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PRÓLOGO

El Volumen IX de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, 

Metodológicas e de Investigação”, ofrece una visión integral sobre los desafíos y las 

oportunidades que surgen en las áreas de gestión, salud, ambiente, sostenibilidad e 

innovación tecnológica en el escenario contemporáneo. Reuniendo una variedad de 

estudios que van desde la sostenibilidad financiera hasta la innovación en políticas 

públicas y salud, este libro se propone reflexionar sobre las múltiples dimensiones de la 

evolución social y económica en las sociedades actuales.

En la sección de Gestión, Economía y Desarrollo, los lectores tendrán la 

oportunidad de explorar cuestiones clave que involucran la sostenibilidad en el ámbito 

corporativo y social. Desde el estudio de las condiciones de vida y trabajo de los obreros 

en la industria maquiladora hasta la implementación de sistemas de gestión ambiental 

en las empresas, los artículos presentan numerosos análisis y hasta un menú soluciones 

innovadoras para los problemas de gestión, logística y organización. El impacto de la 

bioeconomía (modelo económico que busca utilizar los recursos biológicos de manera 

sostenible) y las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, también son 

temas tratados, mostrando cómo estas herramientas pueden contribuir a una mayor 

ética y eficiencia en las prácticas empresariales. Adicionalmente se propone como 

resolver uno de los mayores problemas en las ciudades modernas que buscan ser 

sostenibles: la movilidad y el transporte. En los dos casos que se presentan la solución 

incluye la cooperación, tanto para cambiar actitudes y poder compartir vehículos, como 

para compartir una caja común en una cooperativa de transporte. 

La sección dedicada a Educación para la Salud presenta dos casos interesantes. 

Primero sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil, que de manera increíble de más 

de 7000 en Brasil, solo 322 se dedican a la salud. De estas destacamos aquí el instituto 

Vita, dedicado a la atención de atletas de alto rendimiento, que requieren de tratamiento 

ortopédico y fisioterapéutico sin costo. Se analizan las condiciones para fundar una 

sociedad así, como llega a consolidarse y qué contribuciones resultaron de esta iniciativa. 

Segundo, sobre las acciones de las unidades básicas de salud de un municipio de 

Brasil, que buscan generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares. Como 

otras enfermedades crónico-degenerativas, son de enorme impacto en morbilidad y 

mortalidad, por lo que se busca impulsar un cambio en el estilo de vida hacia uno más 

sano y preventivo. Estos estudios no solo presentan los desafíos actuales en el ámbito 

de la salud, sino que también ofrecen ideas para mejorar las prácticas de bienestar en las 

comunidades y garantizar el acceso a servicios de salud más eficaces e inclusivos.



En Educación ambiental y Desarrollo turístico, el volumen profundiza en la 

conexión entre la preservación ambiental y el impacto, mayormente negativo, de las 

acciones humanas. Se revisan los proyectos ambientales de los escolares, que deben 

encontrar una relación armónica con su ambiente, guiados por un equipo docente de 

naturaleza interdisciplinar. También se revisa el proyecto de las comunidades rurales, 

encargadas de la creación sostenible de abejas, cuyo papel es crucial en el balance 

de los ecosistemas, con repercusiones en los animales y en nosotros mismos. A 

continuación se propone un turismo responsable, integrando en uno, los tres modelos 

de turismo, buscando la regeneración, y la participación tanto de la comunidad como de 

los voluntarios. De igual forma se plantea un turismo rural sostenible tanto en paisajes 

naturales que contiene registros rupestres, cuevas rocosas habitadas por homínidos, 

como en complejos arqueológicos prehispánicos, verdaderas maravillas históricas. En 

conjunto nos permiten reflexionar sobre la importancia de integrar prácticas ecológicas 

en la vida cotidiana y en las áreas de desarrollo urbano. La sostenibilidad, en este 

contexto, se considera una necesidad urgente para garantizar un futuro más equilibrado 

entre el ser humano y el entorno.

Finalmente, la sección Innovación y nuevas tecnologías aborda cómo la creatividad 

en estas técnicas ha llegado a tener tan grande impacto en las diferentes áreas de 

nuestras vidas. Desde el uso de sistemas de videovigilancia, de sistemas de baterías 

desmontables y de fácil reparación para áreas rurales, de las redes sociales pendientes 

hasta de la vestimenta de las celebridades, hasta la capacitación en habilidades del siglo 

XXI, los artículos reflejan cómo la tecnología tiene el poder de transformar nuestra manera 

de trabajar, vivir e interactuar con el mundo.

Este volumen busca no sólo presentar los desafíos contemporáneos en las áreas 

de gestión, salud, ambiente y tecnología, sino también ofrecer perspectivas innovadoras 

y soluciones prácticas para un futuro más sostenible, ético e inclusivo. Los autores aquí 

reunidos, con su diversidad de enfoques y experiencias, nos invitan a reflexionar sobre 

el papel de las ciencias sociales, la gestión y la tecnología en la construcción de un 

mundo mejor.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMO: Objetivando desenvolver atividades 
de extensão em pesquisa vinculadas ao projeto 
Educação em Saúde: Sensibilização Acerca 
das Doenças Cardiovasculares, realizou-se o 
acompanhamento de pacientes da Estratégia de 
Saúde da Família em unidades básicas de saúde 
(USB) de Senhor do Bonfim, BA. Desenvolveu-
se um processo educativo por esclarecimentos 
sobre doenças cardiovasculares (DCV) e 
estímulo à mudança de estilo de vida para 
promover o empoderamento e tomada de 
atitudes conscientes e mais saudáveis, 
ajudando os usuários das UBS a tomar 
decisões responsáveis acerca de sua saúde. 
Notou-se que atividades de cunho teórico-
prático em educação junto aos serviços de 
Atenção Primária à Saúde, na Estratégia de 
Saúde da Família do SUS, configura-se numa 
ação simples e eficaz para promoção de 
hábitos mais saudáveis em relação às DCV. 
Esta ação deve ser firmada como alicerce nos 
setores de saúde para redução dos impactos 
de morbimortalidade das DCV e enfermidades 
associadas.
PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde. 
Doenças cardiovasculares. Fatores de risco. 
Atenção Primária à Saúde. 
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AWARENESS ABOUT CARDIOVASCULAR DISEASES IN A BASIC HEALTH UNIT OF 

SENHOR DO BONFIM, BA

ABSTRACT: To aim develop extension activities in research linked to the project 
Health Education: Awareness About Cardiovascular Diseases, patients of the Family 
Health Strategy were monitored at basic health units (USB) in Senhor do Bonfim, BA. 
An educational process was developed to clarify cardiovascular diseases (CVD) and 
encourage lifestyle changes to promote empowerment and conscious and healthier 
attitudes, helping UBS users to make responsible decisions about their health. It was 
noted that theoretical-practical activities in education with Primary Health Care services, 
in the SUS Family Health Strategy, are a simple and effective action to promote healthier 
habits in relation to CVD. This action should be established as a foundation in the health 
sectors to reduce the impacts of morbidity and mortality of CVD and associated diseases.
KEYWORDS: Health education. Cardiovascular diseases. Risk factors. Primary Health Care.

1 INTRODUÇÃO

Em escala global, as doenças cardiovasculares (DCV) assumem fundamental 

importância em saúde pública, pois representam a maior causa de mortalidade e estão 

relacionadas à grande morbidade hospitalar (Précoma et al., 2019). Tais patologias são 

determinadas pela interação entre diversos fatores de risco e de proteção, classificados 

em variáveis modificáveis e não-modificáveis. Quanto às modificáveis, relacionam-

se ao comportamento do indivíduo e ao seu estilo de vida, como hábitos alimentares 

inadequados, sedentarismo e tabagismo. Enquanto os fatores de risco não-modificáveis, 

são condições que não podem ser alteradas, como a idade, sexo e genética. Entretanto, 

ressalta-se que as taxas de morbimortalidade tendem a crescer no Brasil principalmente 

devido à falta de controle dos fatores de risco associados ao desenvolvimento dessas 

doenças (Vasques, 2019).

Nesse ínterim, a educação em saúde se faz necessária com a participação 

ativa de diversos interlocutores/sujeitos em práticas cotidianas preventivas, para que 

seja possível vislumbrar um ambiente que forma cidadãos críticos e informados com 

habilidades para agir em defesa da vida e da promoção da saúde. Nesse sentido, 

percebe-se a necessidade da aplicabilidade de projetos que estejam engajados com a 

finalidade da prevenção e detecção precoce de determinadas doenças em detrimento 

das cardiovasculares. A educação em saúde, por meio de ações de sensibilização, atua 

como um importante instrumento para controle de fatores de risco, ao mesmo tempo 

em que aperfeiçoa o indivíduo nas práticas e no conhecimento e tornando-o agente 

multiplicador de informação na comunidade (Silva et al., 2015). 

As ações de extensão e sensibilização, aqui relatadas, foram propostas como 

subprojeto do projeto geral Fatores e Marcadores de Risco Associados à Aterosclerose 
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e às Doenças Cardiovasculares, dando continuidade aos estudos de avalição de risco 

cardiovascular e prevenção das doenças cardiovasculares em pacientes da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) em Senhor do Bonfim, o qual vem sendo desenvolvido desde 

2012. Sendo assim, o acompanhamento dos pacientes e a sensibilização sobre os riscos 

associados às doenças cardiovasculares, bem como as formas de prevenção, em especial 

pela mudança do estilo de vida, são contribuições que, ao longo do tempo, resultarão em 

redução dos impactos de morbidade e mortalidade na região de Senhor do Bonfim, BA.

Destarte, face a importância epidemiológica das doenças cardiovasculares e 

a sua magnitude social e econômica, como problema de saúde pública em ascensão, 

este trabalho relata as atividades de orientações aos pacientes e à população sobre 

a importância da prevenção e detecção precoce de doenças como Hipertensão 

Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, bem como Aterosclerose e outras Doenças 

Cardiovasculares nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

2 METODOLOGIA

Inicialmente foi realizada a revisão de literatura pertinente para embasamento 

da proposta e planejamento de atividades de extensão, as quais foram aplicadas entre 

o período de agosto/2019 a fevereiro/2020. Estas ações consistiram em orientação e 

aconselhamento sobre DCV aos usuários da UBS localizada em um distrito da Cidade 

de Senhor do Bonfim, BA, independente de sexo, raça e religião, ou motivo da visita à 

unidade. O povoado no qual o estudo foi realizado possui comunidade remanescente 

de indígenas, a qual sobrevive de pequenas culturas de subsistência, de prestação de 

pequenos serviços e de benefícios assistenciais, entretanto, muitos permanecem em 

vulnerabilidade socioeconômica.

Como recurso teórico-prático, utilizou-se o planejamento estratégico situacional 

(PES), elaborado em três momentos que se entrelaçaram: análise de viabilidade, 

programação operativa e indicadores de acompanhamento e de avaliação da programação 

operativa. Na primeira fase, foram definidas as ações necessárias para atingir cada objetivo 

específico, bem como as facilidades e dificuldades. Quanto à segunda etapa, foram 

estabelecidas as atividades e o período para executá-las. Já no terceiro período, definiram-

se o indicador, a fonte de verificação, a periodicidade da coleta e as formas de divulgação. 

Em relação ao material didático-educativo, foram utilizadas peças anatômicas 

plásticas para explanação do conteúdo, aplicação de dinâmicas com perguntas sobre 

o tema abordado e distribuição de folhetos explicativos sobre as doenças associadas 

aos problemas cardiovasculares, bem como palestras para sensibilização, tomada de 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação IX Capítulo 9 115

hábitos preventivos e busca de assistência profissional adequada. Este subprojeto é 

integrante do projeto “Fatores e Marcadores de Risco Associados à Aterosclerose 

e às Doenças Cardiovasculares”, tendo sido aprovado pelo CEP-UNEB pelo parecer 

no. 2.096.650, CAEE no. 64201517.1.0000.0057, estando devidamente cadastrado na 

Plataforma Brasil – SUS.

3 RESULTADOS

No período de agosto a setembro de 2019, foram selecionados e lidos 15 artigos 

selecionados nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, com recorte temporal de 

2014 a 2019. As principais contribuições foram incluídas conforme Quadro 1.

Quadro 1. Estudos incluídos na revisão complementar da literatura.

Autor(es), 
Ano

Título Objetivo Resultados

PRÉCOMA et 
al., 2019

Atualização 
da Diretriz de 

Prevenção 
Cardiovascular da

Sociedade 
Brasileira de 

Cardiologia – 2019

Atualizar as estratégias para 
abordar os fatores de risco 
clássicos que provocam as 

doenças do coração e analisar 
questões também relacionadas 

ao regionalismo do Brasil.

As primeiras páginas da Diretriz 
orientam os médicos a estratificar o 
risco de cada pessoa em relação às 
doenças cardiovasculares e ordena as 
categorias em baixo, moderado e alto 
risco;
Constata que as taxas de mortes por 
doenças cardiovasculares por faixa 
etária estão diminuindo no Brasil, 
mas o número total de óbitos tem 
aumentado devido ao envelhecimento e 
adoecimento da população;

A taxa de mortalidade por doença 
cardiovascular atribuída à falta de 
atividade física diminuiu, nos últimos 
25 anos no Brasil, em 45%, tanto 
para homens, quanto para mulheres, 
enquanto a média mundial esse índice 
ficou em apenas 24% para eles e 
31% para elas. Os estados do sul e 
sudeste apresentaram as menores 
taxas de mortalidade pelo coração, 
devido à inatividade física. Enquanto 
estados como a Paraíba e o Maranhão 
apresentaram as maiores;

Novos conceitos como a necessidade 
de agregar o conhecimento de 
fatores de risco emergentes como a 
espiritualidade, que é abordada pela 
primeira vez como importante fator de 
prevenção; aspectos socioeconômicos 
e ambientais; bem como estratégias 
adicionais como o uso de vacinas contra 
influenza e pneumocócica, por exemplo, 
a fim de reduzir a morbimortalidade;

A hipertensão arterial, o tabagismo e o 
diabetes são os três fatores de risco que 
mais provocam mortes, seguidos pelo 
sedentarismo, sobrepeso / obesidade e 
colesterol alto.
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NÓBREGA, 
Luciana 
Maria 

Bernardo et 
al., 2019.

Características e 
qualidade de vida 
de pessoas com 

diabetes

Caracterizar as pessoas 
com Diabetes Mellitus, 

acompanhadas na Estratégia 
Saúde da Família, segundo as 
variáveis sociodemográficas e 

clínicas.

Descreve-se que 71,8% eram 
do  sexo  feminino; 94,4% tinham >40 
anos; 48,7% revelaram como renda entre 
1-2  salários  mínimos; 57% 
apresentaram  sobrepeso/obesidade; 
85,3% tinham  risco  para complicações 
cardiovasculares; 56,4% referiram 
ter, como  tempo  de  diabetes, menos 
de cinco anos; a  qualidade de vida  foi 
afetada nos itens 13 (não ser capaz 
de fazer o que quer), 14 (ter diabetes), 
15 (perder o controle dos níveis de 
açúcar), 39 (ansiedade e preocupação) 
e  autopercepção  da  qualidade de vida; 
houve associação significativa dos itens 
14 e 15 com o  tempo  de  diabetes  (p = 
0,03 e p =0,05, respectivamente) e do 
item 15 com a renda familiar (p = 0,03).

VASQUES, 
Vivian 

Silveira. 2019.

Adesão ao 
tratamento de 
hipertensos e 

diabéticos em um 
serviço de atenção 

primária à saúde

Avaliar a adesão ao 
tratamento aos medicamentos e 
mudanças no estilo de vida de 

hipertensos e diabéticos de 
unidades de saúde de um 

serviço de Atenção Primária em 
Saúde (APS) de Porto Alegre.

Foram avaliados 667 indivíduos, 
sendo 68% do  sexo  feminino, 
aproximadamente 50% na  faixa 
etária entre 60 e 75 anos de idade, 53% 
viviam com o parceiro e 66,4% tinham 
escolaridades entre analfabetismo e até 
4ª série do ensino fundamental. A classe 
socioeconômica predominante foi a C 
com 59%. Em relação à percepção auto 
referida de  saúde  mais de 60% dos 
indivíduos avaliaram como ruim e 
regular. Em relação à adesão, 453 
indivíduos aderiram a mais de 3 
variáveis analisadas, correspondendo a 
68% de adesão e 32% de não adesão. 
As variáveis com  menor  adesão foram 
a dieta e as consultas com enfermeiros, 
as que apresentaram adesão mediana 
foram o  uso de medicamentos  e a 
prática de atividade física.

VANELLI, 
Chislene 

Pereira. 2018.

Dialogue between 
primary and 

secondary health 
care providers 
in a Brazilian 
hypertensive 
population.

Descrever perfis clínicos e 
epidemiológicos de pacientes 

hipertensos encaminhados 
para uma unidade de atenção 

secundária e avaliar a 
adequação dos critérios de 

referência.

A idade média dos pacientes foi de 59 ± 
13,1 anos e 61,3% eram do sexo feminino. 
Estilo de vida sedentário, consumo de 
álcool e tabagismo foram observados 
em 80,3%, 31,1% e 18,1% dos pacientes, 
respectivamente. Pressão arterial não 
controlada foi observada em 72,5% 
da amostra e 80,1% dos indivíduos 
apresentavam sobrepeso ou obesidade. 
Houve alta prevalência de dislipidemia 
(73,1%), doença cardiovascular (97,5%) 
e taxa de filtração glomerular reduzida 
(49,9%). Trinta e oito por cento dos 
pacientes não preencheram os critérios 
de referência, dos quais aproximadamente 
25% não eram hipertensos.

RAMÔA, A. C. 
et al. 2017

Impact of 
educational 

interventions on 
primary prevention 
of cardiovascular 

disease: A 
systematic review 

with a focus on 
physical activity.

Avaliar a eficácia das 
intervenções de educação em 

saúde na atenção primária, 
destinadas a promover estilos 
de vida saudáveis   nos níveis 

de atividade física e risco 
cardiovascular.

Oito dos 15 estudos mostraram 
melhorias nos níveis de atividade física 
após a intervenção, variando de 5% a 
26% naqueles em que foram detectadas 
alterações significativas entre os 
grupos.  A maioria dos estudos relatou 
efeitos positivos significativos das 
intervenções de educação em saúde 
nos fatores de risco cardiovascular, 
principalmente no perfil lipídico, pressão 
arterial e escore de risco cardiovascular.
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SIREN, R; 
ERIKSSON, 

J. G; 
VANHANEN, 

H. 2016

Observed changes 
in cardiovascular 

risk factors among 
high-risk middle-
aged men who 

received lifestyle 
counselling: a 

5-year follow-up.

Analisar o impacto a longo 
prazo do aconselhamento em 
saúde entre homens de meia 
idade com alto risco de DCV.

Os resultados indicam que o 
aconselhamento individualizado sobre o 
estilo de vida melhora o comportamento 
em saúde e reduz o risco total de DCV 
entre homens de meia idade com alto 
risco de DCV. A melhoria sustentada 
do status dos fatores de risco requer 
comunicação contínua dos riscos com 
os prestadores de cuidados de saúde. 
Estudos de curta duração mostraram que 
as mudanças no estilo de vida reduzem 
o risco de doença cardiovascular entre 
indivíduos de alto risco. Manter essas 
mudanças no estilo de vida e manter 
o menor risco de doença alcançado 
pode ser um desafio. A avaliação de 
risco de doença cardiovascular (DCV) 
e o aconselhamento individualizado 
de saúde para homens de alto risco, 
quando implementados na atenção 
primária à saúde, têm o potencial de 
iniciar mudanças no estilo de vida que 
apoiam a redução de risco. Atingir uma 
redução sustentável no risco de DCV 
requer uma disposição de se envolver 
na comunicação relacionada ao risco, 
tanto dos prestadores de serviços de 
saúde quanto do indivíduo de alto risco.

PULIDO, P. et 
al. 2016

Manejo de 
factores de riesgo 

cardiovascular 
en Venezuela 

mediante 
educación de 
los médicos 

que trabajan en 
atención primaria 

de salud

Medir a eficácia do curso 
chamado IMCARDIO para 
melhorar as habilidades do 
médico no gerenciamento 
da CVRF, incluindo o uso 

de técnicas de mudança de 
comportamento em pacientes e 
avaliar o impacto nos resultados 
de saúde em pacientes sob os 

cuidados desses médicos.

Os resultados mostraram mudanças 
significativas nos médicos em relação 
aos aspectos cognitivos e ao estilo de 
sua prática profissional no manejo da 
CVRF.  Os participantes ficaram muito 
satisfeitos com o conteúdo e o formato 
da intervenção educacional. Da mesma 
forma, encontramos um resultado 
positivo na indução de alterações 
em toda a coorte de pacientes, 
principalmente no perfil lipídico, pressão 
arterial e modificação do estilo de vida.

KALININA, 
A. M. et al. 

2016.

[Results of 
circulatory disease 

detection during 
prophylactic 

medical 
examination of the 
adult population: 

the first two years’ 
experience].

Estimar as taxas de detecção 
de doenças circulatórias (DC) 

durante o exame médico 
profilático da população adulta 
e definir sua associação com 
as taxas de mortalidade e a 
disseminação de fatores de 

risco.

A análise realizada pode fornecer 
evidências da importância do 
monitoramento contínuo do exame 
médico profilático no nível de cada 
unidade de saúde específica para os 
cuidados primários de saúde, a fim de 
melhorar sua qualidade e integridade 
do exame diagnóstico. As diferenças 
inter-regionais encontradas na taxa 
de detecção de DC exigem análise 
detalhada e determinação de suas 
causas, o que garantirá a direção 
preventiva de um exame médico 
inextricavelmente entrelaçado com 
outras medidas de acompanhamento 
ativo para pacientes com as doenças 
identificadas e um risco pelo seu 
desenvolvimento.
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DANTSA, R. 
C. O. et al., 

2016.

Determinantes 
do controle da 

pressão arterial em 
homens assistidos 

na atenção 
primária à saúde

Investigar o controle da pressão 
arterial de homens hipertensos 

atendidos no Serviços de Saúde 
da Atenção Primária em dois 

municípios Paraibanos.

Foi verificado que a maioria 
dos  homens  hipertensos nos 
municípios estudados não está 
sendo acompanhada pelos serviços 
e apresenta  pressão arterial  não 
controlada. São maiores de 60 anos, de 
raça não branca, estão em sobrepeso/
obesidade, tabagistas e não etilistas. 
As variáveis que mantêm relação 
com o  controle  da  pressão  são  raça, 
sobrepeso/obesidade e sedentarismo. 

BAJAJ, H. S. 
et al., 2016.

The Need 
Associated with 

Diabetes Primary 
Care and the 

Impact of Referral 
to a Specialist-

Centered 
Multidisciplinary 

Diabetes Program 
(the NADIR Study).

 Investigar fatores de risco 
metabólico em pacientes 
encaminhados ao LMC 

Diabetes & Endocrinology para 
tratamento do diabetes.

A duração média do diabetes antes do 
encaminhamento foi de 11 anos, e o nível 
basal médio de hemoglobina glicada 
(A1C) foi de 8,8%.  Entre os pacientes 
com níveis não controlados de A1C na 
linha de base, 73% não apresentavam 
valores de A1C ≤7% por até 6 anos 
antes do encaminhamento.  Após o 
encaminhamento, os níveis médios de 
A1C diminuíram para 7,8% em 6 e 12 
meses (ambos p <0,001 vs. linha de 
base).  A participação em programas 
de educação em diabetes melhorou 
de 28% para 67% no pós-parto, e os 
participantes obtiveram reduções de 
A1C significativamente maiores do que 
os não participantes (média de 1,1% vs. 
0,7%, respectivamente).
Os níveis médios de lipoproteína de 
baixa densidade caíram de 2,3 mmol 
/ L no encaminhamento para 1,8 
mmol / L aos 12 meses (p <0,05).  A 
pressão arterial média foi semelhante, 
em 128/75 antes e 129/75 mm Hg 
após o encaminhamento;  no entanto, 
após o encaminhamento, a pressão 
arterial melhorou de 143/89 para 
134/80 (p <0,001) em pacientes com 
pressão arterial previamente não 
controlada.  O uso de medicamentos 
recomendados pelas diretrizes 
aumentou significativamente após o 
encaminhamento.

VAN, K. D. 
B-D. et al. 

2016. 

Personalized 
prevention 

approach with use 
of a web-based 
cardiovascular 

risk assessment 
with tailored 

lifestyle follow-up 
in primary care 
practice--a pilot 

study.

Avaliar a viabilidade de uma 
abordagem de prevenção 

personalizada com o uso de 
uma avaliação de risco à saúde 
baseada na Web para doenças 

cardiovasculares combinada 
com feedback e intervenções 

de estilo de vida sob medida na 
comunidade.

A taxa de participação foi de 29% 
(230/800), dos quais 39% (89/230) 
apresentavam risco aumentado 
de doença cardiovascular e foram 
aconselhados a realizar medidas 
biométricas, das quais 36% (32/89) 
efetivamente.  Destes, 25% (8/32) 
apresentaram aumento da pressão 
arterial (≥140 / 90), 56% (18/32) 
aumentaram o colesterol total (> 6,0 
mmol / l). Um terço dos participantes 
começou a mudar seu estilo de vida, 
20% indicaram planejar fazer isso 
mais tarde;  32% (41/129) aumentaram 
sua atividade física e 28% (36/129) 
estavam se alimentando de forma mais 
saudável.  Setenta e nove por cento 
dos respondentes declararam que sua 
participação era “significativa”.
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LULEBO, A. 
M. et al. 2015.

Assessment of 
hypertension 

management in 
primary health 
care settings 
in Kinshasa, 
Democratic 

Republic of Congo.

Avaliar o gerenciamento da 
hipertensão nos serviços de 

atenção primária à saúde, 
usando as diretrizes do Fórum 

Internacional de Prevenção 
e Controle da HTN na África 

(IFHA).

Dos 102 enfermeiros pesquisados; 
52,9% eram do sexo feminino, com 
idade média de 41,1 anos (DP = 10) 
anos, apenas 9,5% se beneficiaram do 
treinamento no trabalho sobre doenças 
cardiovasculares ou seus fatores de 
risco e 51,7% possuíam orientações 
sobre o manejo da hipertensão. Menos 
de um quarto das enfermeiras conhecia 
os valores de corte de hipertensão, 
diabetes e obesidade. Apenas 14,7% 
conheciam os objetivos terapêuticos 
da hipertensão não complicada. Vários 
dos indicadores de referência imediata 
recomendados pela IFHA não foram 
mencionados. Faltava o conteúdo da 
educação do paciente, evitando o 
estresse, sendo o melhor conselho 
fornecido aos hipertensos. Os anti-
hipertensivos mais utilizados dificilmente 
são recomendados pela IFHA.

SILVA, R. S. 
et al. 2015.

Estratégia de 
saúde da família: 
intervenções de 

enfermagem sobre 
os fatores de risco 
cardiovasculares

Identificar as intervenções 
utilizadas por enfermeiras 
atuantes na estratégia de 

saúde da família na prevenção 
dos fatores de risco para as 
doenças cardiovasculares.

Enfermeiras seguem as recomendações 
utilizadas pelo Programa HIPERDIA 
preconizadas pelo Ministério da 
Saúde, além de estratégias como 
atividades educativas na comunidade 
para conscientização da população, 
ampliação e viabilidade no acesso ao 
serviço e o apoio multidisciplinar. Pôde-
se concluir que a enfermeira é um ente 
essencial no processo de educação em 
saúde, no desempenho de intervenções 
terapêuticas de conscientização quanto 
aos riscos às doenças cardiovasculares 
ao qual a população está exposta, 
contribuindo para relevantes mudanças 
no estilo de vida em prol de uma 
longevidade saudável. 

WONG, C. K. 
H. et al. 2015.

Patient 
Empowerment 
Programme in 
primary care 

reduced all-cause 
mortality and 

cardiovascular 
diseases in 

patients with type 
2 diabetes mellitus: 

a population-
based propensity-
matched cohort 

study.

Avaliar se um programa 
estruturado de educação 

em diabetes, o Patient 
Empowerment Program (PEP), 

foi associado a um menor 
risco de primeiro evento de 

doença cardiovascular (DCV) 
e mortalidade por todas 

as causas em uma coorte 
populacional de pacientes com 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

na atenção primária.

Durante uma mediana de 21,5 meses 
de acompanhamento, 795 (352 
participantes de PEP e 443 não 
participantes de PEP) apresentaram 
um primeiro evento de DCV.  Após o 
ajuste para variáveis de confusão, os 
participantes da PEP tiveram uma taxa 
mais baixa de mortalidade por todas 
as causas [razão de risco (HR) 0,564, 
intervalo de confiança de 95% (IC) 
0,445-0,715;  p <0,001], primeiro DCV 
(HR 0,807, IC 95% 0,696-0,935; p = 
0,004) e acidente vascular cerebral (HR 
0,702; IC 95% 0,569-0,867; p = 0,001) 
do que aqueles sem PEP.
A inscrição no PEP foi associada a 
menor mortalidade por todas as causas 
e menor número de primeiros eventos 
de DCV entre os pacientes com 
DM2.  O benefício CVP da PEP pode 
ser atribuído à melhoria do controle 
metabólico por meio do fortalecimento 
do autocuidado e do aprimoramento da 
qualidade dos cuidados com o diabetes 
na atenção primária.
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No período de outubro/2019 a fevereiro/2020, realizou-se a sensibilização e a 

aferição da pressão arterial (PA) de 64 pessoas, caracterizadas no Tabela 1:

Tabela 1. Caracterização dos usuários sensibilizados em Unidade Básica de Saúde de Senhor do Bonfim, BA, 
Brasil, 2020.

Faixa Etária (idades) Sexo (n) PAS máx - min

18-29 (18-19) F (6/10)

M (4/10)

100x70 mmHg

120x80 mmHg

30-39 (35-39) F (3/6)

M (3/6)

120x70 mmHg

150x80 mmHg

40-49 (41-49) F (7/9)

M (2/9)

130x85 mmHg

110x70 mmHg

50-59 (50-58) F (5/11)

M (6/11)

100x70 mmHg

140x100 mmHg

60-69 (60-69) F (11/18)

M (7/18)

118x70 mmHg 

180x100 mmHg

70-79 (71-79) F (4/10)

M (6/10)

110x70 mmHg

140x90 mmHg

Total 

(18-79 anos)

F (36/64)

M (28/64)

100x70 mmHg

180x100 mmHg

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho permitiu à bolsista atuar como corresponsável pelas atividades de 

extensão e, assim, promover a disseminação de conhecimento e práticas educativas 

inclusivas, reproduzindo informações adequadas sobre Hipertensão Arterial Sistêmica, 

Diabetes Mellitus, Aterosclerose e outras Doenças Cardiovasculares, além da importância 

de incentivar a adoção de atitudes pertinentes sobre hábitos de vida saudáveis, 

possibilitando a diminuição dos agravos por mudança de estilo de vida. Dessa forma, a 

meta do projeto foi alcançada, proporcionando aos usuários das USB o conhecimento 

necessário sobre essas patologias, os quais poderão repassar esses saberes aos 

integrantes das suas respectivas famílias e pessoas circundantes da comunidade, 

proporcionando a melhoria da qualidade de vida dessa população particularmente mais 

vulnerável.

Ademais, considera-se a educação em saúde como um alicerce a ser firmado 

na atenção primária à saúde para atenuar agravos decorrentes das DCV. Nesse 

vetor, percebeu-se que a comunicação com os usuários e a família contribuem para o 

acompanhamento integral e longitudinal dos pacientes com manifestação fatores de 

risco cardiovascular e, consequentemente, para a emancipação do usuário do sistema, 
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considerando-se que é de posse de informações que o indivíduo integra-se ao processo 

saúde-doença, especialmente por conhecer atitudes e meios que lhe proporcionem 

melhor qualidade de vida, adoção de medidas preventivas de doenças, evitando possíveis 

complicações futuras.

Estas práticas devem ser consideradas em diversos contextos, com o intuito de 

realizar construções compartilhadas de saberes. Por conseguinte, é notável a relevância 

que o trabalho representa, em termos de saúde pública e preventiva, para as comunidades 

atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em especial para aquelas pessoas 

provenientes de áreas vulneráveis socioeconomicamente.
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