comportamento e interesses 
restritivos e repetitivos (Bosa, 2000, p. 167). 

 

Os sinais do Autismo variam, porém, há três comprometimentos que são considerados 

mais comuns. O primeiro é na interação social, ou seja, no modo de se relacionar com outras 

crianças, adultos ou com o meio ambiente. O autista tem dificuldade de entender o outro e de se 

colocar no lugar de alguém. Não compreende sentimentos e vontades, por isso se isola. O segundo 

sintoma recorrente é a dificuldade na comunicação: há crianças que não desenvolvem a fala e outras 

que têm ecolalia (fala repetitiva). Como terceiro sinal, há a questão comportamental: as ações 

podem ser estereotipadas, repetitivas. Qualquer mudança na rotina passa a ser incômoda para a 

criança (Guedes; Tada, 2015). 

Além desses sinais, há outros que podem se manifestar em algumas pessoas com o espectro 

autista, mas não necessariamente em todas. Os surtos nervosos, por exemplo, podem vir 

acompanhados de automutilação e agressão. Hiper ou hipossensibilidade também podem se 

manifestar de forma diferente nos cinco sentidos da criança que se enquadra no espectro autista. 

O espectro autista pode vir acompanhado de deficiência intelectual. Há casos, no entanto, em que 

a criança apresenta alto funcionamento, ou seja, é capaz de memorizar a lista telefônica inteira, mas 

não entende qual a utilidade dos números (Lemos et al., 2014).  

De acordo com o DSM-V (2014) para se diagnosticar uma criança autista, ela deve 

apresentar uma quantidade mínima de sintomas. Estes sintomas devem ser analisados com cuidado 

por profissionais aptos, já que o Autismo é, inúmeras vezes, confundido com outras síndromes ou 

outros transtornos. O diagnóstico não é realizado através de exames laboratoriais ou por 

marcadores biológicos, mas por um profissional qualificado que irá se fundamentar em 

observações e entrevistas. Os sintomas devem estar presentes nas primeiras etapas do 

desenvolvimento. Eles podem não estar totalmente manifestos até que a demanda social exceder 

suas capacidades ou podem ficar mascarados por algumas estratégias de aprendizado ao longo da 

vida. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional ou outras 

áreas importantes de funcionamento atual do paciente. 
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As características clínicas da síndrome afetam as condições físicas e mentais do indivíduo 
em diferentes níveis, de acordo com o seu grau de comprometimento. Há, então, uma 
possível sobrecarga decorrente dos cuidados especiais exigidos pela criança autista. 
Assim, a condição afeta todos os membros da família, causando estresse diretamente, 
como na redução das interações sociais, ou indiretamente, por exemplo, por causa do 
impacto financeiro. Considerando os processos que ocorrem na família como 
bidirecionais, deve-se observar tanto o impacto de um membro com Autismo sobre a 
sua família quanto influência do comportamento dos membros da família sobre o 
indivíduo com Autismo. Cabe, para isso, explorar os principais subsistemas familiares: 
conjugal, parental e fraterno, de modo a obter uma visão abrangente destas interrelações 
(Andrade; Teodoro, 2012, p. 136).  

 

Há uma dificuldade por parte dos pais em reconhecer a dificuldade no relacionamento com 

a criança, podendo assim comprometer a técnica terapêutica. É a partir dessas características na 

estrutura do relacionamento familiar que se pode traçar os elementos fundamentais para levantar a 

hipótese de Autismo. Dessa forma, o Psicanalista trabalha com as funções materna e paterna para 

que se surta resultados positivos na terapia com a criança autista. Na inabilidade por parte dos pais 

em fornecer uma troca em uma investigação psicanalítica, cabe ao profissional exercer essa função, 

observando as manifestações que a criança produz e assim contribuindo para uma melhoria das 

relações socioafetivas (Visani, Rabelo, 2012).  

 

 

2.2 A Psicologia e o Autismo 

 

Quando é feito o diagnóstico de uma doença ou síndrome crônica, a família se depara com 

um conjunto de sensações e sentimentos diversos (frustração, insegurança, culpa, luto, medo e 

desesperança) especialmente quando o paciente é a uma criança. O nascimento de um filho é 

considerado como um novo ciclo vital, que passa a ser idealizado pelos pais e por toda a família. 

Porém, quando ocorre algo que rompa com esses planos todos os membros familiares são afetados, 

Pinto (2016) reforça que: 

 
O impacto de um diagnóstico de uma doença pode propiciar à família a vivenciar as 
mesmas fases do luto, inclusive a negação, sendo estas uma adaptação pelas quais 
perpassam as pessoas quando perdem algo almejado ou significativo. O sentimento de 
culpa também pode se fazer presente entre os familiares, especificamente entre os pais 
(Pinto, 2016, p.4). 

  

Sabe-se que a família é a primeira instituição na qual a criança tem acesso ao meio social, 

sendo, então, um importante espaço de socialização. A criança depende dos familiares, enquanto 

membros sociais mais competentes e provedores de cuidados básicos necessários à satisfação de 

suas necessidades, exercendo uma enorme influência no desenvolvimento e crescimento dessa 

criança (Maia-Filho et al., 2016).  
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A preocupação dos pais com o comportamento de seus filhos aparece em seus primeiros 

anos de vida, sendo esse um período importante para se detectar quaisquer anormalidades que 

envolvam o desenvolvimento (Marques; Dixe, 2011). Esse pode ser prejudicado caso haja algum 

prejuízo cognitivo e a probabilidade de desenvolverem um atraso de linguagem e comportamentos 

de autoagressão é maior. Problemas na comunicação e socialização permanecem no indivíduo por 

toda a vida, no entanto, com o passar da idade esse quadro pode ser amenizado se o paciente 

receber os cuidados adequados (Bosa, 2006; Montenegro et al., 2018; Guimarães et al., 2022; 

Stravogiannis, 2023).  

Não há evidências de que um tipo de intervenção surte efeito positivo em todos os 

pacientes e nem que seja capaz de curar o Autismo. Contudo, há tratamentos diferentes para as 

várias especificidades da doença, que dependem de idade, do grau de déficit cognitivo, do 

comprometimento da linguagem e de sintomas gerais, além do aspecto familiar, do suporte social 

etc. (Bosa, 2006; Araújo, 2019; Souza Júnior, 2019).  

O psicólogo deve estar inserido no diagnóstico da pessoa autista, pela importância analítica 

que deve possuir do comportamento entendido como normal para a averiguação dos sintomas 

apresentados que destoam nesses pacientes, sendo assim vital em um estudo multidisciplinar de 

cada caso (Souza et al., 2004). O tratamento deve ser estruturado de acordo com a idade do 

indivíduo. Em crianças, preocupa-se com a formação da linguagem e da interação social, enquanto 

nos adolescentes o foco são as habilidades sociais e o desenvolvimento da sexualidade. Enfatiza-se 

a importância dos muitos profissionais que lidam com essa patologia e com as diversas abordagens 

do mesmo, mas leva-se em consideração que a interação entre os mesmos como equipe e em 

contato com a família se faz necessária (Araújo, 2019; Souza Júnior, 2019).  

Na busca de uma recuperação funcional do autista, encontram-se diferentes formas de 

abordagem, sejam pelas correntes de análise psicanalítica, individual e cognitiva. A terapia 

comportamental seria a mais completa no tratamento, embora ainda se busque uma referência de 

uma abordagem adaptável, com a aplicação da psicoterapia, psicanálise e orientação (Quaresma; 

Silva, 2011; Souza Júnior, 2019). 

Consciente das variadas vertentes psicológicas, a abordagem psicanalítica parte de um 

pressuposto inicial de estudo visando um diagnóstico precoce. Defende uma identificação através 

da relação entre mãe e filho, sendo essa, a de maior interação com o lactante desde o seu 

nascimento, capaz de perceber as reações que a criança transmite à sua genitora. A mãe pode não 

desempenhar seu papel adequadamente, seja ela em sua incapacidade materna de envolver-se 

emocionalmente, frustrando a expectativa do filho quando este lhe pede um retorno. O psicólogo 

assim teria o papel de investigar, na ausência da capacidade por parte dos pais em assumir o papel 
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do outro primordial, sendo esse um termo adotado por pesquisadores lacanianos e tende a se 

preocupar com o comportamento dos genitores no decorrer do processo (Doria et al., 2006; 

Marques; Dixe, 2011).   

Dificuldade por parte dos pais em reconhecer a dificuldade no relacionamento com a 

criança, pode comprometer a técnica terapêutica. É a partir dessas características na estrutura do 

relacionamento familiar que se pode traçar os elementos fundamentais para levantar a hipótese de 

Autismo. Dessa forma, o psicanalista trabalha com as funções materna e paterna para que se surta 

resultados positivos na terapia com a criança autista. Na inabilidade por parte dos pais em fornecer 

uma troca em uma investigação psicanalítica, cabe ao profissional exercer essa função, observando 

as manifestações que a criança produz e assim contribuindo para uma melhoria das relações 

socioafetivas (Visani; Rabelo, 2012).  

Na aplicação do estudo para o tratamento do Autismo, os terapeutas comportamentalistas 

utilizam-se das teorias behaviorista e funcionalista de Watson e Carr, direcionado às famílias com 

paciente autista. Dessa maneira, investigam-se as resultantes enfrentadas no dia a dia direcionados 

pelo condicionamento clássico e operante, modelagem e mudança cognitiva. Essa busca visa a 

alterar, por via direta da família, os comportamentos disformes apresentados pelo paciente. Essa 

abordagem define um modelo, que consiste em: aquisição, fluência, manutenção, generalização e 

adaptação, sendo moldáveis segundo o grau de aprendizagem apresentado pelo autista. O estímulo, 

meio de controle para se reforçar determinado comando, é utilizado para designar métodos de 

instrução, analisando ao se obter o comportamento almejado, o seu reforço. Um auxílio efetivo é 

conquistado quando se capacita a família a enfrentar os problemas e aplicar as corretivas 

necessárias, possibilitando um controle da criança assim como do grupo familiar (Bosa, 2006; Doria 

et al., 2006; Marques; Dixe, 2011).  

A utilização de terapia comportamental possibilita às crianças portadoras da síndrome uma 

interação com objetos e jogos, que auxiliam em seu raciocínio e resolução de problemas. Tais 

práticas devem ser constantemente monitoradas de maneira única para cada paciente visando uma 

compreensão se determinada atividade está apresentando resultados às suas necessidades e às dos 

pais. Por essas práticas, a reeducação através da terapia não é implicada somente ao paciente, mas 

também aos pais/família, uma vez que esses necessitam estar atentos às mudanças apresentadas 

pelo tratamento e observação da progressão alcançada. O auxílio do psicólogo é fundamental para 

a instrução da família, tornando-os ativos no processo de decisão e percepção para o auxílio de 

seus filhos autistas (Doria et al., 2006; Marques; Dixe, 2011; Quaresma; Silva, 2011).  

O método ABA (Applied Behavioral Analisys), seguindo princípios da Análise do 

Comportamento, é aplicado em âmbito educacional, proporcionando uma atenção especial a esses 
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pacientes (Rocha et al., 2017). Sua aplicação consiste logo com a criança pequena, que não elimina 

seu uso em jovens e adultos. Sua terapêutica é individual e requer envolvimento tanto dos pais 

como em ambiente escolar. Têm como característica não ser punitiva, gerando sempre ações que 

positivem o esforço e objetivos alcançados pelos pacientes, contemplando assim atividades sociais, 

educacionais, de linguagem, cuidados pessoais, motoras e suas brincadeiras (Lear, 2004; Rocha et 

al., 2017).  

A técnica de premiação e estímulo quanto aos resultados alcançados, é sustentado pelo 

método Ensino de Tentativas Discretas (Discrete Trial Teaching: DTT). O método DTT consiste 

em apresentar as atividades de aprendizado aplicadas pelo professor, em pequenas abordagens 

seguidas de várias tentativas, mesmo que o profissional auxilie no processo, fazendo assim um 

reforço positivo, bonificando a criança com o sucesso alcançado com o que foi proposto (Lear, 

2004; Rocha et al., 2017). 

Ivar Loobas é um psicólogo que utilizou os princípios das técnicas de ABA e DTT em 

conjunto em 1987 os resultados, onde, quantitativamente, em um grupo de 19 crianças, 47% que 

foram contempladas com o tratamento alcançaram níveis normais de capacidade funcional tanto 

educacionalmente como intelectualmente, apresentando QI dentro da normalidade e desempenho 

escolar na primeira série em nível padrão em escolas públicas. Outros 40% apresentaram leve 

retardo e necessitaram de frequentar classes especiais para aprendizado de linguagem. Os 

participantes remanescentes do tratamento apresentaram retardo severo. De maneira comparativa, 

em um grupo de 40 crianças não sujeitas à terapêutica, somente 2% atingiram níveis normais de 

capacidade intelectual e educacional. Outras 45% apresentaram retardo leve e 53% apresentaram 

retardo severo (Lear, 2004).  

Através dessas abordagens psicológicas evidencia-se grande importância no conhecimento 

do TEA, visto que se trata de uma condição muito falada atualmente. Os profissionais da saúde se 

empenham a fim de trazer a esses indivíduos formas de tratamento que se adequem às suas 

especificidades emocionais e físicas, a fim de inseri-los em sociedade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em vistas aos levantamentos, foi possível compreender que o Autismo engloba um 

conjunto de transtornos que impactam o desenvolvimento do sistema nervoso central da criança, 

afetando suas habilidades de comunicação, interação social e gerando comportamentos repetitivos, 

tendência à rotina e à solidão. Também prejudica a imaginação social da criança. Portanto, é crucial 

que profissionais que lidam com crianças saibam identificar os sinais típicos do Autismo, pois um 

diagnóstico precoce é essencial. O diagnóstico precoce e a implementação de tratamentos 
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adequados resultam em melhorias significativas no desenvolvimento da criança e na qualidade de 

vida dela e de sua família. 

Nesse contexto, o papel do psicólogo se destaca no tratamento, com recursos 

psicoterápicos que visam aprimorar a qualidade de vida da criança com Autismo. É crucial que o 

psicólogo acompanhe as pesquisas recentes em sua área e possua sensibilidade para adaptar 

propostas terapêuticas de acordo com as necessidades da criança, fornecendo orientações valiosas 

para a família. A atuação do psicólogo desempenha um papel fundamental na promoção do 

desenvolvimento e bem-estar da criança com Autismo. 
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Resumo: A hanseníase é uma patologia infectocontagiosa bacteriana de evolução lenta, que atinge 
o sistema dermatológico, nervos periféricos, e possui como agente etiológico de nome o 
Mycobacterium Leprae com o modo de transmissão por vias áreas superiores, e causa deformidades 
físicas às vezes permanentes quando não há um tratamento adequado e correto. Justifica-se este 
trabalho pela importância em informar aos Profissionais de Saúde sobre à relevância quanto a 
importância do planejamento da assistência de enfermagem ao paciente com hanseníase. O 
objetivo do estudo foi identificar a assistência da Enfermagem ao paciente diagnosticado com 
Hanseníase e analisar .Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que foi realizado nas Bases 
eletrônicas como a Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde – LILACS e as Bases de 
Dados em Enfermagem - BDENF, a partir do cruzamento dos descritores em saúde: Assistência 
de Enfermagem; Atenção primária à Saúde; Hanseníase; Paciente e Tratamento, os quais foram 
cruzados nas referidas bases, separados pelo operador booleano AND. A partir da estratégia de 
busca e aplicação dos critérios de elegibilidade, restaram cinco artigos, onde emergiu duas 
categorias temáticas. Por fim, espera-se que esta revisão integrativa forneça evidências científicas 
para subsidiar a prática profissional do enfermeiro na prevenção, tratamento e cuidados 
especializados aos pacientes diagnosticados com hanseníase. 
 
Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Atenção primária à Saúde; Hanseníase; Paciente; 

Tratamento. 

 

Abstract: Leprosy is a slow-evolving bacterial infectious disease that affects the dermatological 
system and peripheral nerves, and its etiological agent is Mycobacterium Leprae, transmitted via 
higher airways, and causes sometimes permanent physical deformities when there is no adequate 
and correct treatment. This work is justified by the importance of informing Health Professionals 
about the importance of planning nursing care for patients with leprosy. The objective of the study 
was to identify Nursing care for patients diagnosed with Leprosy and analyze it. This is an 
integrative review of the literature, which was carried out in electronic databases such as the Latin 
American Literature in Health Sciences – LILACS and the Databases of Nursing Data - BDENF, 
based on the crossing of health descriptors: Nursing Care; Primary Health Care; Leprosy; Patient 
and Treatment, which were crossed in the aforementioned bases, separated by the Boolean 
operator AND. Based on the search strategy and application of the eligibility criteria, five articles 
remained, where two thematic categories emerged. Finally, it is expected that this integrative review 
will provide scientific evidence to support nurses' professional practice in prevention, treatment 
and specialized care for patients diagnosed with leprosy.  
 

Keywords: Nursing Care; Primary Health Care; Leprosy; Patient; Treatment. 

 

1 INTRODUÇÃO   

A Hanseníase, também conhecida como lepra ou mal de Hansen, caracterizada como uma 

doença secular e como tal, é considerada uma das doenças mais antigas da história do mundo, 

marcada pela descriminação, estigma, desamparo, temor, a longo prazo desde então considerada 

irremediável, transmissível e mutilante (Pinheiro et al., 2020). 

As principais fontes de infecção bacilar são os pacientes com hanseníase não tratados e 

indivíduos com altas cargas bacterianas, que eliminam o Bacilo Mycobacterium Leprae pelo trato 

respiratório superior. Acredita-se que esta seja também a porta de entrada do bacilo no 
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organismo, sendo a via hematogênica a principal via de disseminação para pele, mucosas, nervos 

e outros tecidos (Ministério da Saúde, 2022).   

Em 2019, 127.396 novos casos foram notificados à Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Destes, 19.195 (15,1%) ocorreram na região das Américas e 17.979 ocorreram no Brasil, 

representando 93,6% dos casos novos nas Américas. Brasil, Índia e Indonésia relataram mais de 

10.000 novos casos, representando 74% dos novos casos detectados em 2020. Nesse cenário, o 

Brasil tem o segundo maior número de casos do mundo, atrás apenas da Índia (OMS 2021). 

Segundo o Ministério da Saúde (2021), a hanseníase é uma patologia infectocontagiosa 

bacteriana de evolução lenta e crônica, que atinge o sistema dermatológico, nervos periféricos, 

causando deformidades físicas, e muita das vezes permanentes, quando não há um tratamento 

adequado e contínuo.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2022), a transmissão ocorre por contato direto 

entre humanos e é facilitada pela coexistência de pacientes não tratados e indivíduos suscetíveis 

e está relacionada a fatores socioeconômicos como: condições de habitação, alimentação e 

higiene da população. Assim, associada às desigualdades sociais, afeta sobretudo as regiões mais 

pobres do mundo. Apesar de curável, ainda é prevalente em algumas partes do mundo, sobretudo 

na Índia, Brasil e Indonésia.  

A conscientização do público em geral sobre a hanseníase ainda é muito escassa. A falta 

de compreensão da doença muitas vezes leva a atrasos no diagnóstico e tratamento, levando ao 

aumento do número de infecções e sequelas permanentes. Por outro lado, as campanhas 

educativas têm se mostrado informativas e auxiliam no aumento do conhecimento sobre a 

doença (Teixeira et al., 2020).  

Segundo dados do Ministério da Saúde (2022), o tratamento da hanseníase é baseado no 

uso de medicamentos específicos que atuam contra o bacilo Hansen (Mycobacterium leprae) 

disponível na rede da atenção primaria à saúde. O tratamento é importante para curar a infecção, 

prevenir a progressão da doença e reduzir o risco de incapacidades físicas, sendo utilizado os 

principais medicamentos: rifampicina, dapsona, clofazimina. Variando entre seis a dose meses de 

tratamento conforme o tipo de doença. 

As atividades educativas realizadas pelos enfermeiros da ESF junto aos pacientes com 

hanseníase reafirmaram seu papel como conselheiros de saúde. Além disso, chama a atenção para 

a contribuição deste profissional por meio da consulta de enfermagem, participação ativa na 

avaliação, reconhecimento de sinais e sintomas, planejamento e gerenciamento de ações voltadas 

ao combate à hanseníase (Ribeiro et al., 2017). 
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Contudo, para se evidenciar excelência nesses aspectos, deve haver uma boa ligação entre o 

ESF e a comunidade. O agente comunitário de saúde é considerado integrante da ESF e atua 

como elo entre a sociedade e o sistema de saúde, pois é a pessoa que tem contato mais próximo 

com a comunidade e observa atentamente suas limitações e possibilidades (Ribeiro et al., 2017). 

No cuidado às reações hansênicas, ressalta-se a importância do profissional enfermeiro no 

atendimento aos pacientes hansênicos em crise de reações, identificando a neurite assintomática 

por meio da palpação dos nervos periféricos, observando a cor e o aspecto das manchas que 

podem surgir na pele. Os autores destacam que além da consulta de enfermagem, o enfermeiro 

realiza exames, avaliações e encaminhamentos para busca precoce de achados 

neurodermatológicos, com ampla gama de ações (Ribeiro et al., 2017). 

De acordo com Chiappeta et al (2013), a equipe multidisciplinar deverá agir de forma 

humanizada, trazendo conforto, cuidados e facilidade durante o processo de tratamento. Pois é 

onde o mesmo se encontra em um momento de fragilidade socioemocional.    

Pela relevância do assunto, este estudo acerca da hanseníase, teve como objetivo identificar 

a assistência de enfermagem ao paciente diagnosticado com hanseníase, com ênfase na assistência 

de enfermagem, avaliando as práticas exercidas e estabelecendo novas estratégias para a 

minimização dos estigmas, corroborando para melhor adesão as medidas preventivas e 

tratamento no geral. 

Este estudo possui como fio condutor o seguinte objetivo:  analisar as estratégias da equipe 

de Enfermagem frente ao paciente com Hanseníase. Partindo desta observação, surgiu o seguinte 

questionamento: quais são as assistências de enfermagem ao paciente diagnosticado com 

hanseníase? 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 Para o alcance dos objetivos, optamos pelo método da revisão integrativa da literatura. Este 

estudo percorreu as seguintes etapas as quais foram citadas no estudo dos autores supracitados: 

identificação do tema e formulação da questão norteadora, busca na literatura, categorização dos 

estudos, avaliação dos estudos, análise e interpretação dos resultados (síntese do conhecimento) e 

apresentação da revisão. 

   A pesquisa foi realizada através as Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), que tem por objetivo 

contribuir para produção, organização e disseminação da informação científica e técnica em 

Enfermagem produzida pelas instituições brasileiras representativas no tema. O levantamento foi 

realizado nas Bases eletrônicas: LILACS e BDENF, a partir do cruzamento dos descritores em 
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saúde: Assistência de Enfermagem, Atenção primária à Saúde, Hanseníase, Paciente e Tratamento 

os quais foram utilizados nas referidas bases, separados pelo operador booleano AND. 

Foram considerados como critérios de inclusão adotados para orientar a busca e seleção 

das publicações: 

a) Artigos publicados em periódicos científicos nacionais, divulgados em língua portuguesa, 

que abordaram a temática Hanseníase. 

b) Publicados no período de 2013 a 2023, ou seja, nos últimos dez anos, considerando a 

necessidade de atualidade na revisão sobre o tema. 

c) Indexados em pelo menos uma das bases de dados com a Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 

As buscas foram realizadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

d) Localizáveis por intermédio das palavras-chave e dos seguintes descritores cadastrados no 

Portal de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Assistência de Enfermagem”, 

“Atenção Primaria à Saúde”, “Paciente”, “Hanseníase” e “Tratamento’’. 

Foram excluídos da pesquisa, produções científicas que não configuravam artigos, os que 

estivessem fora do ano estabelecido ou não apresentassem os descritores selecionados, capítulo de 

livros, dissertações, teses e textos não científicos, artigos sem disponibilidade na íntegra e artigos 

repetidos. 

Após o cruzamento nas bases eletrônicas, encontrou-se 42 artigos, cujos, a partir da 

filtragem aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão, considerando o potencial em responder 

à questão norteadora estabelecida, restaram 29 artigos, dos quais 10 serviram para compor a 

amostra da pesquisa. Os estudos selecionados foram posteriormente analisados mediante a leitura 

dos textos na íntegra restando 5 artigos para estudo. Os dados foram coletados em setembro de 

2023, em que comportou a realização do levantamento e seleção dos artigos e preenchimento do 

instrumento de coleta de dados para análise, validado por Holanda (2008) onde foi coletado dados 

como: títulos, autores, periódicos, e ano de publicação. A busca dos estudos está descrita no prisma 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Relações das publicações para revisão integrativa. (Prisma) 

 
 
Identificação 
 

Base de Dados 
Eletrônica LILACS 

(n=5) 

Base de Dados 

Eletrônica BDENF 

(n=5) 
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Amostra de 
Artigos  
avaliados 

 
 
Elegibilidade 

  
 

 
 

 

 
 
Incluídos 

Fonte: Elaboração própria, 2023. João Pessoa-PB, Brasil. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na identificação das fontes, a localização dos artigos foi proveniente 5 artigos da BDENF 

e 5 artigos da LILACS, destaca-se que essa evidência encontrada não foi definida como critério de 

inclusão, mas como um achado aleatório. 

Dos artigos incluídos neste estudo, foram encontrados cinco artigos, sendo eles dos 

seguintes periódicos: um artigo na Revista Ciência Cuidado e Saúde, um artigo na Revista Escola 

de Enfermagem da USP, um artigo na Revista Baiana Enfermagem, um artigo na Revista de 

Enfermagem da UERJ, um artigo na Revista Gaúcha de Enfermagem. 

No que diz respeito ao idioma de publicação, dois artigos foram publicados originalmente 

do idioma português. Já em relação ao ano de publicação destes, observou-se que a produção da 

temática ocorreu:  nos anos de 2013 a 2023. Quanto aos objetivos, todos os artigos atenderam 

adequadamente aos deste estudo e foram apresentados de modo que facilitou a compreensão.  

Sobre a essência do conteúdo abordado e a produção do conhecimento, foi observado que 

50% evidenciaram que o cuidado de enfermagem é de grande importância para os pacientes, 50% 

Dois artigos de 

estudo qualitativo 

e descritivo 
um artigo de estudo exploratório 

um artigo de revisão integrativa 

um artigo de estudo transversal 

Estudos 
analisados pelos 
títulos e resumos 

(n=42) 

Estudos excluídos por ser outro tipo 

de publicação(tese) n= (03) 

 

 

Estudos 

completos 

acessados n= (07) 

Estudos excluídos por não abordar 

o tema n=(05 ) 

Estudos excluídos por não estar na 

integra n= (05) 

Estudos incluídos 

para a revisão 

integrativa n= (05) 

Estudos excluídos após leitura         

n= (02) 
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evidenciaram a importância de profissionais qualificados e humanizados para a prestação do 

cuidado a pacientes diagnosticado com hanseníase. 

Visando organizar e reunir o conhecimento sobre a temática investigada, as características 

dos estudos incluídos nesta revisão podem ser visualizadas no quadro 1.  

 

Quadro 1- Características dos estudos incluídos na amostra da revisão integrativa. 

ID Título Periódico Ano de 
publicação 

 

Bases de 
dados 

Objetivo Principais 
achados 

Tipos de 
estudos 

 
01 

 
Perfil de 
pacientes 
que 
concluíram 
o 
tratamento 
poliquimiot
erápico da 
hanseníase: 
um estudo 
transversal 

 
Ciênc. cuid. 
saúde  

 
2021 

  
LILACS 

 
Descreve o perfil 
sociodemográfico, 
de tratamento e 
clínico de pacientes 
que concluíram o 
tratamento 
poliquimioterápico 
para a hanseníase. 

 
As condições 
de vulnerabilidad
e associada à 
predominância 
de casos tratados 
nos centros de 
referência reforça
m a necessidade 
de organização da
 atenção 
básica para 
acompanhamento 
dos casos de hans
eníase. 

 
Estudo 
Transversal 

 
02 

 
Múltiplas 
dimensões 
da gestão 
do cuidado 
à 
hanseníase 
e os 
desafios 
para a 
eliminação 

 
Rev. Esc. 
Enferm. 
USP 

 
2020 
 
 

 
LILACS 

 
Analisar a 
assistência 
às pessoas afetadas 
pela hanseníase po
r meio das 
múltiplas 
dimensões 
da Gestão do Cuid
ado. 

 
Os desafios 
apresentados 
apontam as 
fragilidades da 
rede de atenção à 
saúde para 
alcançar a 
redução da carga 
da doença e a 
necessidade 
de políticas 
públicas efetivas 
para 
o enfrentamento 
de doenças deter
minadas 
pelas desigualdad
es sociais, como 
a hanseníase. 

 
Estudo 
Exploratório 
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03 

 
Análise 
contextual 
da atenção 
à saúde na 
alta em 
hanseníase: 
uma 
revisão 
integrativa  

  
Rev. gaúch. 
Enferm.   

 
2019 

 
LILACS 

 
Analisar as 
relações 
contextuais da 
atenção à saúde na 
alta em hanseníase. 

 
Os elementos 
contextuais 
ressaltam a 
necessidade de 
garantir a atenção 
em saúde para os 
casos de 
hanseníase, do 
diagnóstico até o 
pós-alta, 
reconhecendo a 
hanseníase como 
problema de 
saúde pública. 
Apesar das 
limitações dos 
estudos 
bibliográficos, 
estes possuem 
relevância para a 
área da saúde. 

 
Revisão 
integrativa 
de literatura 

 
04 

 
Itinerários 
terapêutico
s em busca 
do 
diagnóstico 
e 
tratamento 
da 
hanseníase 
 

 
Rev. Baiana 
enferm. 
 

 
2017 

 
LILACS 

 
Analisar o 
itinerário 
terapêutico de 
usuários em busca 
do diagnóstico e 
tratamento da 
hanseníase, suas 
dificuldades e 
percepções acerca 
da doença 

  
A busca pelo 
diagnóstico da 
hanseníase 
apontou uma 
sucessão de erros 
diagnósticos, da 
rede privada à 
rede básica de 
saúde, delineando 
um percurso 
tortuoso. As 
percepções dos 
usuários atrelam-
se ao 
preconceito, seja 
de outras pessoas, 
seja o auto 
preconceito. 
 

 
Estudo 
qualitativo e 
descritivo 
 

 
05 

 
Peregrinaçã
o (Via 
Crucis) até 
o 
diagnóstico 
da 
hanseníase 
  

 
Rev. 
enferm. 
UERJ  

 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LILACS 

 
Identificar as 
dificuldades 
relatadas por 
usuários 
em tratamento par
a hanseníase, na 
busca 
por diagnóstico e t
ratamento, 
relacionadas com a 
peregrinação do 
indivíduo com 
suspeita 
de hanseníase até 
o diagnóstico defin
itivo. 

 
Diagnósticos 
incorretos e 
tardios 
demonstram o 
despreparo 
dos profissionais 
de saúde em 
todos os níveis de 
complexidade 
para a suspeição 
e diagnóstico da 
hanseníase, 
exigindo 
a educação 
continuada, 
principalmente 
para 

 
Estudo 
descritivo, 
com 
abordagem 
qualitativa 
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Fonte: Dados empíricos da pesquisa, 2023. João pessoa – PB, Brasil. 

Após a leitura na integra, conforme os resultados dos mesmos, possibilitou-se inferi-los em 

duas categorias temáticas:  

 

3.1 Categoria 1 – Gestão do cuidado e desafios para eliminação da Hanseníase    

 A hanseníase está incluída na lista de doenças globais consideradas negligenciadas porque 

não só ocorre em condições de pobreza, mas também contribui para a manutenção da 

desigualdade, pois é um obstáculo significativo ao desenvolvimento dos países (Cavalcante et al., 

2020). 

Porém, há necessidade de diálogo com políticas públicas que reflitam como as pessoas com 

hanseníase estão integradas ao sistema de saúde no Brasil, a Gestão do Cuidado (GC) foi adotada 

como referência metodológica, é definida como a oferta ou disponibilidade de tecnologias médicas 

com base em necessidades únicas em diferentes momentos da vida de uma pessoa (Cavalcante et 

al., 2020). 

A GC em seis dimensões: indivíduo, família, profissão, organização, sistema e sociedade. 

Cada doença tem características próprias, que podem ser conhecidas para efeitos de reflexão, 

investigação e intervenção (Cavalcante et al., 2020). 

Trata-se de uma doença considerada negligenciada e antiga, ilustrando a estreita relação 

entre as condições de vida e os processos saúde-doença. Portanto, menos desigualdade social, 

melhor desenvolvimento humano, melhores seguros de saúde e programas de transferência de 

renda podem ser considerados como processos protetivos (Cavalcante et al., 2020). 

 A recomendação da OMS é descentralizar o programa de hanseníase para unidades de 

atenção primária nas cidades. Essa proposta ainda é considerada um dos maiores desafios para o 

controle efetivo da doença, pois mesmo com a definição de que a atenção e o controle da 

os trabalhadores 
da atenção básica. 
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hanseníase é o nível primário de atenção, ainda há uma preponderância do cuidado. A hanseníase 

concentra-se na atenção especializada, contribuindo para a manutenção da incidência subjacente 

da doença (Cavalcante et al., 2020). 

 A baixa adesão continua a ser um obstáculo significativo na luta contra a lepra, uma vez 

que aqueles que abandonam o tratamento continuam a ser uma fonte potencial de infecção, 

conduzindo a complicações irreversíveis e à resistência a múltiplos medicamentos (Cavalcante et 

al., 2020). 

 Espera-se, desta forma, contribuir para a geração de conhecimento em uma área prioritária, 

para trabalhar os diversos aspectos em que ocorre a gestão do cuidado, à medida que novas 

ferramentas e tecnologias visam aumentar o fortalecimento dos serviços de saúde no que diz 

respeito ao controle da hanseníase, além de permitir uma compreensão mais profunda dos 

determinantes sociais desta queixa (Cavalcante et al., 2020). 

 

3.2 Categoria 2 – Assistência de enfermagem específica para o paciente portador de 

hanseníase   

Nesse contexto o enfermeiro tem função fundamental tanto na prevenção quanto no 

tratamento contra a hanseníase, cabe a ele realizar a supervisão essencial ao paciente durante o ato 

terapêutico, elucidar as questões, fornecer a dose supervisionada, além do diagnóstico durante a 

anamnese. A enfermagem deve estar cautelosa aos sinais e sintomas, quanto mais atenção às doenças, 

maior a chance de tratamento eficaz (Santana et al., 2022). 

O tratamento da Doença de Hans (DH) é gratuito e está disponível na rede da Atenção 

Primária à saúde. O enfermeiro é quem atende e cuida dos Hansênicos, realiza exames 

dermatológicos e neurológicos, previne deficiências e oferece apoio psicológico durante o cuidado. 

Nessa circunstância, o enfermeiro tem papel fundamental no diagnóstico precoce da hanseníase, além 

de contribuir na procura e tratamento dos pacientes contaminados, o que suspende o ciclo de 

transmissão, bem como o agravamento da patologia (Santana et al., 2022). 

Além de condutas especializadas no âmbito do cuidado, o enfermeiro contribui como 

agenciador da humanização, atuando com sensibilidade nas dificuldades encontradas pelo paciente 

em relação a outros problemas com o processo de disfunção estabelecido. Vossa atuação é 

diferenciada e lhe dá arbítrio quando enfatiza a educação em saúde com o controle e a defesa da 

doença pela e responsável (Albano et al., 2020).  

  O enfermeiro está ciente de que preconceito e isolamento social dos portadores de 

hanseníase são os principais fatores de transmissão. Por esse motivo são necessários métodos para 
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minimizar esta marca deixada na sociedade em torno da patologia, como ações de saúde e diálogo 

entre as pessoas (Santana et al., 2022). 

 Nestas perspectivas, nós podemos afirmar que numa atenção básica, o profissional de 

enfermagem é um instrumento capaz de promover, na sua equipe, um processo de reflexão e 

revisão das suas práticas, para a organização do serviço, a melhoria da assistência à saúde (Santana 

et al., 2022). 

 Segundo Souza et al., (2013), é considerável que o profissional de saúde assista o paciente 

podendo encontrar significado na doença no diálogo, servindo de auxilio no tratamento para 

estabelecer um bom relacionamento. Frequentemente, a baixa escolaridade, a desinformação dos 

profissionais ou o constrangimento desses pacientes em esclarecer suas dúvidas com os 

profissionais dificultam o sucesso do tratamento. A cooperação deve ser estendida aos membros 

da família do paciente, pois eles podem ter condutas de aversão. 

Para Silva (2014), o cuidado profissional é o momento de conversar de partilhar 

informações, possibilitando assim o estabelecimento de um diagnóstico adequado. É precisamente 

nas consultas médicas e de enfermagem que são feitos aproximadamente 80% dos diagnósticos e 

decisões terapêuticas. Durante o tratamento, deve ser oferecido apoio.  

Segundo o mesmo autor, nas principais aflições sobre a doença, para que possam prevenir 

incapacidades, proporcionar o autocuidado e como gerir o uso de medicamentos, assim como os 

principais efeitos colaterais. Nesse sentido, acreditamos que o enfermeiro deve integrar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e a atenção prestada à pessoa acometida por 

hanseníase e para os envolvidos.  

Para Marinelli et al., (2016), adotar a SAE significa formar enfermeiros científicos, 

priorizando o cuidado e objetivando o holístico. Além de condutas especializadas no âmbito do 

cuidado, o enfermeiro contribui como agenciador da humanização, atuando com sensibilidade nas 

dificuldades encontradas pelo paciente em relação a outros problemas com o processo de disfunção 

estabelecido. Vossa atuação é diferenciada e lhe dá arbítrio quando enfatiza a educação em saúde 

com o controle e a defesa da doença pela e responsável (Albano et al., 2020).  

Essa assistência ofertada pelo profissional de saúde deve ter embasamento nas premissas 

do Ministério da Saúde de considerar, o conceito da integralidade, o profissional no quadro de seu 

conhecimento, utiliza um horizonte holístico do problema evidenciado, atuando para eliminar ou 

reduzir danos aos atendimentos, operando como vínculo entre saúde e população. Considerando 

o exposto, o foco foi a percepção dos enfermeiros sobre os obstáculos à totalidade para o cuidado 

às pessoas acometidas com hanseníase (Albano et al., 2020). 
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As consultas de enfermagem e pós-aconselhamento são essenciais, pois permitem a 

identificação das necessidades de cuidado, planos de cuidados de enfermagem e também favorecem 

o vínculo entre profissionais, pacientes e membros da equipe. Através do processo de enfermagem 

como método sistemático de prestação de cuidados personalizados, o enfermeiro avalia 

continuamente o estado psicossocial, desenvolve um plano de apoio individualizado, estabelece, 

entre outras coisas, outros resultados, conforto e felicidade e apoio à família (De Oliveira et al., 

2020).   

Os cuidados de enfermagem incluem promover ações preventivas, fornece orientações de 

enfermagem, revisar e avaliar os sinais e sintomas associados à doença e solicitar e avaliar exames 

laboratoriais de acordo com os protocolos da localidade; encaminhamentos e acompanhamento 

em serviços de referência para diagnóstico e/ou tratamento; educar os pacientes sobre reações 

adversas a medicamentos; fornecer apoio emocional aos pacientes e familiares (De Oliveira et al., 

2020). 

O acompanhamento do paciente diagnosticado vai além de uma prescrição de cuidados: 

trata-se de acompanhar a trajetória dele e de sua família, desde o processo de diagnóstico, 

tratamento, remissão, reabilitação e recidiva (De Oliveira et al., 2020).   

A consulta de enfermagem possibilita a elaboração de um plano de suporte onde a 

implementação, orientação, assistência e supervisão são as ações que possibilitam um suporte 

efetivo e de qualidade profissional, cabendo ao enfermeiro planejar, planejar, avaliar e gerenciar as 

ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS); participar e contribuir 

ativamente no processo de formação contínua da equipa a que pertence; participar da gestão das 

contribuições da Secretaria de Saúde de base; Conselho; vacinas; realizar testes; tratar; buscar 

ativamente parceiros e ajudar os usuários a tomar decisões informadas (De Oliveira et al., 2020). 

Além disso, Borges et al. (2018) relata que as orientações de enfermagem permitem a 

elaboração de um plano de suporte onde a implementação, orientação, assistência e supervisão são 

as ações que possibilitam uma assistência efetiva e de qualidade. 

No estudo de Rodrigues et al. (2020), afirma que a enfermeira configura como a especialista 

mais atuante no cuidado integral do paciente, acompanhando-o nas consultas mensais, bem como 

supervisionando a administração de medicamentos, contribuindo para o retorno do indivíduo à 

sociedade. sociedade por meio da reabilitação física e social. 

Ressalta-se que as atividades de educação, prevenção, diagnóstico e tratamento, embora 

disponíveis, ainda são incompletas, pois ainda existem entraves e dificuldades em trazê-las para a 

rotina, sendo necessário investir em conscientização e expertise para o suporte integral, 

principalmente na educação e ações preventivas, garantindo a quebra da cadeia de transmissão, 
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acolhimento humanizado, zero preconceito e estigma, reconhecendo as necessidades de saúde do 

público por meio de uma abordagem multidisciplinar (Freitas et al., 2020). 

A educação em saúde deve ser constituída em situações vivenciadas no cotidiano do 

profissional e identificadas como impedimentos ou obstáculos para a prática do cuidado, pois 

envolvem mudanças nas relações, processos, ações e organizações (Milan et al., 2016). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Constatou-se que esse estudo permitiu analisar, segundo as percepções dos enfermeiros os 

obstáculos para o tratamento da doença, o cuidado e assistência às pessoas com hanseníase, vale 

salientar das dificuldades encontradas para o rastreamento de novos casos. Por isso a importância 

a atuação dos que trabalham na atenção básica no monitoramento do autocuidado para a 

erradicação da hanseníase com colaboração das práticas clínicas.  

Entretanto podemos perceber preconceitos em relação a doença que dificulta a procura do 

paciente para um diagnóstico adequado e um tratamento eficaz, podendo desenvolver problemas 

psíquicos como ansiedade e depressão, por essa razão o manejo da equipe multidisciplinar assim 

estimulando enfrentamento da doença e no convívio com outras pessoas. 

Espera-se que a presente revisão integrativa forneça evidências cientificas para o 

enfermeiro subsidiar sua prática profissional na prevenção, tratamento cuidados especializados a 

pacientes diagnosticado com hanseníase. 

 

REFERÊNCIAS  

ALBANO, M. L. et al. Barreiras à integralidade do cuidado à pessoa com hanseníase: percepção 
de Enfermeiros. Research, Society and Development, v. 9, n. 8, e531985864, 2020 (CC BY 
4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5864 
 
ALMEIDA, L. V. R. de; OLIVEIRA, R. J. de.; OLIVEIRA, V. M. de.; MONTEIRO, J. C.; 
ORFÃO, N. H. Perfil dos pacientes com hanseníase: uma revisão da literatura. Pesquisa, 
Sociedade e Desenvolvimento, [S. l.], v. 10, n. 16, p. e289101623741, 2021. DOI: 
10.33448/rsd-v10i16.23741. Disponível em: 
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23741. Acesso em: 15 out. 2023  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico 
Especial: Hanseníase Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, jan. 2021. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas da hanseníase. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 
 
BORGES, W. M. et al. O papel do enfermeiro no tratamento básico da hanseníase: uma revisão 
integrativa. Revista Saúde-UNG-Ser, v. 11, n. 1 ESP, p. 18, 2018. 

https://doi.org/10.52832/wed.38
http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5864


Temas e pesquisas em saúde no século 21: desafios e perspectivas, Volume 1 
 

 

45 

 Wissen Editora, 2023 | DOI: https://doi.org/10.52832/wed.38 

 
CAVALCANTE, M. D. M. A.; LAROCCA, L. M.; CHAVES, M. M. N. Múltiplas dimensões da 
gestão do cuidado à hanseníase e os desafios para a eliminação. Revista da Escola de 
Enfermagem da USP, v. 54, 2020. 
 
CHIAPETTA A. L .de M. L. Conhecimentos essenciais para atender bem o paciente com 
doenças neuromusculares, Parkinson e Alzheimer. São José dos Campos: Editora pulso; 
2013. 
 
DA FONSÊCA, B. G. B. et al. Perfil epidemiológico dos casos de hanseníase infantil no 
Maranhão entre 2012 e 2021. Research, Society and Development, v. 12, n. 4, p. 
e1312440792-e1312440792, 2023. 
 
DA SILVA, R. C. C. et al. Estigma e preconceito: realidade de portadores de hanseníase em 
unidades prisionais. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, v. 6, n. 2, p. 493-
506, 2014. 
 
DE OLIVEIRA, L. L. S. et al. Atuação do enfermeiro na assistência a mulher com câncer de 
ovário. Research, Society and development, v. 9, n. 9, p. e43996962-e43996962, 2020. 
 
DE SOUZA, E. B. et al. Percepções da doença e do tratamento pelos pacientes tratados de 
hanseníase residentes em Palmas-Tocantins. Hansenologia Internationalis: hanseníase e 
outras doenças infecciosas, v. 38, n. 1/2, p. 56-60, 2013. 
 
DIAS, S. M..; BARBOSA, A. C..; CARRIJO, M. V. N..; Knowledge, attitude and practice of 
nurses about the prevention and treatment of leprosy in primary attention: prior note. Research, 
Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 13, p. e410111335677, 2022. DOI: 10.33448/rsd-
v11i13.35677. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35677. Acesso 
em: 1 sep. 2023. 
 
DOS SANTOS, S. J., MARCELINO, J. S., ROCHA, E. D. O., ATHAYDE, V. H. F. M., & 
JÚNIOR, M. E. M. Assistência da enfermagem no protocolo de diagnóstico da Hanseníase na 
atenção básica. Revista Científica, n. 6, 2022. (Guia Prático de Hanseníase, 2017; Hanseníase 
SIUNIS, 2019; ARAÚJO, 2003; SBD). 
 
LEITE, T. R. C.; SILVA, I. G. B.; LANZA, F. M.; MAIA, E. R.; LOPES, M. do S. V.; 
CAVALCANTE, E. G. R. Ações de controle da hanseníase na atenção primária à saúde: uma 
revisão integrativa. VITTALLE - Revista De Ciências Da Saúde, v. 32, n. 3, p. 175–186, 2020. 
https://doi.org/10.14295/vittalle.v32i3.11080 
 
MARINELLI, N. P.; SILVA, A. R. A.; SILVA, D. N. O. Sistematização da Assistência de 
Enfermagem: desafios para a implantação. Revista Enfermagem Contemporânea, v. 4, n. 2, 
2015. 
 
MARTINS, P. V.; IRIART, J. A. B. Itinerários terapêuticos de pacientes com diagnóstico de 
hanseníase em Salvador, Bahia. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 24, p. 273-289, 2014. 

MASCARENHAS, J. M. F..; ALVES, S. P..; SOUZA, M. S..; COSTA NETO, A. M. da. A 
importância das ações realizadas pelo enfermeiro no controle da hanseníase: revisão 
integrativa. Revista de Casos e Consultoria, v. 12, n. 1, p. e25619, 2021. Disponível em: 
https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/25619. Acesso em: 1 set. 2023. 

https://doi.org/10.52832/wed.38


Temas e pesquisas em saúde no século 21: desafios e perspectivas, Volume 1 
 

 

46 

 Wissen Editora, 2023 | DOI: https://doi.org/10.52832/wed.38 

 
MENDES, K. D.; Silveira, R. C. de C. P.; Galvão, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa 
para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto & Contexto – Enfermagem, 
v. 17, n. 4, p. 758 – 764, 2008. https: //doi.org/10.159/S0104-07072008000400018 
 
MENESES, L. S. L.; DIAS, L. K. B. F.; SANTOS, P. H. S. dos; BORGES, W. D.; NERES, M. 
R. M.; MEDEIROS, R. L.; PIMENTEL, H. de F. da S.; LISBOA, J. H. V. Atuação da 
enfermagem na prevenção, diagnóstico e tratamento da Hanseníase na atenção primária a saúde 
em Baião-PA: um relato de experiência / The actuation of nursing on the precaution, diagnosis 
and treatment of Hansen’s Disease on the primary attention healthcare in Baião – PA: an 
experience report. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 7, p. 48693–48698, 2020. 
https://doi.org/10.34117/bjdv6n7-495  
 
MILAN, E.; MACEDO, M.; BAUMGARDT, M. Gestão da política de DST, Aids, Hepatites 
Virais e Tuberculose. Natal: EDUFRN, 2016. Núcleo teles saúde Santa Catarina 2019. 
https://telessaude.ufsc.br/; ares.unasus.gov.br (OMS 2021). 
 
PINHEIRO, M. G. C. et al. Hanseníase: internamento compulsório e os percalços familiares à luz 
da história oral. Revista Mineira de Enfermagem, v. 24, p. 1-8, 2020. 
 
RIBEIRO, M. D. A.; CASTILLO, I. da S.; SILVA, J. C. A.; OLIVEIRA, S. B. A visão do 
profissional enfermeiro sobre o tratamento da hanseníase na atenção básica. Revista Brasileira 
em Promoção da Saúde, [S. l.], v. 30, n. 2, 2017. DOI: 10.5020/18061230. 2017.p221. 
Disponível em: https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/6349. Acesso em: 7 out. 2023. 
 
RODRIGUES, C. F. do C. et al. Avaliação do Controle do HIV/Aids na Atenção  
Primária em Palmas/TO. Research, Society and Development, v. 9, n. 9, p. e372997126-
e372997126, 2020. 
 
SANTANA, J. S. et al. O papel do enfermeiro no controle da hanseníase na atenção 
básica. Research, Society and Development, v. 11, n. 4, p. e51811427664-e51811427664, 2022. 
 
SOUZA, A. C. de M..; SOUZA, A. C. de.; ZUKOWSKY-TAVARES, C. Formação e prática de 
enfermeiros na assistência à pessoa com hanseníase. Revista Recien - Revista Científica de 
Enfermagem, [S. l.], v. 12, n. 40, p. 63–76, 2022. DOI:10.24276/rrecien2022.12.40.63-
76.Disponívelem: http://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/709. Acesso em: 1 set. 
2023. 
 
TEIXEIRA, R. R. et al. Baixo conhecimento de doadores de sangue sobre a hanseníase como 
fator de vulnerabilidade para a disseminação da doença. Revista de Ciências Médicas e 
Biológicas, v. 19, n. 1, p. 33-36, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://doi.org/10.52832/wed.38
https://doi.org/10.34117/bjdv6n7-495


Temas e pesquisas em saúde no século 21: desafios e perspectivas, Volume 1 
 

 

47 

 Wissen Editora, 2023 | DOI: https://doi.org/10.52832/wed.38 

CAPÍTULO 4 
 

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PESSOAS COM FATORES DE 

RISCO PARA OBESIDADE: uma revisão integrativa 

 

Edicleide Santana Mota Da Silva  

Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – FESVIP 
 

Luciana Gomes Furtado Nogueira   
Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – FESVIP 

 

Brunna Hellen Saraiva Costa    
Universidade Federal da Paraíba - UFPB  

E-mail: brunna.costa@academico.ufpb.br 

 

Verônica Maria Florêncio de Morais   
Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – FESVIP 

 

Morganna Maria de Lima Batista  
Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – FESVIP 

 

Eldia dos Santos Araújo   
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

 

Anne Carolinne Marie dos Santos Gomes   
Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – FESVIP 

 

DOI: 10.52832/wed.38.598  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resumo: O referido estudo refere-se à obesidade, que é um problema de saúde pública cujo 
acomete pessoas de qualquer faixa etária, e que afeta milhares de pessoas, podendo ser em 
decorrência de fatores como sedentarismo e hábitos alimentares incorretos, que podem favorecer 
ao desencadeamento de patologias crônicas, tais como: diabetes, hipertensão e doenças 
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cardiovasculares. Sendo assim, o objetivo é de analisar publicações direcionadas a atuação da 
enfermagem voltadas a pessoas com fatores de risco para obesidade. A metodologia utilizada foi a 
revisão integrativa de literatura, através de uma pesquisa bibliográfica com abordagem descritiva, 
com finalidade de avaliar as produções científicas brasileiras no que diz respeito a importância do 
enfermeiro para os casos de obesidade. Sendo assim, foram obtidos 07 estudos, subdivididos em 
três categorias temáticas, sendo elas: a atuação da enfermagem na prevenção da obesidade e 
reabilitação dos pacientes, as ações para minimizar os fatores de risco para obesidade e os fatores 
de riscos associados a obesidade na população brasileira, visto que todos os estudos destacam que 
a obesidade é o principal fator de desencadeamento de diabetes em qualquer faixa etária, mas que 
ocorre principalmente na fase adulta, os estudos destacam que o enfermeiro que atua na atenção 
básica pode evitar o aumento de casos de doenças não transmissíveis e que podem comprometer 
a qualidade de vida, através de orientações sobre hábitos saudáveis e direcionamentos a 
profissionais especializados que possam contribuir com a diminuição dos casos de obesidade. 
Deste modo, conclui-se que a enfermagem faz parte do atendimento básico da saúde e tem total 
proficiência no contexto de orientação para os casos de obesidade, evitando assim doenças como 
diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, por meio da promoção educativa de combate à 
obesidade como uma política pública motivacional de qualidade de vida.  
 
Descritores: Assistência de Enfermagem; Atenção primária à Saúde; Obesidade; Fatores de risco; 
Sedentarismo. 
 
Abstract: The aforementioned study refers to obesity, which is a public health problem that affects 
people of any age group, and that affects thousands of people, and may be due to factors such as 
a sedentary lifestyle and incorrect eating habits, which can favor the triggering of chronic 
pathologies, such as: diabetes, hypertension and cardiovascular diseases. Therefore, the objective 
is to analyze publications aimed at nursing activities aimed at people with risk factors for obesity. 
The methodology used was an integrative literature review, through a bibliographical research with 
a descriptive approach, with the purpose of evaluating Brazilian scientific productions regarding 
the importance of nurses in cases of obesity. Therefore, 07 studies were obtained, subdivided into 
three thematic categories, namely: the role of nursing in preventing obesity and rehabilitating 
patients, actions to minimize risk factors for obesity and risk factors associated with obesity in the 
population in Brazil, since all studies highlight that obesity is the main factor in triggering diabetes 
in any age group, but that it occurs mainly in adulthood, the studies highlight that nurses who work 
in primary care can prevent the increase in cases of non-communicable diseases that can 
compromise quality of life, through guidance on healthy habits and referrals to specialized 
professionals who can contribute to reducing obesity cases. Therefore, it is concluded that nursing 
is part of basic health care and has total proficiency in the context of guidance for cases of obesity, 
thus preventing diseases such as diabetes, hypertension and heart problems, through educational 
promotion to combat obesity as a motivational public policy for quality of life. 
 
Descriptors: Nursing Care; Primary Health Care; Obesity; Risk factors; Sedentary lifestyle. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

O sedentarismo e os maus hábitos alimentares favorecem ao crescimento dos índices de 

obesidade no Brasil e no mundo. Sendo assim, a obesidade é um distúrbio que envolve excesso de 

gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde, mas, que deve ser levado em 
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consideração diante dos fatores que possibilitam a aquisição de doenças e que podem interferir na 

qualidade de vida do ser humano (Silva Filho, 2013). 

A obesidade é um problema de saúde pública que acomete pessoas de qualquer faixa etária, 

e não corresponde a um determinado padrão socioeconômico e sexo, que afeta milhares de pessoas 

e que podem ser em decorrência de fatores como sedentarismo e hábitos alimentares incorretos 

(Figueiredo et al., 2020). 

Os fatores de risco associados a obesidade se retratam por meio do desequilíbrio clínico do 

organismo, levando a aquisição de patologias não transmissíveis que possibilitem o 

desencadeamento de doenças ainda mais agravantes. Esses fatores propiciam ao excesso de peso e 

que ao longo dos anos podem favorecer ao desencadeamento de patologias crônicas, tais como: 

diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, que são doenças não transmissíveis, mas, que são 

fáceis de serem associadas à obesidade (Figueiredo et al., 2020). 

Além de tais comorbidades, a obesidade pode corroborar para o surgimento de doenças 

como: câncer (de cólon, de reto e de mama), insuficiência renal, asma, agravamento da COVID-

19, dores nas articulações, podendo levar o indivíduo à morte (Brasil, 2023). A assistência da 

enfermagem ao paciente com fatores de risco para obesidade é mensurada pela atuação do 

profissional na atenção básica à saúde, que a porta inicial para obtenção de orientações, informação 

e promoção a melhoria da qualidade de vida para sim evitar doenças que prejudicam a vida do 

paciente. 

 Desse modo, ressalta-se a necessidade de investigar sobre esse tema, pois é perceptível a 

presença do enfermeiro como profissional que tem a função de cuidar, bem como promover a 

saúde por meio de informações educativas, possibilitando a interação necessária com o paciente e 

visando a melhora da qualidade de vida, por meio de direcionamento a profissionais de nutrição e 

educação física, para manter um controle de apoio a perca de peso, evitando assim, danos maiores 

a saúde do paciente (Braga et al., 2020).  

Justifica-se este trabalho pela importância do enfermeiro para promoção de ações 

educativas para minimizar o sedentarismo, depressão e ansiedade para pessoas acima do peso ideal, 

evitando casos de obesidade, bem como de patologias crônicas como diabetes, hipertensão e 

problemas cardíacos. 

Diante do contexto de sedentarismo e maus hábitos alimentares que auxiliam nos casos de 

obesidade, deve obter medidas que possibilitem diminuir esses índices. Portanto, o profissional de 

enfermagem tem papel fundamental em iniciativas que possibilitem acompanhar, promover e 

informar ao paciente medidas preventivas de futuros problemas de saúde crônicas em decorrência 

da obesidade, e que podem ser revertidas por meio. Sendo assim, problematiza-se sobre quais 
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produções científicas retratam a assistência da enfermagem voltada a pacientes com fatores de risco 

para obesidade? 

Diante do questionamento, nota-se a importância do enfermeiro para promoção de ações 

educativas para minimizar o sedentarismo, depressão e ansiedade para pessoas acima do peso ideal, 

evitando casos de obesidade, bem como de patologias crônicas como diabetes, hipertensão e 

doenças cardiovasculares. 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar publicações direcionadas a atuação da 

enfermagem voltadas às pessoas com fatores de risco para obesidade. E de maneira específica 

conceituar a obesidade, como um problema de saúde pública; apresentar os fatores de risco para o 

excesso de peso à saúde; descrever as doenças crônicas relativas à obesidade; e relatar a assistência 

do enfermeiro diante das predisposições a obesidade. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado por meio de revisão integrativa da literatura que de acordo com 

Mendes, Silveira e Galvão (2008) esse estudo consiste em uma forma de análise e conhecimento 

sobre determinado tema, por uma revisão da literatura cientifica atualizada, trazendo como 

perspectiva a possibilidade da execução e desenvolvimento da prática.  

A revisão integrativa é uma abordagem metodológica com amplos benefícios para 

comunidade científica, relacionada aos outros tipos de revisões. Permite um conhecimento rico e 

atual sobre determinada temática estudada, pois, analisa, identifica e sintetiza os resultados dos 

estudos de diversos autores referentes ao tema abordado, possibilitando o direcionamento 

adequado para a aplicabilidade prática com fundamentação científica, sendo um método útil no 

campo da saúde (Souza; Silva; Carvalho, 2010). 

 Seguindo os passos do estudo integrativo da literatura foi realizado para composição da 

pesquisa seis etapas: 1- elaboração da pergunta norteadora, a qual auxilia no tecer de um relato mais 

detalhado da pesquisa; 2 - busca ou amostragem na literatura; 3- formação do banco de dados; 4 - 

avaliação dos estudos; 5 - discussão dos resultados e 6 - apresentação da revisão integrativa, que 

deve ser clara e objetiva (Cristmals; Gross, 2022). 

Afim de responder ao objetivo deste estudo, utilizou-se da estratégia PICO, sendo P 

(População – Pacientes com fatores de risco para obesidade); I (Intervenção – Assistência de 

enfermagem); C (Comparação – não se aplica); O (Outcomes/Desfecho – prevenção da obesidade). 

Sendo assim, tem-se como pergunta norteadora: quais produções científicas retratam a assistência 

da enfermagem voltada a pacientes com fatores de risco para obesidade? Para a resposta deste 
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estudo, no período de setembro de 2023, a pesquisa foi realizada na Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), BDENF e na Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), utilizando-se dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Cuidados de Enfermagem; 

Atenção primária à Saúde; Obesidade e seus correspondentes em inglês, separados pelo operador 

booleano AND. 

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: estudos publicados no período de 2019 a 2023, 

no idioma português, inglês e espanhol. Serão excluídos da amostra: artigos de revisão, teses e 

dissertações, artigos com resumos indisponíveis e artigos não disponíveis na íntegra. Como 

orientação para a triagem e seleção dos estudos, utilizou-se do Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher et al.; 2009), visualizando o percurso e execução deste 

estudo a partir da Figura 1. 

Os dados coletados foram expostos num quadro analítico com as informações necessárias 

para a compreensão e o desenvolvimento do tema, como autores, ano, título, objetivos, principais 

resultados e conclusão dos estudos. A análise foi realizada através de leituras e narrativas 

qualitativas que indiquem questões relacionadas a realidade do papel da enfermagem voltados a 

pacientes com predisposição a obesidade, evidenciando os estudos de caso que mais sobressaíram 

no período descrito acima.  

 

3 RESULTADOS  

 

Foi formalizado um universo de sete artigos a serem analisados, seguindo o percurso 

metodológico conforme a Figura 1. Diante deste contexto, a seleção dos sete artigos se deu a partir 

do implemento dos critérios pré-estabelecidos para análise e discussão dos resultados. No quadro 

1, está descrito a relação de artigos selecionados para o estudo, baseado em análise, apresentando: 

autores, ano de publicação, título, objetivos, principais resultados e conclusão dos artigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Dados do percurso metodológico para o estudo conforme PRISMA, João Pessoa, Brasil, 2023. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2023. 

 

Foi possível destacar que dois (28,6%) estudos são direcionados a revista de enfermagem, 

dois (28,6%) publicados em revista voltados para a epidemiologia, dois (28,6%) quanto a dados 

para a sociedade científica no geral e um (14,2%) ao cuidado a saúde.  No que se refere à quantidade 

de artigos encontrados em relação ao seu ano de publicação, foi constatado de acordo com a 

pesquisa, que há uma incidência maior no ano de 2020, sendo três (42,8%) estudos, dois (28,6%) 

estudos no ano de 2019 e um (14,3%) para cada ano de 2021 e 2022. 

Os objetivos alcançados evidenciam que dois artigos (28,6%) compreendiam sobre a 

atuação da enfermagem na prevenção da obesidade e reabilitação dos pacientes, um (14,2%) quanto 

as ações para minimização dos fatores de risco para obesidade, dois (28,6%) acerca da atuação dos 

profissionais de saúde no cuidado aos pacientes com obesidade e dois (28,6%) que descrevem os 

fatores de riscos associados à obesidade na população brasileira.  

A partir da triagem e da leitura dos artigos emergiram-se três categorias temáticas, sendo 

elas: a atuação de enfermeiros na prevenção da obesidade e reabilitação dos pacientes (Braga et al., 

2020; Oliveira; Oliveira; Silva, 2019; Conz et al., 2020; Figueiredo et al., 2020); as ações para 

minimizar os fatores de risco para obesidade (Cavalcanti; Santos; Conceição, 2022); e fatores de 
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riscos associados a obesidade na população brasileira (Ferreira; Szwarcwald; Damacena, 2019; 

Sousa et al., 2021). 

 

Quadro 1- Síntese dos estudos incluídos na revisão de acordo com autores, título e ano de publicação, 
objetivos, resultados e conclusões. João Pessoa, PB, Brasil, 2023. 

Autores e 
Ano 

Título Objetivos Resultados Conclusão 

Ferreira; 
Szwarcwald; 
Damacena, 
2019. 

Prevalência e 
fatores 
associados da 
obesidade na 
população 
brasileira: 
estudo com 
dados aferidos 
da Pesquisa 
Nacional de 
Saúde, 2013 

Estudar a 
prevalência e 
identificar fatores 
associados à 
obesidade na 
população adulta 
brasileira com base 
nos dados coletados 
na Pesquisa Nacional 
de Saúde, 2013. 

Os fatores consistem na 
falta de hábitos 
saudáveis como 
alimentação regular e 
sedentarismo, além do 
consumo de álcool. 
Favorecendo assim um 
desencadeamento de 
diagnósticos como 
hipertensão, diabetes e 
doenças crônicas não 
transmissíveis. 

Existe a necessidade 
de políticas públicas 
preventivas da 
obesidade, bem como 
hábitos saudáveis para 
o contexto nacional 
brasileiro 

Oliveira; 
Oliveira; Silva, 
2019.  

Obesidade 
infanto juvenil: 
assistência de 
enfermagem às 
crianças obesas 

Compreender a 
assistência de 
enfermagem tanto 
na prevenção quanto 
na promoção 
da saúde, na 
assistência e na 
reabilitação de 
crianças com 
obesidade. 

É notório que 
ao se tratar de obesidade 
com a criança o passo 
seguinte está voltado a 
orientação, sendo 
que a maior parte dos 
enfermeiros realizam 
orientações não só com 
as crianças, mas também 
com seus pais ou 
responsáveis pois a 
participação destes é 
fundamental para a 
elaboração 
de estratégias e alcance 
de objetivos. 

A necessidade ainda de 
aprimoramento do 
processo de trabalho dos 
enfermeiros, que deve 
ser 
incrementado com a 
educação permanente 
para as ações de 
prevenção primária e 
secundária e a 
introdução de novas 
tecnologias que auxiliem 
os profissionais no 
processo de 
sensibilização tanto 
das crianças como 
seus familiares. 

Braga et al., 
2020. 

Atuação de 
enfermeiros 
voltada para a 
obesidade na 
Unidade Básica 
de Saúde 

Compreender a 
atuação de 
enfermeiros voltada 
para a obesidade na 
Unidade Básica de 
Saúde  

Resultaram na 
necessidade de prevenir 
por meio de orientações 
sobre hábitos saudáveis 
a fim de evitar ou 
minimizar os casos de 
reabilitação por 
obesidade, 
correlacionado a 
influência de distúrbios 
alimentares precoces. 
 
 

Considera-se que o 
enfermeiro deve 
reorganizar as práticas 
profissionais para 
implementar ações 
específicas de 
combater a obesidade 
e promoção a hábitos 
saudáveis na Unidade 
Básica de Saúde. 
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Figueiredo et 
al., 2020.  

Percepções e 
práticas 
profissionais no 
cuidado da 
obesidade na 
estratégia saúde 
da família 

Identificar 
concepções e 
práticas de cuidado 
ofertadas a pessoas 
com obesidade na 
Estratégia Saúde da 
Família 

A obesidade foi 
concebida pelas 
profissionais como 
fenômeno multicausal, 
destacando a 
alimentação 
inadequada, o 
sedentarismo e os 
aspectos psicossociais 
em sua causalidade. 

Embora as profissionais 
reconheçam a 
importância do cuidado 
integral, interdisciplinar, 
contínuo e em rede, 
identifica-se desafios 
em operacionalizar tal 
entendimento. 

Conz et al., 
2020. 

O cuidado 
experienciado 
por pessoas 
com obesidade 
mórbida nos 
Serviços 
Públicos de 
Saúde 

Compreender a 
experiência de 
cuidados de saúde de 
indivíduos com 
obesidade mórbida 
atendidos em 
serviços públicos de 
saúde. 

A atuação do 
enfermeiro no contexto 
da obesidade consiste na 
prevenção, promoção e 
reabilitação dos 
pacientes, visto que as 
fragilidades mais 
notadas são ausência de 
educação permanente 
sobre obesidade e a 
dificuldade da 
integração na rede 
especializada 
favorecendo ao cuidar 
da saúde por parte de 
uma equipe 
Multifuncional que atue 
nessa população. 

Embora existe a 
importância do 
cuidado integral, 
interdisciplinar e 
continua dos 
enfermeiros no 
contexto da obesidade 
infantil existe a 
necessidade de 
práticas profissionais 
destinadas ao 
enfrentamento desses 
casos, identificando as 
fragilidades da 
educação permanente 
em saúde e a prática 
interdisciplinar e 
intersetorial. 

Sousa et al., 
2021.  

Prevalência e 
fatores 
associados ao 
excesso de peso 
em adultos nas 
capitais e no 
Distrito Federal, 
Brasil, 2019 

Analisar a 
prevalência e fatores 
associados ao 
excesso de peso nas 
capitais e no Distrito 
Federal, Brasil, 2019. 

A prevalência de 
excesso de peso foi de 
55,9%.  Nos homens, 
ela se associou à idade 
de 35-44 anos, devido 
ao consumo de álcool e 
a hipertensão, enquanto 
nas mulheres associou-
se à idade de 45-54 anos, 
hábito de assistir à 
televisão 3h/dia e 
estado de saúde 
ruim/muito 
ruim. 

O excesso de peso em 
mais da metade da 
amostra, associado a 
hipertensão, diabetes 
mellitus e consumo de 
álcool, em ambos os 
sexos. 

Cavalcanti; 
Santos; 
Conceição, 
2022.  

Ações 
educativas para 
a minimização 
dos fatores de 
risco para a 
obesidade na 
população 
adulta 

Relatar as ações 
realizadas para a 
minimização dos 
fatores de risco para 
a obesidade na 
população adulta 
atendida em uma 
unidade de saúde da 
família. 

As ações realizadas 
consistem na 
identificação das 
pessoas obesas ou 
comprar disposição ao 
aumento de peso para 
encaminhar aos serviços 
especializados. 
 

A estratégia de 
conscientização da 
obesidade nos adultos 
pode auxiliar no 
desenvolvimento de 
hábitos saudáveis em 
crianças diante da 
fomentação de 
discussões reais sobre 
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esse contexto de saúde 
pública. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2023. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

A discussão dos estudos consiste em três categorias que relatam a realidade do estudo 

apresentado, onde destacam sobre a atuação da enfermagem quanto profissionais de saúde, na 

prevenção da obesidade e reabilitação dos pacientes; ações para minimizar os fatores de risco para 

obesidade; e descreve os fatores de riscos associados a obesidade na população brasileira. 

 

4.1 Categorias temáticas 

4.1.1 Atuação da enfermagem na prevenção da obesidade e reabilitação dos pacientes 

 

Diante dos estudos analisados, nota-se que a obesidade é um risco incondicional à saúde, e 

por isso é tratado como um problema de saúde pública, necessitando de profissionais e meios que 

possibilitem a melhora do índice mundial, a fim de possibilitar a diminuição de casos de doenças 

como a diabetes.  

Nos estudos de Figueiredo et al., (2020); Sousa et al., (2021), e Ferreira, Szwarcald e 

Damacena (2019), concordam que a obesidade é um fenômeno mundial e sua prevalência ameaça 

a qualidade de vida da população. Assim, o apoio da atenção primária para identificação de 

obesidade se faz necessário, favorecendo a preconização dos casos, destinando ao devido 

tratamento e encaminhamentos para os serviços especializados conforme a demanda encontrada 

(Conz et al., 2020; Cavalcanti; Santos; Conceição, 2022). 

Esses serviços da atenção primária são obtidos pelo profissional de enfermagem com a 

atuação dos enfermeiros em relação à prevenção e ao controle da obesidade, por meio de 

orientações sobre hábitos saudáveis de vida, bem como a minimização dos obstáculos para atuação 

do enfermeiro diante do público obeso. Tendo em vista que a atuação desses profissionais tem por 

finalidade promover o controle do diabetes e prevenção de complicações (Braga et al., 2020; Lima 

et al., 2021; Oliveira; Oliveira; Silva, 2019). 

Figueiredo e colaboradores (2020) relatam ainda que existem fragilidades no atendimento 

dos profissionais de enfermagem a paciente obesos, sendo um desses obstáculos a ausência de 

educação permanente sobre obesidade e dificuldade de integração com a rede especializada. 
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  Os estudos (Braga et al., 2020; Oliveira; Oliveira; Silva, 2019; Conz et al., 2020; Figueiredo 

et al., 2020) corroboram que a promoção da saúde, por meio do profissional de enfermagem à 

pacientes com obesidade, deve além das orientações sobre a importância de uma alimentação 

saudável, prevenção do excesso de peso, realizar ações de vigilância nutricional, a fim de manter o 

acompanhamento de ações destinadas a esse público, além de realizar consultas e solicitação de 

exames, favorecendo o monitoramento do paciente para evitar danos a qualidade de vida, com 

controle antropométrico e incremento da promoção da saúde. 

  Vieira et al., (2018) destaca ainda que se deve inovar o programa direcionado à assistência 

de enfermagem para prevenção e controle de sobrepeso ou obesidade em adolescentes na Atenção 

Primária à Saúde (APS), mais especificamente no ambiente escolar, que é um local de maior 

consumo irregular de alimentos que incidem na obesidade. 

 

4.1.2 Ações para minimizar os fatores de risco para obesidade 

 

Para minimizar os casos de obesidade, deve-se elaborar estratégias que repercutem na 

mudança de hábitos, favorecendo a conscientização dos adultos, para que haja uma mobilização 

do contexto de obesidade nas crianças evitando assim o aumento dos casos e favorecendo também 

a iniciativas, através de orientações educativas voltadas ao público infanto-juvenil (Oliveira; 

Oliveira; Silva, 2019). 

 Destaca-se a diabetes mellitus como fator de risco, cujo acompanhamento eficaz dos casos 

de obesidade e as intervenções educacionais, favorecem uma rotina saudável (Lira et al., 2023). 

Sousa et al., (2021) ainda reforça a importância do monitoramento contínuo e da sustentabilidade 

de programas de promoção da saúde, especialmente no contexto de crise econômica, austeridade 

e pandemia decorrente da COVID-19. Salienta-se que a pandemia aflorou o aumento de crises de 

saúde mental, onde por meios de distúrbios alimentares, aumentou dos casos de obesidade e 

automaticamente de doenças direcionadas a esse problema de saúde. 

 

4.1.3 Fatores de riscos associados a obesidade na população brasileira 

 

 Sendo assim, Figueiredo et al., (2020) destaca que a alimentação inadequada, o sedentarismo 

e os aspectos psicossociais em sua causalidade influenciam negativamente para a obesidade, sendo 

as práticas individuais com orientações sobre alimentação saudável, atividade física e autocuidado 

favorecendo a diminuição dos casos. 
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 Destarte, o consumo de álcool, do excesso de peso e da obesidade, bem como da falta de 

hábitos saudáveis favorece as chances de ter o diagnóstico de hipertensão, diabetes ou de alguma 

doença crônica não transmissível (Silva et al., 2020; Sousa et al., 2021). No entanto, a prevalência de 

problemas de saúde em decorrência da obesidade se dá na maioria dos casos em pessoas adultas e 

idosas, não banalizando os índices que apontam crianças e adolescentes (Ferreira; Szwarcald; 

Damacena, 2019).  

 Torna-se importante ressaltar que com o avanço da tecnologia e as necessidades da 

sociedade, favoreceu ao consumo desenfreado de alimentos práticos e com grande teor de açúcar 

e conservantes, favorecendo ao excesso de peso, principalmente pelo principal consumidor o 

público infanto-juvenil, logo, essa população não está imune a realidade de doenças acometidas 

pela obesidade.  

 Sendo assim, todos os estudos destacam que a obesidade é o principal fator de 

desencadeamento de diabetes em qualquer faixa etária, mas que ocorre principalmente na fase 

adulta, os estudos destacam que o enfermeiro que atua na atenção básica pode evitar o aumento de 

casos de doenças não transmissíveis e que podem comprometer a qualidade de vida, através de 

orientações sobre hábitos saudáveis e direcionamentos a profissionais especializados que possam 

contribuir com a diminuição dos casos de obesidade. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realidade da obesidade no mundo é alarmante e está relacionada a um problema de saúde 

pública, que prejudica severamente as pessoas e as levam ao direcionamento de outras patologias 

que prejudicam de forma avassaladora a qualidade de vida.  Salienta-se ainda, que a obesidade não 

tem uma faixa etária específica de acontecimentos, mas, que em pleno século 21 existe uma 

predisposição visível de pessoas mais jovens com obesidade em decorrência de problemas de saúde 

mental. 

  Essa realidade foi perceptível durante o período pandêmico, onde o público infanto juvenil 

fortaleceu o aumento dos casos de sobrepeso e obesidade, mediante há problemas como depressão 

e ansiedade, bem como a falta de hábitos alimentares. Isso fez com que diminuíssem a faixa etária 

de pessoas que adquiriram doenças não transmissíveis por meio da obesidade, repercutindo assim 

nos casos de pessoas com diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, levando o governo a 

se preocupar com as possíveis intercorrências hospitalares, que elevam os gastos públicos ofertados 

a população. 

Sendo assim, a atenção básica da saúde torna-se um ponto importante, pois, se volta a 

propiciar orientação e direcionamentos especializados, a fim de promover conhecimento as pessoas 
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para evitar tantos casos de obesidade no Brasil, minimizando o número de pacientes com doenças 

não transmissíveis e de óbitos mediante as difíceis patologias adquiridas pelo excesso de peso.  

Portanto, a atenção básica que é a porta de entrada da saúde por meio do profissional de 

enfermagem atua diretamente nas orientações e direcionamentos especializados, a fim de 

possibilitar a minimização dos casos, por meio de ações educativas e esclarecedoras, sobre o 

processo evolutivo da obesidade no organismo e os fatores que a mesma desencadeia para a vida 

do paciente 

Deste modo, conclui-se que a enfermagem faz parte do atendimento básico da saúde e tem 

total proficiência no contexto de orientação para os casos de obesidade, evitando assim doenças 

como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, por meio da promoção educativa de combate à 

obesidade como uma política pública motivacional de qualidade de vida. 

Desta maneira, sugere-se ter mais estudos que permeiem a realidade atual da enfermagem 

na assistência básica a saúde, para conhecer de fato a realidade da população brasileira, a fim de 

possibilitar melhorias na qualidade do serviço ofertado aos pacientes. 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar publicações direcionadas a atuação da 

enfermagem voltadas às pessoas com fatores de risco para obesidade. E de maneira específica 

conceituar a obesidade, como um problema de saúde pública; apresentar os fatores de risco para o 

excesso de peso à saúde; descrever as doenças crônicas relativas à obesidade; e relatar a assistência 

do enfermeiro diante das predisposições a obesidade. 

A presente revisão apresentou algumas dificuldades para construção, diante da falta de 

estudos que retratem a realidade profissional do enfermeiro diante da obesidade, a fim de evitar os 

casos e ajudar os pacientes, visto que é mais abordada por outros profissionais de saúde, entretanto, 

foi obtido alcançado os objetivos propostos que buscavam esclarecer a atuação do enfermeiro 

nesse contexto, bem como obteve-se o conceito concreto sobre obesidade, os fatores de risco e a 

assistência do profissional de enfermagem nesse contexto, sendo fundamental para contenção dos 

casos de maneira educacional na saúde pública. 
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