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Quando tenho um problema fico inquieto, 
durmo tarde e acordo de madrugada, os olhos 
como os de uma coruja, esbugalhados, sem 
um vestígio da sonolência que segue o 
despertar normal, preciso me levantar 
imediatamente! Já pensei em muita coisa, até 
no medo inconsciente da morte, que pelos 
riscos já vividos de morte, deixaram 
lembranças das quais meu cérebro foge. 
Quando supero, a paz volta a reinar. Minhas 
noites são tranquilas.  
Entre uma fase e outra tenho Flávia, sua mão 
que segura a minha embaixo das cobertas. 
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Foto1: Gabriel em Guangzhou, na China (2019). 
O aluguel da bicicleta foi um presente de idosos chineses desconhecidos que se reúnem nesta praça 
para suas atividades comunitárias. 
Fonte: Acervo Pessoal. 

 



 

Se alguém me pedisse para me definir, hoje, eu responderia que sou um 

ativista da pessoa idosa, porque mais do que nunca, os velhos precisam de vozes 

que lutem por eles. Concordo quando Luft (2010) diz que a velhice é apenas outra 

fase, mas a tratamos como algo estanque, um setor final; quando ela fala que 

colocamos a velhice em nosso baú de enganos. Não nos lembramos de que hoje 

vivemos mais e com mais recursos que nossos pais e nossos avós. Eu, como ativista 

da pessoa idosa, defendo que se possa usar o tempo livre sem peso na consciência, 

fazendo escolhas que sejam prazerosas. Somos pessoas comuns que viveram e 

lutaram por muitas décadas por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa. 

Apenas com alguns anos a mais. 

Luft (2010) afirma que pode ser uma idade maravilhosa, e nesta 

dissertação traremos pesquisadores, analisando também o porquê do sentimento 

depreciativo provocado por estereótipos.  

Lembro o velho Emílio Rosa, preto de idade indefinida, que em 2004 

teimava com a filha mais velha que lhe atribuía 90 anos: “eu tenho é 85, pois eu sou 

de 20, ora!!!”. Os cabelos totalmente brancos, braço cortado na picadeira de cana lá 

pelos anos 70. Mas de espírito inquebrantável, otimismo inato, esperança única em 

um futuro melhor, crença no trabalho e na valentia do homem. Este tipo de homem é 

que realmente muda o mundo, acrescenta na história, vive intensamente sua parcela 

neste desconhecido que se chama vida, e não cobra pedágio, não quer títulos nem 

biografia. Apenas vivem com coragem a sua verdade. 

  Este é o tipo de homem que buscamos, garimpando incansáveis, 

atentos ao raio reflexo que deles provém do meio da multidão: os que aguentam o 

peso da própria existência e que, como diz Cora Coralina, “passam pela vida 

removendo pedras e plantando flores”. Este é o tipo de homem que me é espelho. 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 
 
 
Nas últimas décadas, o persistente declínio da taxa de natalidade na maioria das 
regiões do planeta, associado ao aumento da expectativa de vida, suscitou debates 
internacionais que trouxeram proposições para o enfrentamento da nova realidade 
demográfica, no nível do idoso. Ao dar visibilidade à pessoa idosa, suas demandas e 
desafios, evidencia-se a necessidade de estudos multidisciplinares e 
interdisciplinares e enfrentamento de velhos paradigmas, para a promoção do 
envelhecimento ativo. É nesse sentido que caminhou esta pesquisa, que teve como 
objetivo geral explorar as interfaces entre as políticas públicas voltadas à população 
idosa e o Desenvolvimento Regional, na Estância Turística de Batatais SP. Este 
Estudo de Caso tem natureza exploratória, descritiva, com abordagem 
quantiqualitativa. O Trabalho de Campo ancorou-se nos estudos de Neri, Baltes e 
Engler, que fazem uma abordagem teórica sobre o Estilo de Vida e sua influência no 
Envelhecimento Ativo. Foi realizado um levantamento da estrutura que o município 
dispõe para atendimento às demandas da pessoa idosa, com foco em atividades de 
preservação da cognição, como um dos caminhos para o Desenvolvimento Regional. 
A coleta de dados se deu por meio de Análise Documental, Entrevistas Semidirigidas, 
Observação-Participante e registro em Diário de Campo. O corpus constituído foi 
analisado pela técnica Análise de Conteúdo. Os resultados apontaram Fortalezas, 
Fraquezas e Perspectivas. Dentre as Fortalezas, observou-se a importância de 
equipamentos sociais como o CCI Renascer e o Centro de Assistência à Saúde do 
Idoso (CASI), parcerias público-privadas para fornecimento de serviços e interesse 
da gestão em atuar pela lógica das políticas públicas. Dentre as Fraquezas 
identificadas, oferta menor que a demanda, desconhecimento da demanda real, 
fragmentação administrativa, recursos financeiros insuficientes e pouca visão de 
futuro para a transição demográfica nos níveis decisórios. A Pandemia de COVID-19 
foi, também, uma grande fragilidade contingencial, que descontinuou o trabalho, 
agora em processo de retomada. Dentre as Perspectivas, ideias para valoração do 
idoso, ampliação da oferta de vagas, fortalecimento do Fundo Municipal do Idoso, 
discussões para combater a insegurança alimentar, o estabelecimento de um Fórum 
de Diálogo com a sociedade, dentre outros. Ao final do estudo conclui-se que, apesar 
das fragilidades, Batatais tenta atender aos direitos dos idosos, aplicar as Políticas 
Públicas de acolhimento e suprir as necessidades advindas desta fase da vida. A 
demanda, entretanto, deve ser melhor conhecida, assim como os desafios da 
Transição Demográfica devem ser assimilados pelos agentes políticos, públicos e por 
toda a sociedade. À guisa de contribuição, propõe-se a estruturação da gestão 
municipal em Rede, para facilitar e potencializar a comunicação e as fortalezas, 
superando fragilidades, bem como uma série de atividades que podem ser utilizadas 
para dar relevância à pessoa idosa. A dissertação chama atenção para a necessidade 
do estabelecimento de políticas públicas que permitam às pessoas idosas 
desfrutarem uma vida plena, independente e autônoma; com oportunidades de saúde, 
segurança e participação ativa, cumprindo assim os compromissos internacionais de 
Direitos Humanos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, finalmente, 
contribuindo com o Desenvolvimento Regional para todas as idades.  
 
Palavras-Chave: Envelhecimento Populacional, População Idosa, Envelhecimento 
Saudável, Políticas Públicas, Desenvolvimento Regional.  

 



 

ABSTRACT 
 

 
In recent decades, the persistent decline in the birth rate in most regions of the planet, 
associated with the increase in life expectancy, has sparked international debates that 
have brought proposals to face the new demographic reality, at the level of the elderly. 
By giving visibility to elderly people, their demands and challenges, the need for 
multidisciplinary and interdisciplinary studies and confronting old paradigms is 
highlighted to promote active aging. It is in this direction that this research was carried 
out, which had the general objective of exploring the interfaces between public policies 
aimed at the elderly population and Regional Development, in the Batatais Tourist 
Resort. This Case Study has an exploratory, descriptive nature, with a quantitative and 
qualitative approach. The Fieldwork was anchored in the studies of Neri, Baltes and 
Engler, which take a theoretical approach to Lifestyle and its influence on Active Aging. 
A survey was carried out of the structure that the municipality has in place to meet the 
demands of elderly people, focusing on activities to preserve cognition, as one of the 
paths to Regional Development. Data collection took place through Document 
Analysis, Semi-directed Interviews, Participant Observation and recording in a Field 
Diary. The corpus constituted was analyzed using the Content Analysis technique. 
The results highlighted Strengths, Weaknesses and Perspectives. Among the 
Fortalezas, the importance of social facilities such as the CCI Renascer and the Elderly 
Health Care Center (CASI), public-private partnerships for providing services and the 
management's interest in acting according to the logic of public policies was noted. 
Among the Weaknesses identified, supply is lower than demand, lack of knowledge of 
real demand, administrative fragmentation, insufficient financial resources and little 
vision of the future for the demographic transition at decision-making levels. The 
COVID-19 Pandemic was also a major contingency weakness, which discontinued the 
work, now in the process of resuming. Among the Perspectives, ideas for valuing the 
elderly, expanding the number of vacancies, strengthening the Municipal Fund for the 
Elderly, discussions to combat food insecurity, the establishment of a Dialogue Forum 
with society, among others. At the end of the study, it is concluded that, despite the 
weaknesses, Batatais tries to meet the rights of the elderly, apply Public Reception 
Policies and meet the needs arising from this stage of life. The demand, however, 
must be better known, just as the challenges of the Demographic Transition must be 
assimilated by political and public agents and by society as a whole. As a contribution, 
it is proposed to structure municipal management in a Network, to facilitate and 
enhance communication and strengths, overcoming weaknesses, as well as a series 
of activities that can be used to give relevance to the elderly. The dissertation draws 
attention to the need to establish public policies that allow elderly people to enjoy a 
full, independent and autonomous life; with opportunities for health, safety and active 
participation, thus fulfilling international Human Rights commitments and the 
Sustainable Development Goals and, finally, contributing to Regional Development for 
all ages. 
 
Keywords: Population Aging, Elderly Population, Healthy Aging, Public Policies, 
Regional Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quem é o velho? 

De fato, não há um consenso entre os estudiosos do tema, uma vez que 

os fatores envolvidos para a delimitação de um marco único, tais como aqueles 

relacionados à saúde, à produtividade, aos aspectos sociais e psicológicos levam 

esse debate até o terreno da individualidade e da subjetividade. 

Entretanto, nesta pesquisa será utilizado o parâmetro da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que considera a idade de 60 anos para que a pessoa seja 

considerada pertencente à terceira idade (OMS, 2005, p. 06). 

É com base na idade de 60 anos, ou mais, que os estudos estatísticos 

permitem que tenhamos dados unificados sobre o envelhecimento da população 

mundial, do Brasil e de suas regiões e municípios. Tais estudos mostram que em todo 

o mundo a faixa etária que mais cresce é essa, dos maiores de 60 anos, a ponto de a 

OMS estimar que em 2050 haverá no mundo dois bilhões de pessoas idosas, a 

maioria nos países em desenvolvimento (OMS, 2005, p. 8). 

Pelo exposto acima, pode-se inferir que o envelhecimento da população 

é um dos maiores triunfos da humanidade, e também um dos seus grandes desafios 

(OMS, 2005, p. 8). Isso é um fato inegável, uma vez que nunca antes na história da 

humanidade tantos homens e mulheres tiveram uma expectativa de vida tão grande. 

Muitos são os aspectos que colaboraram para isso. Dentre eles estão o avanço da 

medicina, das práticas agrícolas, da redução da mortalidade infantil e a relevância do 

biocapital (DUPAS, 2009) como investidor em pesquisas voltadas para o 

prolongamento da vida. 

Ao mesmo tempo em que uma parcela restrita da humanidade, 

embalada pelos avanços da ciência de ponta, sonha com a imortalidade, há um 

problema inadiável para ser enfrentado: como as sociedades globais se prepararão 

para a necessária transformação a partir da qual a pessoa idosa terá o seu papel e 

prestígio social ressignificado? 

Avaliando a chegada da Velhice das pessoas, nas histórias dos 

diferentes povos da terra, Beauvoir reflete que na maioria das sociedades, homens e 

mulheres temem a velhice, pois o envelhecimento é relacionado ao ocaso, ao fim da 
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existência. O pensamento de finitude da existência humana é considerado 

inconveniente, indesejado e afastado tão logo surge (BEAUVOIR, 2018). 

Dessa forma, falar de envelhecimento – da fragilização do corpo, mente 

e psique – é algo indesejado para grande parte da sociedade. Esse é um dos grandes 

desafios a ser enfrentado, por ser um tabu amplamente enraizado. A inquietação com 

o envelhecimento e a ânsia por manter o viço da mocidade é antiga. 

Isso é de tal forma verdadeiro que quando os Irmãos Grimm, no início 

dos anos 1800, coletaram estórias orais do folclore alemão, dentre elas estava a da 

conhecida Branca de Neve, vítima da perseguição de sua madrasta má quando soube 

pelo seu espelho mágico que a jovem era mais bela do que ela (FRAZÃO, 2020). Seja 

na oralidade do folclore alemão, seja no conhecido mito de Narciso (SIGNIFICADOS, 

s/d), que morreu de fome e sede por não conseguir desviar os olhos da própria beleza, 

o imaginário construído por sociedades diferentes, em diferentes momentos, 

demonstra essa necessidade que a espécie humana tem de burlar o inevitável, de 

evitar aceitar o envelhecimento e viver conscientemente o processo da própria 

existência e de sua finitude. 

Por outro lado, sabe-se que desde os tempos remotos se impôs a 

questão da sobrevivência da espécie humana, diretamente relacionada à 

produtividade, à virilidade, ao vigor físico e mental; aspectos esses situados no 

extremo existencial oposto ao da terceira idade (BEAUVOIR, 2018).  

Cumpre-nos perguntar como diferentes povos, em diferentes épocas, 

lidaram com tal paradoxo. Como as sociedades contemporâneas lidam com essa 

problemática? Qual é o espaço e o papel que nossas sociedades reservam às 

pessoas idosas? Qual é a visão que as pessoas idosas têm de si próprias? Como elas 

podem continuar contribuindo com o desenvolvimento das suas cidades? 

Parece-nos que procurar encontrar algumas respostas para tais 

questionamentos é imprescindível diante da urgência de buscar a desconstrução de 

velhos paradigmas e abrir espaço para a construção, a renovação e o alicerçamento 

de um espaço social ativo, justo e adequado para as pessoas da terceira idade. 

Dessa forma, inicialmente traremos alguns aspectos históricos da 

velhice de diferentes povos, épocas e com diversas estruturas sociais. Pretende-se 

com isso verificar se o aumento da longevidade humana de fato nos coloca diante da 

necessidade de enfrentarmos nossos medos e recriarmos nossa maneira de promover 

a convivência de seres da nossa espécie, de todas as idades. 

https://www.ebiografia.com/irmaos_grimm/
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Indo na contramão da personagem Dorian Gray, do romance filosófico 

O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde (2003), no qual Gray compactua com o diabo 

(como em Fausto, de Goethe) para permanecer jovem e belo enquanto a pintura de 

seu retrato envelhece oculta no sótão, buscaremos trazer à luz aspectos relacionados 

ao envelhecimento populacional, para que se possa encarar o desafio de ir além do 

hedonismo para encontrar o homem pleno e consciente do processo natural da vida. 

Assim, trataremos do desafio do envelhecimento, seja para o Estado, 

para a sociedade, ou para o cidadão idoso. Para isso, primeiramente faremos um 

breve histórico da velhice humana e, em seguida, mostraremos alguns avanços 

ocorridos em áreas afins, principalmente nos estudos gerontólogos, voltados para o 

bem-estar emocional e psicológico do idoso brasileiro com vistas a introduzir uma 

visão sobre o significado do envelhecimento e a desconstrução de estereótipos. 

Apresentaremos as percepções de Beauvoir, Neri e outros 

pesquisadores, sobre o sentimento de incapacidade da pessoa idosa, e a sua 

percepção de menor valia social enquanto cidadã pela queda de sua capacidade de 

trabalho devido ao envelhecimento. Também trataremos de alguns aspectos 

referentes às transformações econômicas e à necessidade de que essas 

transformações sejam contempladas nas agendas das instituições e do Estado. 

Os indicadores populacionais apontam para o envelhecimento da 

população mundial. 

Atualmente na 27ª edição, as World Population Prospects (WPP) 

preparadas e publicadas pela Divisão de População do Departamento de Assuntos 

Econômicos e Sociais (DESA) do Secretariado da Organização das Nações Unidas 

(ONU) permitem acompanhar o crescimento da população mundial com base nos 

censos e informações disponibilizadas pelos países membros, permitindo mapear a 

população mundial de 1950 a 2022, seja por países ou áreas, por faixa etária ou por 

sexo. Permite ainda, a partir de análises de tendências históricas projetar os 

indicadores demográficos mundiais até o ano de 2100 (UN/DESA, 2022). 

No segundo capítulo desta dissertação, que trata do fenômeno do 

envelhecimento, dois indicadores se destacam: a queda das taxas de natalidade e o 

crescimento da população de idosos (UN/DESA, 2022). 

Já tendo apresentado o fenômeno do envelhecimento populacional, 

traremos, no Capítulo 3, a realidade das políticas públicas nas dimensões 

internacional e nacional. 
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Considerando a inversão desses dois indicadores, taxa de natalidade e 

crescimento da população idosa, pelo aumento da expectativa de vida, as Nações 

Unidas vêm trabalhando, junto aos países membros, a necessidade da adoção de 

políticas públicas que objetivem mitigar o impacto social, econômico, nos direitos 

humanos e na saúde pública do significativo aumento da população idosa. E traremos 

a visão do Desenvolvimento Regional como essencial no tratamento deste fenômeno. 

No Brasil, o impacto e a velocidade do envelhecimento da população 

serão maiores do que em países europeus, por exemplo, que vivenciam esse 

processo há mais tempo e têm se preparado, ou lidado com essa realidade há mais 

tempo (UN/DESA, 2022). O esforço para criação e efetivo sucesso da implantação de 

políticas públicas com vistas ao bem-estar do idoso brasileiro não é tarefa simples, 

dadas as diferenças regionais e os modelos sociais já introjetados no pensamento 

coletivo e na cultura brasileira. Nesse sentido, precisamos conhecer os instrumentos 

de apoio, dentro de um contexto interdisciplinar (NERI, 2006), com potencial para 

colaborar com um envelhecer que tenha o bem-estar e a preservação da 

independência e da autonomia do idoso assegurados. 

Ao apresentar a realidade macro das políticas públicas de enfrentamento 

ao fenômeno do envelhecimento, o capítulo introduz algumas ideias que podem ser 

vistas como inovadoras, como a sociabilidade intergeracional e a ocupação como 

possíveis aliadas na promoção do bem-estar do idoso, trazendo os aspectos teóricos 

que sustentam nossa hipótese.  

Dado este estado de coisas, o tema central desta dissertação é 

“Políticas públicas para população idosa e desenvolvimento”. Partiu-se dos problemas 

“como desenvolver estratégias de atenção à pessoa idosa com vistas ao 

envelhecimento ativo e bem-estar?” e “Como as estratégias de preservação da 

cognição e independência da pessoa idosa podem refletir no desenvolvimento 

regional?” 

Os municípios estão considerando essa realidade demográfica nos 

planejamentos de médio e longo prazos? Estão preocupados com o impacto da 

questão cognitiva da pessoa idosa sobre vários aspectos da gestão municipal? Com 

isso em mente, delimitou-se o problema em Estratégias para preservação da cognição 

de pessoas idosas na Estância Turística de Batatais, no interior de São Paulo, em 

2023. Os objetivos e as linhas gerais do método são apresentados a seguir. 
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Finalmente, após toda a apresentação teórica que consubstanciou este 

estudo, o capítulo 4 apresentará o caso do município de Batatais, em relação ao 

fenômeno envelhecimento e seu enfrentamento. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Explorar as interfaces entre as políticas públicas voltadas à população 

idosa e o Desenvolvimento Regional. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as Políticas Públicas voltadas à população idosa existentes em Batatais, 

em 2023; 

b) Descrever as estratégias de preservação da cognição da pessoa idosa, utilizadas 

por tais Políticas Públicas; 

c) Contrastar a oferta atual de programas e projetos de ocupação da pessoa idosa, 

com as demandas reais em relação a esta comunidade;  

d) Propor estratégias de atenção à pessoa idosa em Batatais. 

 
 

1.2 APONTAMENTOS SOBRE O MÉTODO 

 

1.2.1 Natureza do estudo 

 

Este Estudo de Caso tem natureza exploratória, descritiva, com 

abordagem qualitativa. 

Se a abordagem quantitativa permite apresentar os dados, estudos e 

estatísticas que demonstram a origem dos questionamentos do pesquisador, é o 

método qualitativo que oferece as condições para a compreensão do subjetivo. 

Turato (2005, p. 509) compartilha o pensamento de que a metodologia 

quantitativa não é capaz de oferecer todas as respostas quando o olhar do 

pesquisador estiver direcionado para o processo e não para o produto:  
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o método qualitativo não é apenas um modo de pesquisa que atende a certas 
demandas. Ele tem o fim comum de criar um modelo de entendimento 
profundo de ligações entre elementos, isto é, de falar de uma ordem que é 
invisível ao olhar comum. Saliente-se ainda o termo processo, aqui 
particularmente rico, caracterizando o método qualitativo como aquele que 
quer entender como o objeto de estudo acontece ou se manifesta; e não 
aquele que almeja o produto, isto é, os resultados finais matematicamente 
trabalhados. 

 

Segundo Yin (2003, p. 19), os Estudos de Caso são a estratégia mais 

utilizada quando é preciso responder questões do tipo “como” e “por que”, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

Ao demonstrar que o Estudo de Caso é um recurso metodológico eficaz, 

Yin (2003, p. 21) afirma que: 

 

Como esforço de pesquisa, o Estudo de Caso contribui, de forma inigualável, 
para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, 
sociais e políticos. Não surpreendentemente, o Estudo de Caso vem sendo 
uma estratégia comum na Psicologia, na Sociologia, na Ciência Política, na 
Administração, no Trabalho Social e no Planejamento. 

 

Segundo Yin (2003, p. 21), o Estudo de Caso permite uma investigação 

para se preservar as características holísticas e significativas da vida real. Dentre elas, 

esse autor inclui os processos organizacionais e administrativos, as mudanças 

ocorridas em regiões urbanas e a maturação de alguns setores. Para ele, o escopo 

do Estudo de Caso (2003, p. 32) está em permitir a investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto na vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

 Minayo (2002, p. 16), ao se referir às concepções teóricas de 

abordagem, afirma que a teoria e a metodologia caminham juntas, são inseparáveis. 

Enquanto conjunto de técnicas, a metodologia deve dispor de um instrumental claro, 

coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio de 

prática. 

 É exatamente esse instrumental, devidamente apropriado pelo 

pesquisador, o responsável por dar credibilidade aos resultados da pesquisa. 

 Para Gil (2002, p. 129) as etapas a serem seguidas em um Estudo de 

Caso são as seguintes: 

a) Elaboração do projeto inicial 
b) Exploração preliminar 
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c) Formulação do projeto de pesquisa 
d) Elaboração do protocolo que guiará a pesquisa (pré-teste dos 

instrumentos e procedimentos de pesquisa) 
e) Coleta de dados 
f) Análise do material 
g) Redação do relatório e conclusão 

 

Foram essas as etapas que seguimos nesta pesquisa, cujo projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, CAAE 

68406423.6.0000.5384, aprovado por meio do Parecer número 6.010.578, de 19 de 

abril de 2023 (ANEXO 1). O Roteiro de Entrevistas Semidirigidas encontra-se no 

Apêndice 3. 

 

1.2.2 Local de estudo 

 

A área de estudo escolhida foi o município de Batatais, localizado 355 

quilômetros a Noroeste da capital do Estado de São Paulo, com população total de 

58.402 habitantes (2022); IDHM de 0,761 (2010); PIB per capita de R$ 33.118,93 

(2020); 27,5% da população ocupada (2020); salário médio mensal dos trabalhadores 

formais de R$ 2.400,00 (2021), todos considerados bons indicadores de 

desenvolvimento (IBGE CIDADES, 2023). 

A escolha deste município como Caso deve-se ao fato do mesmo ter o 

título de Estância Turística, o que pode sugerir uma predisposição ao turismo e 

escolha como moradia para os maiores de 60 anos.  

Foram incluídos no estudo atores sociais de relevância para a execução 

das políticas públicas de atenção à pessoa idosa, sejam governamentais, do terceiro 

setor, usuários ou agentes.  

Os dados demográficos, secundários, foram coletados em sítios 

institucionais (UN/DESA, 2022; IBGE, 2023; BATATAIS, 2021b) e constituíram os 

dados quantitativos. Para a identificação das políticas públicas disponíveis foram 

realizadas entrevistas individuais com informantes-chave, identificados por meio da 

técnica Bola de Neve. Para descrever as estratégias de preservação da cognição das 

pessoas idosas, além das entrevistas já citadas, foram feitas visitas aos equipamentos 

sociais incluídos, com Observação-Participante e registro em Diário de Campo 

(TURATO, 2005). Todas as entrevistas foram precedidas pela devida leitura e 

assinatura do TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1). 
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As entrevistas foram gravadas, transcritas e posteriormente analisadas 

sob Análise de Conteúdo (MINAYO, 2002) e Análise do Discurso (ORLANDI, 2020). 

O referencial teórico metodológico terá apoio principal no Estudo de Caso segundo 

Yin (2003), Gil (2002) e Turato (2005) e os resultados serão discutidos à luz do 

enfoque no Estilo de Vida, segundo Neri (2006; 2011) e Engler (2011). 

Detalhes sobre o trabalho de campo são apresentados no Capítulo 4, 

onde se descreve o Caso em estudo. 
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2 O FENÔMENO DO ENVELHECIMENTO 

 

Neste capítulo falaremos da velhice humana, dos estereótipos e 

preconceitos existentes desde sempre na raça humana, desde o tempo em que 

tínhamos apenas o que comer no dia, quando éramos caçadores/coletores. Naquele 

tempo em que a caça era a primeira provedora de proteínas, quando rareavam os 

víveres, às vezes com limitações para melhorar no curto período de tempo, os povos 

eram obrigados a descartar "bocas", e as descartáveis eram as velhas, as que não 

podiam mais caçar e prover comida.  

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS E PSICOLÓGICOS 

 

Somos introduzidos ao tema da velhice por Beauvoir (2018) que, citando 

o Buda ainda jovem e encerrado em palácio, depara-se com um velho mal cuidado, 

desdentado, titubeante, e espanta-se. E quando alertado por um súdito de que se 

tratava de uma pessoa idosa, um velho, admira-se por todos ao seu redor tentarem 

esconder dele esta verdade suprema: "todos os humanos ficarão velhos um dia”. 

Sidarta Gautama, o Supremo Buda, teria vivido nos séculos VI a.C. a V 

a.C. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2021). Se, portanto, tomarmos por base o momento 

histórico no qual o fato acima descrito se passa, podemos ir além da primeira 

revelação vivenciada pelo príncipe Sidarta para compreender que cinco séculos antes 

de Cristo, mesmo na fronteira do longínquo Nepal, a velhice era vista como um 

infortúnio e, por isso mesmo, mantida fora do olhar daqueles aos quais Sidarta se 

refere como sendo “seres fracos e ignorantes, embriagados pelo orgulho próprio da 

juventude” e também afastada do convívio do próprio príncipe. 

Muitas sociedades respeitam as pessoas idosas quando estão lúcidas e 

robustas, mas livram-se delas quando se tornam decrépitas e senis (BEAUVOIR, 

2018, p. 56). De fato, a preservação da vida de idosos que detenham conhecimentos 

relevantes em sociedades ágrafas, parece ser recorrente.  

O que se pensa sobre as tradições ancestrais em relação à morte não-

natural de velhos, é mencionado por Beauvoir (2018 p. 59). Estudos etnológicos 

afirmam que, em muitas sociedades ancestrais, os velhos se resignam com a morte 
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que lhes é infligida. A título de exemplo, apresenta um trecho do romance japonês 

Narayama, inspirado em fatos reais: 

 

Em certos rincões do Japão, e até uma época recente, as aldeias eram tão 
pobres que, para sobreviver, era-se obrigado a sacrificar os velhos: eles eram 
transportados para as montanhas chamadas “montanhas da morte”, sendo 
ali abandonados (BEAUVOIR, 2018, p. 59). 

 

A História da Velhice Humana é um tema em aberto; possivelmente 

muitos dos paradigmas atualmente existentes em relação à velhice foram sendo 

fundamentados ao longo deste amplo espaço de tempo. Winandy (2021) descreve 

este paradigma tratando do desconforto trazido pelo envelhecimento, com o termo 

Gerascofobia, que é o medo irracional de envelhecer, trazido aos dias de hoje pela 

história, que aparece quando a sociedade e os idosos sentem a transformação física 

da velhice, o início da dependência e da menor vontade de fazer, e maior de ficar 

assistindo; essa atitude contemplativa o aproxima da morte, do final da vida.  

          Souza (2005) nos diz que os estudos sobre a saúde e o bem-estar na 

velhice seguem duas vertentes: a visão biomédica e a integral, que orientam os 

princípios teóricos de como lidar com o indivíduo, suas necessidades, e as 

intervenções. 

Optamos por adotar a visão de Neri (2018), para quem o bem-estar na 

velhice se insere no paradigma integral de saúde, por ser a que melhor dialoga com a 

presente pesquisa. Tal vertente se ancora nos estudos multidisciplinares e nas 

intervenções interdisciplinares para alcançar o atendimento integral ao idoso, 

objetivando o bem-estar na velhice. 

No Brasil, a busca pela qualidade de vida na velhice conta com vários 

elementos que vêm despertando uma nova sensibilidade. Isso se deve ao aumento 

da visibilidade das pessoas idosas e ao fato da atual geração de idosos viver mais, 

ser mais saudável e mais produtiva. Dando continuidade aos seus estudos, Neri 

(2011) apresenta um terceiro elemento, a que ela se refere como antigo e permanente, 

mas que assumiu nova feição nas últimas décadas: o sonho de ficar velho mantendo 

a juventude. Entretanto, nem todos envelhecem da mesma forma. Para a autora, a 

análise da qualidade de vida na velhice tem como ponto de partida um modelo teórico 

que inclui, como antecedentes, variáveis de risco de natureza socioeconômica, 

educacional, médica e ambiental, controlados por idade e gênero. Esses riscos são 

mediados pelo self e pelo senso de ajustamento psicológico. Há também que se 
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considerar que os anos iniciais da velhice são diferentes dos anos mais avançados, 

quando ocorre uma descontinuidade do funcionamento de velhice inicial, e as pessoas 

tornam-se mais estressadas, mais frágeis diante de comorbidades como surdez e 

perda da visão, com memória mais duvidosa, e nesta fase estão mais próximas da 

demência. Ela alerta que se somam a essas perdas a exposição a demandas 

intrapsíquicas específicas como o medo da morte, como o bem-estar dos entes 

queridos, a preocupação em relação à dependência, solidão, mágoas, tristeza por 

objetivos não atingidos. Dessa forma, o bem-estar exige a atuação dos mecanismos 

de autorregulação do self e do senso de ajustamento psicológico. É o chamado bem-

estar subjetivo da velhice. 

A Figura 1, abaixo, demonstra a interrelação entre as variáveis 

envolvidas na pesquisa de Neri (2011) e a relação do self com o bem-estar subjetivo, 

que está associado ao bem-estar psicológico. 

 
Figura 1 - Variáveis envolvidas na determinação do bem-estar subjetivo na velhice. 
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No centro da complexa rede de elementos que permitem a 

autorregulação e a mediação do indivíduo frente aos mundos interno e externo está o 

self, que é um processo de construção social. O self se desenvolve nas pessoas desde 

o nascimento, e é o modo destas situarem-se no seu ambiente, compreender a 

sociedade em que vivem a partir da família, depois se expandindo, de forma que as 

pessoas vão se localizando em relação ao mundo, esta relação vai preenchendo suas 

experiências pessoais através da memória. Daí a importância da preservação desta 

memória na velhice, fazendo com que a pessoa se direcione sempre sob o ponto de 

vista de suas experiências (NERI, 2011). 

Em relação à vulnerabilidade biológica e psicológica x eventos 

estressantes da vida, Gatz (1988, apud NERI, 2011) conclui que, conforme o 

envelhecimento ocorre e a vulnerabilidade biológica aumenta, após 50 anos os 

eventos de vida estressantes gradativamente ganham maior peso e, após os 65 anos, 

a resiliência aumenta (Figura 2). 

 

Figura 2 - Vulnerabilidade biológica e psicológica x eventos estressantes ao longo da 
vida. 

 

Fonte: GATZ, 1998 apud NERI, 2011. 
  

 
Segundo Brandstädter & Greve (1994, apud Neri, 2011) e Herzog & 

Markus (1999, apud Neri 2011 p.) existem quatro perspectivas sobre as relações entre 

o self, o bem-estar subjetivo e a resiliência psicológica na velhice. Todas são funções 

reguladoras: 
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1. Quanto mais rico e flexível for o self ao interpretar experiências e ao 
criar esquemas para lidar com o ambiente, maior o bem-estar 
subjetivo. 

2. Quanto mais estruturado o sistema de competências do self, melhor 
será a adaptação dos idosos e melhor poderão lidar com a velhice. 

3. Quanto mais estruturado o sistema social do self, que inclui senso de 
aceitação, envolvimento e pertencimento, maior o bem-estar e a 
adaptação. 

4. A competência do self em avaliar a si mesmo e à própria experiência 
por meio de comparação temporal e social funciona como mecanismo 
interpretativo, protetor e de promoção do desenvolvimento pessoal 
(Brandstädter & Greve, 1994; Herzog & Markus, 1999, apud Neri, 
2011, p. 29 e 30). 

Dentro dessas perspectivas, o autoconceito, a autoestima, a autoeficácia 

percebida, o controle percebido, os processos de comparação social, as estratégias 

de seleção, otimização e comparação, além do senso de ajustamento psicológico são 

fundamentais para o bem-estar subjetivo.  

Compreender os caminhos para a garantia da qualidade de vida da 

pessoa idosa passa, portanto, por estudos multi/interdisciplinares. Os estudos de Neri 

(2006; 2011) transitam por diferentes áreas para compreender o caráter subjetivo do 

bem-estar; ela fala em multidimensionalidade, como um outro aspecto de qualidade 

de vida, que é também a capacidade de aplicar várias visões diferentes à vida, e suas 

experiências mais significativas, para o grupo e para o indivíduo. Por isso, a qualidade 

de vida se relaciona a estar bem fisicamente, e psicologicamente, ter segurança 

financeira e ser aceito socialmente.  

Os dados trazidos por Neri (2006; 2011) demonstram a possibilidade de 

aumentar exponencialmente as chances de concluir a vida com felicidade e bem-

estar; aliada à teoria há a prática, que deve ser interprofissional para que a transição 

sem delimitações entre as áreas de atuação ocorra com fluidez. O desafio é que esse 

fazer é social, cultural e coletivo, passa por políticas públicas e pela aceitação de 

paradigmas que desafiem as sociedades a enfrentar a necessidade de abandonar 

antigas visões sobre o envelhecer, a velhice e o velho. Vemo-nos diante da 

necessidade de enfrentarmos estas visões, sabendo que é preciso dissecar os 

preconceitos existentes, levando em consideração que não vivemos como vivemos 

por querermos, e sim por sermos educados daquela forma, os atuais paradigmas são 

nossos porque fazemos parte de determinada sociedade e ela vive daquela forma. 

De Masi (2022) chama paradigmas às conquistas científicas que 

fornecem solução aos problemas gerais de uma forma aceitável durante certo período, 
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porém estas soluções não conseguem explicar todos os problemas existentes, de 

forma que são substituídas por novos conceitos. Quando um paradigma se torna 

incapaz de explicar um número grande de problemas, acontece uma crise na 

comunidade científica que se esforça na superação destes, de forma que são logo 

substituídos pelos novos conceitos/paradigmas. É, então, o tempo de uma nova 

revolução científica, aplicando-se as novas visões e aperfeiçoamentos. 

Em relação ao tema desta pesquisa, percebemos que velhos 

paradigmas precisam ser enfrentados, principalmente quando reforçam estereótipos 

que colocam em risco o bem-estar social, uma vez que dificultam a implantação e 

aceitação de necessárias políticas públicas. Winandy (2021) explica que estereótipos 

são uma visão de grupo, e não são necessariamente negativos, mas no caso do 

envelhecimento sim, são muito negativos, porque dão origem às discriminações, e 

surge daí o que se chama de “etarismo” ou o preconceito com o envelhecer. 

Obstáculos dessa natureza precisam ser enfrentados pela Ciência, pela sociedade, 

pelas empresas sérias e pelo Estado, com o objetivo de proporcionar à população 

brasileira viver bem e envelhecer bem. 

Nesta linha surgiu também a perspectiva life-span, que tem sido 

considerada um marco importante no estudo do envelhecimento e pode ser de grande 

importância nos esforços de lidar com a transformação demográfica vivida atualmente, 

o envelhecimento populacional. É o que afirmam Scoralick-Lempke e Barbosa (2012, 

p. 648), quando esclarecem o significado da perspectiva life-span como uma 

constatação de que o idoso é um ser em constante desenvolvimento e pode, sim, 

aprender durante toda sua vida, e que é perfeitamente capaz de novas atividades, 

dando-lhe novos sentidos, conservando a capacidade cognitiva e fortalecendo seu 

desenvolvimento social. 

A perspectiva life-span teve como seu principal teórico e pesquisador 

Paul B. Baltes, que a define como uma abordagem de orientação dialética que 

colabora com a mudança de paradigma sobre a velhice. Baltes nos traz a discussão 

da Psicologia do Desenvolvimento, e o desempenho intelectual dos idosos (NERI, 

2006, 2011), e essas discussões podem ser consideradas hoje, no Brasil, como uma 

concepção emergente. O paradigma do life-span nos serve para questionar a 

concepção popular que separa o aprendizado da vida em infância, adolescência, vida 

adulta e velhice, vendo essas fases como estanques, separadas umas das outras, 

com início, meio e fim. Ao contrário, a vida humana é marcada pela ontogênese, ou 
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seja, o desenvolvimento do indivíduo se dá de forma contínua, desde a sua concepção 

até a sua morte, 

Baltes, segundo Neri (2006, p.19), afirma que os princípios do paradigma 

life-span de desenvolvimento ao longo de toda a vida surgem com uma forma 

pluralista, e consideram níveis diferentes de temporalidade e dimensões do 

desenvolvimento; é um conceito transacional, dinâmico e contextualista, sendo um 

processo contínuo de desenvolvimento, multidimensional e multidirecional, sofrendo 

influências genético-biológicas, sociais e culturais, normativas e não, com ganhos e 

perdas diante da interatividade do indivíduo com a cultura. E são mudanças 

previsíveis, genéticas e biológicas, que ocorrem ao longo da vida; são psicossociais, 

vividas nos processos de socialização nas quais as pessoas estão inseridas.   

Avançando no sentido de trazer esse paradigma para o contexto social, 

Lima, Silva e Galhardoni (2008, p. 796), citam Rowe e Kahn (1998; 2003) para quem 

o envelhecimento bem-sucedido seria composto por três fatores: 

1) engajamento com a vida; 
2) manutenção de altos níveis de habilidades funcionais e cognitivas; e 
3) baixa probabilidade de doença, e incapacidade (SIC) relacionada à 

prática de hábitos saudáveis para redução de riscos.  
 

De fato, os autores consideram estes fatores essenciais, mas limitados, 

contendo em si “o risco de secundarizar as dimensões socioculturais e coletivas, 

atribuindo a responsabilidade do envelhecimento bem-sucedido ao âmbito particular 

e individual, baseada apenas no autocontrole” (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 2008, p. 

797). Eles concordam com Neri (2006, p. 21), para quem os fatores causais de uma 

velhice bem-sucedida excedem a responsabilidade individual, devendo ser vistos por 

múltiplos aspectos. 

Sendo a velhice mais que uma interpretação biológica, psicológica ou 

social, é uma questão de sociedade, de pessoas vivendo em comunidade, que se 

reconheça a mudança do envelhecer. Essa está relacionada com ter maior 

longevidade com bons níveis de saúde física e mental, boa satisfação com a vida, 

com o controle das dimensões sociais e o senso de produtividade, de participação, 

autoeficácia cognitiva; de a pessoa idosa ter segurança financeira, por isso todos 

devem ser incentivados a possuir recursos econômicos na velhice. Os papéis 

familiares devem ser repensados, e com base nestes recentes estudos gerontólogos 

como os citados acima, Neri (2006, p. 28) defende que o bem-estar e a qualidade de 
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vida são constructos complexos, multifatoriais, e envolvem múltiplas variáveis, 

dimensões individuais e coletivas sobre o envelhecimento.   

Considerada a complexidade dos fatores envolvidos na garantia de uma 

velhice bem-sucedida, consideramos que ter uma ocupação, monetizada ou não, é 

um dos aspectos que permite à pessoa idosa fluir das dimensões individuais para as 

coletivas e vice-versa. Tal possibilidade é, ao nosso ver, um dos fatores responsáveis 

pelo envelhecimento atrelado ao bem-estar. 

 Um dos aspectos que nos preocupa é entender como o estilo de vida, o 

engajamento social e a participação em atividades coletivas, podem atuar na saúde 

neuropsíquica, colaborando para a redução ou o retardamento de demências e 

quadros de depressão, por exemplo. Dessa forma, a relação entre ocupação e bem-

estar pode ter grande relevância. Scarmeas et al. (apud RIBEIRO; YASSUDA, 2011, 

p.198), ao investigarem as atividades de lazer versus o risco de incidência de 

demência, analisaram 1.772 indivíduos norte-americanos com 65 anos acima, vivendo 

em comunidade e que não eram dementes. Esses indivíduos foram analisados 

anualmente em suas medidas neuropsicológicas e suas atividades de lazer, como: 

fazer tricô; ouvir música; caminhar; passear; visitar amigos e ser visitados por esses; 

nível de condicionamento físico; ir a cinemas, restaurantes e eventos esportivos; ler 

jornais, livros e revistas; assistir TV e ouvir rádio; fazer trabalho comunitário e 

voluntário; ir a clubes e igreja. Os resultados mostraram que os fatores de lazer 

agrupados aos fatores físicos, sociais e intelectuais, reduziram significativamente o 

risco de demência, mas o fator intelectual foi associado ao mais baixo risco de 

incidência de demência (RIBEIRO; YASSUDA, 2011). 

  Engler (2011, p. 96) afirma que há um acordo crescente de que, para 

envelhecer bem, é preciso investir no processo sob os pontos de vista ético, 

biodemográfico, sociopolítico e econômico. No mundo cresce o número de pessoas 

atingindo idades biológicas mais altas, com mais anos livres de deficiência e com 

menos doenças, deficiência e morte. E este conjunto de mudanças está exigindo 

novas regras de convívio multigeracional, centrado na solidariedade e na possibilidade 

de serem protagonistas das suas próprias histórias. Os dados demográficos 

confirmam o envelhecimento demográfico em nível mundial; de posse desses dados 

podemos prospectar um cenário indesejado em termos da garantia dos direitos 

humanos e constitucionais, caso as Políticas Públicas falhem ao criar as condições 

necessárias para o envelhecer bem. Portanto, para além do planejamento no curto 
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prazo, famílias, sociedade e governo precisam construir juntos o novo paradigma da 

velhice bem-sucedida, e há muitas razões para investir na velhice bem-sucedida, 

segundo Engler (2011, p. 84): 

 

● Mais gente vive mais, em melhores condições, com mais anos livres 

de deficiência. Somos mais idosos e menos jovens; 

● A compressão e postergação das doenças, da deficiência e da morte 
são possíveis, e a maioria dos idosos NÃO são deficientes; 

● A estabilidade e as capacidades solidárias do número crescente de 
famílias multigeracionais, com novas dinâmicas familiares; 

● O capital humano acumulado de esforço, conhecimentos, experiência, 

participação social e sabedoria tem um valor econômico importante; 

● Idosos produzem e consomem bens e serviços, e muitos são chefes 
de família; 

● A atividade física e a participação laboral acrescentam o bem-estar 
físico, material, mental, intelectual e espiritual do idoso; 

● Intervir é barato e não intervir é caro. 

 

Nesta pesquisa consideraremos a visão de Engler (2011), para quem 

“velhice bem-sucedida” é um processo de vida pessoal e social de viver com energia 

e saúde, com atividade física e mental, participação e integração social produtiva e 

política, e ter satisfação com sua vida e uma boa morte, com a maioria destas variáveis 

atingíveis. Para tanto, é preciso avançar em aspectos que o Brasil ainda caminha a 

passos lentos, seja por Políticas Públicas incipientes, pelo "Custo Brasil", pela falta de 

planejamento eficiente, pela ausência de um projeto nacional que ultrapasse 

mandatos e ideologias, ou, ainda, pela anomia social1. 

Tal perspectiva revela a necessidade de desconstrução de paradigmas 

que atuem como entraves para a introjeção social de razões para investir na velhice 

bem-sucedida, cujas metas são, segundo Engler (2011, p. 121): 

 
● [Construir uma] Cultura prevalente que valorize a velhice, os idosos; 

● [Oferecer] Saúde e capacidade física e mental; 

● [Oferecer] Segurança econômica com proteção social universal, emprego 
decente e acesso a crédito e assistência técnica para empreendimentos; 

● [Oferecer] Acesso a serviços educativos, sociais, saúde; 

● [Garantir] Participação e protagonismo social e político; 

● [Oferecer] Entorno seguro, livre de riscos.  

 
1 Esse importante conceito sociológico, cunhado por Émile Durkheim, caracteriza a interrupção das 

regras morais que enunciam as condições fundamentais da solidariedade social. Para Durkheim, o 
direito e a moral constituem o conjunto de vínculos que movem a sociedade e permitem que os 
indivíduos se agreguem como comunidade. Assim, tudo o que é fonte de solidariedade é moral, tudo o 
que força o homem a contar com outrem, sem os impulsos egoístas, é moral. A negação de tais regras 
morais de solidariedade leva à anomia social, ao isolamento e a decorrentes patologias sociais 
(DURKHEIM, 2019, p.31). 
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2.2. ASPECTOS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Vindo ao encontro da reflexão sobre a urgência de novos paradigmas 

que demonstrem a necessidade do envelhecimento bem-sucedido, temos as questões 

econômicas. Os estudos de Engler (2011) avaliam o impacto do envelhecimento 

populacional sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos países, alertando sobre a 

necessidade da adequação das políticas econômicas para os momentos vindouros, e 

como a América Latina e Caribe estão envelhecendo sob o domínio da pobreza, de 

desigualdade social e de fragilidade das instituições. 

A resposta para essa reflexão passa por análises da dinâmica 

demográfica, pelas perspectivas macro e microeconômicas em relação ao 

envelhecimento e a necessidade da construção de uma economia favorável à velhice 

bem-sucedida. Esse é o percurso seguido por Engler (2011), em relação à dinâmica 

demográfica relacionada à dependência, interdependência e independência que, em 

última análise, são questões relacionadas ao PIB dos países e à sua composição. 

Heliwell (apud ENGLER, 2011, p.114), defende que os fatores de produção devam 

ser compostos por capital, trabalho e tecnologia (pilares da Teoria Clássica), mas 

também pelo capital social. Além de ser importante em si mesmo, Engler (2011) traz 

um outro fator significativo do PIB, que é a movimentação dentro e fora do país e que 

está sujeita a imperfeições e a motivações múltiplas, no que diz respeito ao capital e 

canalização institucional do investimento produtivo, sendo importante lembrar que o 

PIB é aumento da força de trabalho e produtividade. Em outras palavras, a questão 

do déficit ou superávit das contas nacionais ganha uma relevância maior quando 

consideramos o gradativo aumento demográfico das pessoas com mais de 60 anos.  

É importante compreender o impacto do envelhecimento populacional 

sobre as contas nacionais da América Latina e Caribe, comparando estas regiões com 

as de transição demográfica mais avançada. Nestes países mais envelhecidos ocorre 

queda do PIB, associada à redução da população economicamente ativa, da eficiência 

e da intensidade do capital. Considerando a longevidade de pessoas e o conservar 

do equilíbrio macroeconômico, são pressões que precisam ser resolvidas entre a 

demanda e a oferta, contando com crítico equilíbrio entre o consumo e a 

produtividade, e a oferta de mão de obra vinculada à transformação demográfica. 

 A questão precisa ser tratada no nível do Desenvolvimento Regional; 

este contingente populacional afeta a dinâmica da economia como um todo. A mão 
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de obra ativa está diminuindo e o contingente idoso aumentando ao mesmo tempo, e 

não se cria condições de trabalho para esta categoria. Olhando a Ocupação como 

fator importante na composição do bem-estar da pessoa idosa, e considerando que o 

bem-estar é fator importante à saúde física e mental dessa parcela da população, 

notamos a relevância da diminuição da sobrecarga sobre os serviços prestados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

Mais uma vez vemos a necessidade de mudança de alguns paradigmas, 

como aquele relacionado ao consumismo. Se estamos diante da necessidade do 

equilíbrio entre consumo e produção em função do equilíbrio entre as forças 

economicamente ativas e as inativas, temos muito o que refletir sobre conceitos até 

então restritos a outros setores, como por exemplo o conceito de sustentabilidade e 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, que serão 

oportunamente abordados.  

Especificamente considerando a economia, Engler (2011) demonstra 

que o mundo todo será influenciado pela transição demográfica, ou pelo 

envelhecimento da população pelo qual estamos passando, pois estes efeitos 

transcendem as fronteiras nacionais, com interações entre os Hemisférios Norte e Sul. 

A esse respeito vê Eichengreen (apud Engler (2011), p. 95) que o consumo supera a 

produção, esgotando-se os ativos para financiá-lo, e provocando ajustes nos preços 

dos bens e serviços consumidos desproporcionalmente no Norte, enquanto os países 

do Sul devem reduzir sua poupança externa para investir na importação de bens de 

consumo, o que deve reduzir seu crescimento econômico e definir novos patamares 

de equilíbrio entre capital e produto. Neste cenário, a globalização reduz a poupança, 

o investimento e o crescimento econômico mundial. 

Engler observa que o cenário prevê mais dificuldades para o Hemisfério 

Sul, onde se encontram muitos países mais pobres e menos desenvolvidos, do que 

países do Hemisfério Norte. Diante dessa circunstância, Engler (2011, p.96) enxerga 

algumas saídas que podem ser alternativas aos países mais jovens: 

 
1.     Promover, atrair e facilitar investimentos externos que melhorem as 
condições de vida gerais e dos seus idosos; 
2.     Definir e implementar políticas populacionais sociais e econômicas que 
conduzam a equilíbrios macroeconômicos favoráveis e ao crescimento 
econômico sustentado durante e depois da transição para um novo patamar 
de equilíbrio entre as gerações. 
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Em qualquer cenário, contudo, é preciso harmonizar as políticas de 

controle, inflação, renda e equilíbrio de pagamentos com necessidades de bem-estar 

da população idosa. Percebemos, assim, que as políticas econômicas e sociais 

precisam considerar com veemência as demandas do envelhecimento populacional; 

qualquer esforço de adequação das macropolíticas econômicas e sociais deverá ser 

contextualizado pelas políticas públicas, pela cultura e pelos valores orientados à 

viabilização dos objetivos de uma velhice bem-sucedida, como direito inalienável do 

cidadão.  

 

2.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

Em 2022, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da 

Organização das Nações Unidas (UN DESA) apresentou as dez principais conclusões 

das projeções populacionais realizadas pelo WPP (UN DESA, 2022, p. i - iii). A 

primeira conclusão diz respeito ao aumento da população mundial, que continua a 

crescer, embora em um ritmo mais baixo a partir de 2020. Entretanto, a sexta 

conclusão afirma que a população de pessoas maiores de 65 anos está aumentando 

mais rapidamente que a população de menores de 65 anos, de modo que a 

quantidade de pessoas idosas no mundo cresce tanto em número quanto em 

proporção. 

A UN DESA (2022) alerta: 

 

Os países com populações envelhecidas devem tomar medidas para adaptar 
os programas públicos ao número crescente de pessoas idosas, 
nomeadamente através do estabelecimento de sistemas universais de 
cuidados de saúde e de cuidados de longa duração, bem como melhorando 
a sustentabilidade dos sistemas de seguridade social. 

 

Estima-se que até o ano 2050 uma em cada seis pessoas no mundo terá 

mais de 65 anos. Em 2019 os idosos eram 9% da população mundial, em 2022 eram 

10%, e em 2050, presumivelmente, serão 16%. Na América Latina, a projeção é para 

dobrar o número de idosos nesse período, já o número de pessoas acima de 80 anos 

deverá triplicar (UN DESA, 2022). 

O World Population Ageing 2020, também publicado pelo Departamento 

de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN DESA, 2020), alertou 

também sobre a mudança na estrutura etária da população, o aumento da expectativa 
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de vida e a diminuição da fecundidade como a grande mudança demográfica dos 

próximos anos. Todas as regiões do planeta serão afetadas por essa mudança. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que o Brasil será o sexto país do mundo 

em nº de idosos. O município de Batatais não vai fugir a essa tendência, e verá o 

número de idosos da cidade dobrar nas próximas três décadas. Nossa indagação é 

se os atores políticos de Batatais têm essa noção, e de como será essa transição do 

ponto de vista do Desenvolvimento Regional. Não se trata de um filme de ficção, e 

sim de previsões reais de um futuro bem próximo. As Políticas Públicas hoje em vigor 

serão suficientes? Ou será preciso um aprofundamento efetivo para preparar Batatais 

(e mesmo o Brasil) a encarar essas demandas? 

Segundo o Centro Regional de Informação (UNRIC) da ONU, o 

envelhecimento populacional se transformará na mais significativa mudança do 

Século XXI, com implicações transversais em todos os setores da sociedade. 

(Envelhecimento, UNRIC, 2023). Essa perspectiva se baseia na alteração do 

comportamento demográfico observada nos indicadores populacionais mundiais 

decorrentes da gradativa redução da taxa de natalidade concomitante à maior 

expectativa de vida. A Europa foi o primeiro continente a vivenciar a nova realidade, 

porém, resguardadas as características de cada lugar, gradativamente o fenômeno se 

tornou mundial, as variantes relativas a esse cenário levaram a ONU a se posicionar 

firmemente, alertando esta nova realidade que o mundo viverá, e paralelamente a 

essas iniciativas, a Divisão de População do Departamento de Assuntos Econômicos 

e Sociais da Secretaria das Nações Unidas passou a preparar estimativas e projeções 

oficiais sobre a população mundial através do World Population Prospects (WPP) e a 

disponibilizar esses indicadores demográficos para estudos dos países membros ou 

de pesquisadores. 

O espaço temporal das estimativas e projeções compilados nos WPP se 

fixa entre 1950-2100. Os dados apresentados são organizados por região, faixa etária, 

sexo, taxa de fertilidade e estimativa de vida. Apresentando estimativas para 237 

países ou áreas, sustentadas por resultados de 1758 censos populacionais realizados 

nestas nações entre 1950 e 2022, bem como 2.890 pesquisas representativas dos 

níveis regionais, nacionais e global. 

A partir daí, institutos locais, como por exemplo, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), analisam e referendam os dados disponibilizados 

pelos WPP em publicações do IBGE que servem de balizamento para a sociedade. 
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Naturalmente, os estudos locais são acrescidos de outros dados, como por exemplo 

aqueles obtidos através dos censos. 

No caso da população brasileira, Simões (2016) nos diz que saímos de 

um padrão secular de crescimento no século XIX, e que as mudanças demográficas 

começaram a ser mais bem observadas a partir da consolidação do processo de 

industrialização que levou ao êxodo rural. Para o autor, atualmente a radical 

transformação ocorrida no padrão demográfico constitui uma das mais importantes 

modificações estruturais verificadas na sociedade brasileira. Embora este fenômeno 

venha sendo debatido por estudiosos e especialistas, continua sendo pouco 

compreendido pela população e, em parte, pelos formuladores das políticas públicas. 

Ele também observa que a transição de fecundidade no Brasil é uma das mais rápidas 

do mundo, que em consonância com o relatório WPP de 2019 nos permite verificar 

como a associação do fenômeno da queda das taxas de natalidade no Brasil e o 

aumento da expectativa de vida se refletem na estimativa da população absoluta e 

relativa de idosos estratificados em 60 anos e mais; 65 anos e mais; 80 anos e mais 

desse país (Tabela 1): 

 
TABELA 1 - População absoluta (em mil) e relativa (%) de idosos etária, Brasil, 1950 a 2100. 
 

Anos Total 60 anos e 
+ 

65 anos e 
+ 

80 anos e 
+ 

%60 e  
+ 

%65 e 
+ 

%80 e 
+ 

1950 53.975 2.627 1.606 153 4,9 3,0 0,3 

2000 174.790 13.874 9.175 1.429 7,9 5,2 0,8 

2020 212.559 29.857 20.389 4.159 14,0 9,6 2,0 

2050 228.980 67.361 52.026 15.376 29,4 22,7 6,7 

2100 180.683 72.386 61.544 28.210 40,1 34,1 15,6 

Fonte: ALVES, 2020. 

  
Quando observamos que em 1950 a população brasileira com 60 anos 

ou mais correspondia a 4,9% da população e, em 2020 já era de 14% da população 

total, e em 2050 serão cerca de 16% (média para a América Latina), fica clara a 

necessidade de acompanhar atentamente as Políticas Públicas e o avanço da 

legislação para garantirmos que o Brasil esteja preparado, década após década para 
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lidar com os diversos cenários que irão se apresentar, seja para a sociedade em geral, 

seja para as pessoas idosas (LADEM, 2019). 



 41 

3 ENCARANDO DE FRENTE O FENÔMENO DO ENVELHECIMENTO 

 

 

A complexidade das mudanças demográficas apresentadas demanda 

Políticas Públicas para seu enfrentamento.  

Políticas Públicas são estratégias para resolver problemas públicos e 

cumprir o papel norteador do desenvolvimento. A palavra política, aqui entendida no 

sentido que lhe dá a língua inglesa ao designá-la por policy, indica a dimensão 

concreta da “política”. Na policy estão os programas de ação, suas diretrizes para a 

ação (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013 apud BORGES, 2020). 

Aprofundando essa reflexão, Borges (2020) define que as Políticas 

Públicas podem ser entendidas como diretrizes elaboradas visando enfrentar um 

problema público, relevante e coletivo. Para tanto, apresentam-se planos e metas, 

organizados em cada esfera administrativa. Uma Política Pública é um conjunto de 

decisões e não uma decisão isolada. Dessa forma, nem toda decisão política pode 

ser entendida como Política Pública. 

Rua (apud BORGES, 2020) apresenta duas linhas teóricas sobre o 

significado de Política Pública: a multicêntrica e a estadista. A abordagem 

multicêntrica entende que em um ambiente democrático tanto agentes não-

governamentais, como governamentais, podem desenvolver políticas que atendam as 

demandas coletivas. Nessa abordagem, tanto as organizações privadas, 

organizações não-governamentais, organismos multilaterais, redes de Políticas 

Públicas (policy networks), como os atores estatais podem estar à frente das tomadas 

de decisão e das ações. 

Já a abordagem estadista considera que as Políticas Públicas são 

monopólio de atores estatais, tais como designados políticos, autoridades formais 

legalmente constituídas no âmbito da sua competência (HOWLETT; RAMESH; PERL, 

apud BORGES, 2020). Os estadistas entendem que como o Estado detém o 

monopólio das leis, é o único capaz de elaborar Políticas Públicas que realmente 

possam ser seguidas pela população, além de encontrar-se hierarquicamente acima 

de outras instituições burocráticas da sociedade. Ainda que admitam que atores não-

governamentais possam atuar nos processos, não admitem o seu protagonismo. 
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O enfrentamento do envelhecimento demográfico da população 

brasileira exige amplas Políticas Públicas pois, como nos apresenta Borges (2020), a 

Política Pública é uma diretriz elaborada para enfrentar determinado problema de 

enfoque público, pois deve ter a intenção e a resposta a um problema considerado 

relevante para a sociedade geral. Por isso, toma forma através de programas públicos, 

projetos, leis, campanhas, subsídios governamentais, contratos formais e informais, 

entre outros. Estas políticas são caracterizadas pela definição de planos e metas e 

estão presentes nos três entes federativos – União, Estado e Município – de modo a 

convergir em medidas que visam o bem-estar da população. 

Rua (apud BORGES, 2020) esclarece que para a formulação de uma 

Política Pública busca-se conhecer as demandas da sociedade e quais são os 

processos mais adequados para formulá-la e executá-la com eficiência. Trata-se de 

um processo contínuo ao longo do qual os problemas são identificados, respostas são 

formuladas, implementadas e avaliadas. 

Howlett; Ramesh; Perl (apud BORGES, 2020) defendem que diante da 

percepção da existência de um problema (por múltiplos atores), ele deve ser 

identificado, delimitado e definido, o que resultará na compreensão de sua essência e 

de seus efeitos. Há que se refletir sobre as consequências, sobre os obstáculos e 

delinear uma solução em potencial. O percurso traçado para o enfrentamento tem 

início na formação de uma agenda, segue pela tomada de decisões, dá-se início à 

implementação. A avaliação pode ocorrer ao longo de todo o processo pois pode 

sugerir adequações e melhorias necessárias. Além disso, permite verificar se os 

objetivos foram alcançados e as metas atingidas. Ainda segundo estes autores, no 

processo de execução de uma Política Pública faz-se necessário conhecer e 

identificar quais são os indivíduos envolvidos no processo de formulação e tomada de 

decisão. É preciso, ainda, verificar se as ideias de tais atores estão voltadas para a 

solução dos problemas de caráter público. Tais atores impactam de forma direta (ou 

não) os conteúdos e resultados da política pública, através de seu comportamento 

frente ao problema determinado. 

Borges (2020) demonstra que há os atores individuais, tais como 

políticos, burocratas, magistrados e formadores de opinião; os atores coletivos, como 

partidos políticos, burocratas, grupo de interesse, organizações da sociedade e 

movimentos sociais; os atores governamentais, como políticos, designados 

politicamente; burocratas e juízes; e os atores não-governamentais, como grupos de 
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interesse, partidos políticos, meios de comunicação, destinatários da política, 

organizações do terceiro setor e outros parceiros. 

Dentre esses atores, dois são especialmente relevantes para que os 

objetivos deste Estudo de Caso sejam alcançados: os políticos e os designados 

politicamente. Seja por serem essenciais para a abertura das portas da administração 

pública, seja pelos cargos de que estão investidos lhes permitirem propor e aplicar as 

Políticas Públicas que impactam diretamente a vida dos cidadãos, ou ainda por ser-

lhes exigida a visão e a competência para efetuar uma gestão voltada para o curto, o 

médio e o longo prazos.  

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ENVELHECIMENTO NO MUNDO 

 

Diante do cenário detectado, a ONU (UNRIC, 2023) decidiu dar ao tema 

do envelhecimento mundial uma agenda específica, que tem como objetivo primeiro 

nortear as agendas dos países membros para a aprovação de legislação pertinente 

ao tema da pessoa idosa e a criação de políticas públicas que permitam a adequação 

de todos à nova realidade demográfica. 

Inicialmente, segundo a UNRIC (2023), para abordar as questões 

relacionadas com o envelhecimento da população, a ONU convocou a primeira 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, em 1982, que produziu o Plano 

Internacional de Ação de Viena. Dez anos depois, foi aprovada na Assembleia Geral 

das Nações Unidas a Resolução 46/91 de 16 de dezembro de 1991, que traz 18 

direitos das pessoas idosas relacionados à independência, participação, assistência, 

autorrealização e dignidade.  

Dentre os direitos associados à independência estão a garantia de 

acesso à alimentação, à água, à habitação, ao vestuário, à saúde, a apoio familiar e 

comunitário, ao trabalho ou acesso a outras formas de rendimento, à escolha do 

momento de se afastar do mercado de trabalho, a ter acesso à educação permanente 

e a programas de requalificação profissional, a poder viver em ambientes seguros 

adaptáveis à sua preferência pessoal e poder viver em casa pelo tempo que for viável. 

Os direitos referentes à participação tratam de questões 

intergeracionais, inclusivas, de exercício da cidadania e defesa dos seus interesses 

coletivos, tais como permanecerem integrados na sociedade; participarem ativamente 

na formulação e implementação de políticas que afetem o seu bem-estar; transmitirem 
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seus conhecimentos aos mais jovens; prestarem serviços à comunidade; formarem e 

participarem de movimentos e associações de idosos.  

Nos direitos relativos à assistência constam o apoio e proteção da família 

e da comunidade, de acordo com seus valores; o acesso à assistência médica para 

manter ou adquirir o bem-estar físico, mental e emocional, prevenindo a incidência de 

doenças; o acesso a serviços sociais e jurídicos; serem respeitados em sua dignidade, 

crença, intimidade e que a sua qualidade de vida seja assegurada. 

Naqueles direitos associados à autorrealização constam o das pessoas 

idosas poderem aproveitar as oportunidades para o desenvolvimento total das suas 

potencialidades e de terem acesso aos recursos educacionais, culturais, espirituais e 

de lazer da sociedade. 

Outrossim, os direitos relativos à dignidade dispõem que as pessoas 

idosas possam viver com dignidade e segurança, livres de maus-tratos físicos e/ou 

mentais, além de serem tratados com justiça, independentemente de quem sejam. 

 O avanço dessa agenda deu-se em 2002, quando foi realizada a 

Segunda Assembleia Mundial Sobre o Envelhecimento, em Madrid. Seu objetivo foi 

traçar uma política internacional sobre o envelhecimento. Essa Assembleia culminou 

com a adoção de uma Declaração Política e o Plano de Ação de Madrid sobre o 

Envelhecimento. Tal plano Internacional foi um chamado reiterando o compromisso 

de que ocorressem mudanças nas atitudes, políticas e práticas para que se fizesse 

frente ao envelhecimento populacional no século XXI (ONU, 2003). 

Mais do que isso, agendas importantes, como a Agenda 2030 da ONU 

devem ser compreendidas e introjetadas pela população para que o futuro 

demográfico seja sustentável. 

 

3.1.1. O Envelhecimento Ativo como estratégia 

 

O envelhecimento da população é, antes de tudo, uma história de 

sucesso para as políticas de saúde pública, assim como para o desenvolvimento 

social e econômico (OMS, 1999). 

Ao cunhar o termo Envelhecimento Ativo, a OMS pretendeu expressar a 

especificidade de sua visão do como envelhecer. Essa é a definição dada ao termo: 

"Envelhecimento Ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, 
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participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 

que as pessoas ficam mais velhas" (OMS, 2005). 

Pretende-se dar maior longevidade à vida independente, considerando 

o princípio que garantir uma vida mais longeva é uma consequência de todos os 

esforços e conquistas sociais até hoje empreendidos nas mais variadas áreas - saúde, 

habitação, medicina, educação, tecnologia, química farmacêutica, agricultura e outras. 

Devemos estar orgulhosos destas conquistas da raça humana. Mas tais conquistas 

exigem prepararmo-nos para viver mais, convivendo com as limitações físicas, 

emocionais, psíquicas e todo cuidado que a nova realidade requer. 

Portanto, vimos que a ONU tem aprimorado sua visão do 

envelhecimento, e de como encarar a mudança que virá para toda a sociedade 

humana. Não basta conservar a vida, mas é necessário agregar-lhe qualidade. Em 

função disso, a ONU anunciou que o período de 2021-2030 estava sendo declarado 

a Década do Envelhecimento Saudável. Na ocasião, o diretor-geral da OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o anúncio pela ONU da Década do 

Envelhecimento Saudável mandava um sinal claro de que apenas trabalhando juntos 

– ONU e governo, sociedade civil e setor privado - seria possível não apenas adicionar 

anos à vida humana, mas também garantir melhor qualidade de vida a estes anos 

(OMS, Genebra, 2020). 

 

Quadro 1 - Ações da Década do Envelhecimento Saudável nas Américas. 

Ações da Década do Envelhecimento Saudável nas Américas 

AÇÃO I AÇÃO II AÇÃO III AÇÃO IV 

 
Mudar a forma como 
pensamos, sentimos e 
agimos em relação à 
idade e ao 
envelhecimento. 

 
Garantir que as 
comunidades 
promovam as 
capacidades das 
pessoas idosas. 

 
Entregar serviços de 
cuidados integrados e 
de Atenção Primária à 
Saúde centrados na 
pessoa e adequados à 
pessoa idosa. 

 
Propiciar o acesso a 
cuidados de longo 
prazo às pessoas 
idosas que 
necessitem. 

Fonte: OPAS (2023). Elaboração própria. 

 

A Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030) é a principal 

estratégia para alcançar e apoiar ações de construção de uma sociedade para todas 

as idades, e se baseia em orientações anteriores como a Estratégia Global sobre 

Envelhecimento e Saúde da OMS, o Plano de Ação Internacional sobre 

Envelhecimento de Madri e as Metas de Desenvolvimento Sustentável da Agenda da 

ONU 2030. 
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As ações da Década do Envelhecimento Saudável nas Américas estão 

divididas em quatro áreas (OPAS 2023), como se observa no Quadro 1: 

 

Quadro 2 - Preâmbulo da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos 
Idosos: AG/RES.2875 (XLV-O/15). 

Os Estados Partes na presente Convenção, 

Reconhecendo que o respeito irrestrito aos direitos humanos está consagrado na 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e reafirmado em outros instrumentos internacionais e regionais; 

Reiterando o propósito de consolidar, no âmbito das instituições democráticas, um 

regime de liberdade individual e de justiça social, fundamentado no respeito aos direitos 

fundamentais da pessoa; 

Levando em conta que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o ideal do ser humano livre, isento do 

temor e da miséria somente pode ser realizado se forem criadas condições que permitam a cada 

pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, tanto como de seus direitos civis e 

políticos; 

Reafirmando a universalidade, indivisibilidade, interdependência e inter-relação de 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a obrigação de eliminar todas as 

formas de discriminação, em particular a discriminação por motivos de idade; 

Ressaltando que o idoso tem os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que as demais pessoas e que estes direitos, inclusive o de não ser submetido à 

discriminação baseada na idade nem a nenhum tipo de violência, emanam da dignidade e igualdade 

que são inerentes a todo ser humano; 

Reconhecendo que a pessoa, à medida que envelhece, deve seguir desfrutando de 

uma vida plena, independente e autônoma, com saúde, segurança, integração e participação ativa 

nas esferas econômica, social, cultural e política de suas sociedades; 

Reconhecendo também a necessidade de abordar os assuntos da velhice e do 

envelhecimento sob uma perspectiva de direitos humanos que reconheça as valiosas contribuições 

atuais e potenciais do idoso ao bem-estar comum, à identidade cultural, à diversidade de suas 

comunidades, ao desenvolvimento humano, social e econômico e à erradicação da pobreza; 

Recordando o estabelecido nos Princípios das Nações Unidas em Favor das 

Pessoas Idosas (1991), a Proclamação sobre o Envelhecimento (1992), a Declaração Política e o 

Plano de Ação Internacional de Madri sobre o Envelhecimento (2002), bem como os instrumentos 

regionais, tais como a Estratégia Regional de Implementação para a América Latina e o Caribe do 

Plano de Ação Internacional de Madri sobre o Envelhecimento (2003), a Declaração de Brasília 

(2007), o Plano de Ação da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a Saúde dos Idosos, 

Incluindo o Envelhecimento Ativo e Saudável (2009), a Declaração de Compromisso de Port of Spain 

(2009) e a Carta de San José sobre os direitos do idoso da América Latina e do Caribe (2012); 
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Decididos a incorporar e dar prioridade ao tema do envelhecimento nas políticas 

públicas, bem como a destinar e gerir os recursos humanos, materiais e financeiros para obter uma 

adequada implementação e avaliação das medidas especiais implementadas; 

Reafirmando o valor da solidariedade e complementaridade da cooperação 

internacional e regional para promover os direitos humanos e as liberdades fundamentais do idoso; 

Respaldando ativamente a incorporação da perspectiva de gênero em todas as 

políticas e programas dirigidos a tornar efetivos os direitos do idoso e destacando a necessidade de 

eliminar toda forma de discriminação; 

Convencidos da importância de facilitar a formulação e o cumprimento de leis e 

programas de prevenção do abuso, abandono, negligência, maus-tratos e violência contra o idoso, e 

a necessidade de contar com mecanismos nacionais que protejam seus direitos humanos e 

liberdades fundamentais; e 

Convencidos também de que a adoção de uma convenção ampla e integral 

contribuirá significativamente para promover, proteger e assegurar o pleno gozo e exercício dos 

direitos do idoso e para fomentar um envelhecimento ativo em todos os âmbitos, 

Decidem subscrever esta Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos 

Humanos dos Idosos. 

Fonte: OEA, 2015 (p. 3-6). 

A interrelação entre a Área de Ação I e a Convenção pode ser notada no 

Artigo 32 dessa Convenção, onde os Estados participantes acordam em fomentar 

atitudes de inclusão e respeito aos idosos, empoderando-os, e no combate aos 

estereótipos.  

Já a Área de Ação II, ao definir que as comunidades devam promover as 

capacidades das pessoas idosas, os Estados Partes consideram que a amplitude 

dessa ação envolva diversos ambientes, tanto rurais quanto urbanos, determinantes 

no envelhecimento saudável, envolvendo a Rede Global da OMS para as Cidades e 

Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, com espaços amigáveis, onde os idosos 

possam reencontrar suas capacidades, viver e trabalhar, enfim envelhecer bem.  

Gradativamente, essa Rede Global vem sendo expandida ao lado de 

outros trabalhos de promoção ao envelhecimento saudável que têm como objetivo 

garantir ambientes favoráveis ao idoso. Mais de 1.500 cidades e comunidades em 41 

países compõem a Rede Global da OMS para Cidades e Comunidades Amigas das 

Pessoas Idosas (OPAS, 2023). 

A área de Ação III está associada à saúde. Partem do princípio de que 

os sistemas de saúde prestem assistência integral de saúde aos idosos, com cuidados 

primários centrados na singularidade de cada pessoa.  
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Interessa-nos, em especial, conhecer aspectos dos serviços orientados 

à manutenção e melhoria da capacidade funcional, descrita como um atributo da 

saúde, e focam na capacidade intrínseca do indivíduo, nas suas capacidades físicas 

e mentais, atendendo assim a componentes importantes da Década do 

Envelhecimento Saudável. 

E, por fim, a área de Ação IV ocupa-se daqueles idosos debilitados, que 

dependem do cuidado de outrem, e tem direito a um atendimento de longo prazo, a 

cuidados básicos e a viver com dignidade. E para isso é essencial apoiar os 

cuidadores, para que possam prestar cuidados adequados e também cuidar da 

própria saúde. 

Pode-se observar que desde a publicação do Envelhecimento Ativo 

(OMS, 2005), muito se caminhou no sentido de que a população idosa possa, 

efetivamente, ter acesso às políticas públicas destinadas a esse fim.  

 

3.1.2 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

A Agenda 2030 - criada em 2015 para dar sequência aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos para os primeiros 15 anos do Século XXI 

- abarca 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 Metas, a serem 

perseguidas pelos países signatários no período de 2016 a 2030. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são apresentados na 

Figura 3: 

Figura 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 
Fonte: ONU Brasil, 2023. 

 

Tendo em vista a universalidade dos ODS, a instituição HelpAge 

International (2020), que luta pelos direitos da população idosa desde 1983 e que, 
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atualmente tem o status de consultoria junto à ONU e à OMS, entende que as variadas 

agendas envolvendo o envelhecimento saudável da população se inserem nos 

Objetivos seguintes e, em torno deles estruturou suas ações de ativismo: 

 

Objetivo 1 – Erradicação da pobreza 
Objetivo 3 – Saúde e bem-estar 
Objetivo 4 – Educação de Qualidade 
Objetivo 5 – Igualdade de Gênero 
Objetivo 8 –Trabalho decente e crescimento econômico 
Objetivo 10 – Redução das Desigualdades 
Objetivo 11 – Cidades e comunidades sustentáveis 
(HELPAGE INTERNATIONAL, 2020) 

 

A mobilização e alinhamento dos membros da rede se dá através de 

vários canais, inclusive pela disponibilidade de publicações como o guia 

"Envelhecimento e os ODS: Mensagens-chave para garantir políticas inclusivas para 

a idade". Na introdução desse documento, a HelpAge International (2020) esclarece 

que esse guia visa a apoiar e orientar os seus membros na defesa dos seus direitos, 

fornecendo argumentos sólidos para que as pessoas idosas defendam sua posição 

junto aos formuladores de políticas públicas. 

Observamos que o posicionamento da HelpAge International quanto à 

Agenda 2030 é o de seus membros se envolverem diretamente com os governos de 

modo a acompanhar ativamente o processo de criação, implementação e fiscalização 

das políticas públicas concernentes à parcela idosa da população. Nesse sentido, a 

execução da Agenda 2030 oferece a possibilidade de empoderamento do ativismo 

pelo atendimento das demandas da pessoa idosa. 

Para a Instituição, existem quatro maneiras principais pelas quais os 

ODS estão impulsionando a inclusão e os direitos dos idosos:  

 

1. Eles estão influenciando a maneira como os governos, doadores e a 
sociedade civil pensam sobre o desenvolvimento. 

2. Planos de desenvolvimento nacional e outras políticas estão sendo 
revisados para se alinharem com os ODS – uma tendência com potencial 
para transformar a defesa da inclusão de idosos e tornar o envelhecimento 
e os idosos uma parte fundamental das discussões sobre prioridades de 
desenvolvimento para todos os países. 

3. Sistemas sendo implementados para cumprir os ODS (por exemplo, para 
saúde e assistência, proteção social, etc.) devem ser adaptáveis às 
mudanças nas estruturas populacionais para serem eficazes e 
sustentáveis, tornando vital que os governos respondam e se preparem 
para o envelhecimento da população. 

4. Envelhecimento global e desigualdade crescente são duas 
megatendências que devem ser abordadas em conjunto. Isso requer uma 
abordagem ao longo da vida para a formulação de políticas que reduzam 
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as desigualdades que se acumulam à medida que as pessoas envelhecem 
(especialmente para as mulheres) e libere o potencial de milhões de 
idosos de continuarem desempenhando um papel pleno na sociedade. 
(HELPAGE INTERNATIONAL, 2020) 

  

Analisando os ODS e as respectivas metas, o HelpAge International 

(2020) verifica que eles incluem três referências explícitas aos idosos (ODS 2, meta 

2.2 sobre fome e nutrição, e ODS 11, metas 11.2 e 11.7 sobre cidades sustentáveis). 

A instituição acrescenta que, para além dessas três referências, há o compromisso da 

ONU de desagregar os dados por idade em vários indicadores. Ao longo dos ODS 

também há o uso de linguagem inclusiva que se refere a todos: pessoas de “todas” as 

idades e “todas as mulheres e meninas". 

Dentro dessa conjuntura, podemos afirmar que a Agenda 2030 da ONU 

oferece uma oportunidade inédita para o amadurecimento das políticas públicas para 

enfrentar o iminente envelhecimento demográfico. 

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA NO BRASIL 

 

A Carta Magna brasileira, em vigor desde 1988, estabelece os direitos e 

garantias fundamentais (Título II), bem como os direitos e deveres individuais e 

coletivos dos cidadãos brasileiros (Capítulo I). Seu Art. 5º trata da igualdade perante 

a lei, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (BRASIL, 1988). 

Para além dessa igualdade, o Art. 230 da Constituição Federal trata 

especificamente da pessoa idosa. Eis o que determina esse artigo: 

  
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (BRASIL, 1988). 

  

A partir da Constituição Federal de 1988 e também de acordos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário – como as Assembleias e Planos 

supramencionados – a legislação complementar avançou. Com o avanço da lei, o 

Ministério Público Federal tem como zelar, através da exigência do cumprimento da 

lei, para que a população seja atendida em seus direitos. 

Em 1994 foi promulgada a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que 

dispunha sobre a Política Nacional do Idoso e criava o Conselho Nacional do Idoso, 
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além de dar outras providências. O Art. 6º determinou a criação de conselhos 

estaduais, distrital e municipais do idoso, cabendo a esses conselhos zelar pelo 

cumprimento dos direitos da pessoa idosa nos três níveis da federação brasileira 

(BRASIL, 1994). 

Alinhada ao Plano de Ação Internacional sobre o Envelhecimento (2002), 

a principal legislação específica para a pessoa idosa no Brasil foi a promulgação da 

Lei 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Com a nova redação dada 

pela Lei nº 14.423, de 2022, o Estatuto passa a ser denominado Estatuto da Pessoa 

Idosa (BRASIL, 2003; 2022). 

 Para além da garantia dos direitos fundamentais, todas as agendas e a 

legislação decorrente preocupam-se em garantir a longevidade da vida independente. 

Estar idoso é uma consequência de todos os esforços sociais até hoje empreendidos, 

é o prolongamento da vida. Deve-se preparar para viver esta idade, com suas 

limitações físicas, e todo cuidado que ela requer. 

 A participação do Brasil nas reuniões de cúpula da ONU - as cimeiras - 

com votos favoráveis às diretrizes relacionadas às Políticas Públicas voltadas para a 

proteção da população idosa em sua vulnerabilidade, gerou o arcabouço legal 

brasileiro nos três níveis da Federação, criando as condições teóricas para a 

construção da rede de apoio ao idoso na Assistência Social, na Saúde e na 

Previdência. É, entretanto, ainda necessário aprimorar os espaços de garantia e 

proteção social a grupos vulneráveis, incluídos aí os idosos, permitindo, inclusive, o 

empoderamento coletivo da sociedade para que todos se beneficiem da legislação. 

Quatro décadas depois da Primeira Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento, o Brasil avançou em relação às políticas públicas, adotando um 

arcabouço legislativo propício ao atendimento das demandas da população idosa, a 

exemplo das normatizações dos Centro-Dia (CD), Centro de Convivência do Idoso 

(CCI) e das Instituições de Longa Permanência do Idoso (ILPI) no SUAS (SÃO 

PAULO, 2014a; 2014b) e fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde, no SUS 

(BRASIL, 2010). Mas há muito a caminhar.  Nesta linha vem a preocupação desta 

dissertação de buscar delinear a abrangência dessas políticas no âmbito municipal, 

tendo por base o município de Batatais (SP).  
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3.2.1 Cidades Amigas das Pessoas Idosas 

 

O Estado é o grande gestor e articulador das Políticas Públicas para a 

pessoa idosa, mas cabe responsabilidade também à sociedade civil, que tem a tarefa 

de assumir suas funções no sentido de fiscalizar a qualidade dos serviços prestados, 

pois, como afirma Sousa (2016), estabelecer políticas públicas vai muito além da 

implementação de medidas de proteção, mas que devem assegurar a sua devida 

efetivação, visando a inclusão do idoso como cidadão de direitos. 

Em 2007, a Organização Mundial de Saúde criou a Rede Mundial de 

Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas que reúne em torno de 1.000 

cidades do mundo alinhadas com os princípios de Envelhecimento Ativo, sendo, até 

o momento, 32 no Brasil (Anexo 2). Iniciativas similares foram surgindo desde então. 

No Brasil, o Projeto de Lei (PL) 1313 de 2011, atual PL 402/2019 propôs a instituição 

Cidade Amiga do Idoso. Esse projeto tem tido tramitação lenta. Foi arquivado, para 

ser posteriormente desarquivado. No momento se encontra aguardando o parecer do 

Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara 

dos Deputados (BRASIL, 2023). 

 No âmbito do Poder Executivo Federal, o Decreto nº 9.328, de 3 de abril 

de 2018 instituiu a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (EBAPI). A EBAPI foi 

construída com base em metodologia proposta pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), tendo experiências nacionais bem-sucedidas como referência. Está 

fundamentada em ações intersetoriais e interinstitucionais. Posteriormente, este e 

outros atos normativos que dispõem sobre a temática da pessoa idosa foram 

consolidados no Decreto No. 9921/2019, ainda em vigor (BRASIL, 2018). 

Paralelamente, o governo paulista criou, em 2012, o Programa São 

Paulo Amigo do Idoso, através do Decreto Nº 58.047, de 15 de maio de 2012 (SÃO 

PAULO, 2012). Em 2021, o Decreto No. 66.346, de 21 de dezembro de 2021 alterou 

o nome do Selo, que passou a se chamar Selo Paulista da Longevidade. O Programa 

se estrutura em quatro pilares: Proteção, Educação, Saúde e Participação (SÃO 

PAULO, 2023). Estas dimensões buscam sintetizar o conceito do envelhecimento 

ativo da Organização Mundial de Saúde - OMS. Para a gestão, foi criada a Comissão 

Inter Secretarial que certifica os municípios que adotam boas práticas públicas 

voltadas para a pessoa Idosa. A metodologia consiste na possibilidade de o município 

ser certificado com quatro níveis de selos (Figura 4). 
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Figura 4 - Estágios do Selo Paulista de Longevidade. 

 

Fonte: Guia de orientações técnicas – São Paulo Amigo do Idoso (2022). 

 

Outrossim, há certificações desenvolvidas pela iniciativa privada. Um 

exemplo é Cidade Para Todas as Idades, proposta pelo Centro Internacional de 

Longevidade Brasil (ILC-BR) como um modelo brasileiro de cidades amigas do idoso 

(ILC-BRASIL, 2023) O ILC-BR é uma entidade sem fins lucrativos que assessora 

municípios brasileiros para que se certifiquem junto à Rede Mundial de Cidades e 

Comunidades Amigas das Pessoas Idosas da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
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4 O CASO DE BATATAIS, O MUNICÍPIO DE ESTUDO 

 

Ao iniciar nossa pesquisa de campo na cidade de Batatais (SP), 

tomamos por princípio que: 

 

o envelhecimento da população e a urbanização são duas tendências globais 
que, em conjunto, constituem forças fundamentais que estão a moldar o 
século XXI. À medida que as cidades crescem, aumenta a sua percentagem 
de residentes com idades superiores a 60 anos (OMS, 2009). 

 

Entretanto, cada município tem suas especificidades, nesse sentido 

torna-se necessário conhecer o perfil histórico de Batatais (SP), bem como os perfis 

demográfico e socioeconômico os quais darão subsídios às nossas análises. 

 

4.1 PERFIL HISTÓRICO DE BATATAIS (SP) 

 

Segundo o IBGE Cidades (2023), a origem de Batatais se confunde com 

o desbravamento do interior do Estado de São Paulo, quando, no século XVI os 

bandeirantes Afonso Sardinha e seu filho João do Prado, juntamente com Bartolomeu 

Bueno da Silva, e outros, começaram a percorrer o chamado “Caminho dos 

Guaiases”. 

Foi ali nas paragens de Batatais, território habitado pelos índios caiapós, 

que paulistas vindos de São Paulo, Itu, Santos e São Vicente, atraídos pela 

descoberta de ouro em Goiás, acabaram por se estabelecer e formar fazendas que 

se expandiram e cresceram com o tempo. Houve ainda povoadores provenientes de 

Minas Gerais, quando as regiões auríferas entraram em declínio e muitos moradores 

daquelas áreas passaram a buscar outras fontes de sobrevivência ao longo do 

Caminho dos Guaiases. 

A exemplo do que ocorreu na grande maioria das cidades brasileiras, o 

processo de formação da cidade se deu por etapas. Inicialmente, na região, que 

pertenceu à Sesmaria de Batatais, concedida à Pedro Rocha Pimentel, em 1728, 

formou-se um povoado que foi transformado na freguesia do Bom Jesus dos Batatais, 

por Alvará de 1815.   

Cinco anos depois, em 1820, o povoado foi transferido para o local 

denominado Campo Lindo das Araras, ao lado do Ribeirão das Araras, desta vez com 
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nome de “Senhor Bom Jesus da Cana Verde de Batatais”. O topônimo Batatais, 

segundo Theodoro Sampaio, é de origem tupi, podendo significar cana “brava ou fruto 

duro” (ybá-tãtã), ou “cobra de fogo” (mboy-tatã), que na crença indígena era o gênio 

protetor dos campos contra incêndios. 

O povoado foi elevado à freguesia com a denominação de Senhor Bom 

Jesus de Batatais, por Resolução Régia de 15 de março de 1814 e Alvará de 25 ou 

28 de fevereiro de 1815, no Município de Mogi-Mirim. Essa freguesia foi incorporada 

ao Município de Franca por Portaria datada de 21 de outubro de 1821. Em 1839, foi 

levada à categoria de vila e desmembrada de Franca com a denominação de Batatais. 

Finalmente, por força da Lei Provincial nº 20, de 8 de abril de 1875, tornou-se categoria 

de cidade, por ter sido elevada à comarca. 

Passado mais de um século, em 1994 a cidade recebeu o título de 

Estância Turística, que mantém até os dias atuais. 

 

4.2 PERFIL SOCIOECONÔMICO DE BATATAIS (SP) 

 

Segundo a Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão 

Preto – ABAG/RP (ABAG-RP, 2023), o agronegócio está presente em Batatais desde 

que, em 1875, a então Freguesia do Senhor Bom Jesus de Batatais se tornou 

comarca. Naquela época, a produção leiteira, embora subsistente, dava os primeiros 

passos para se tornar, décadas depois, o símbolo econômico deste município de 

849,526 km² de área, localizado a 354 quilômetros da capital paulista. 

Batatais sempre trilhou seu desenvolvimento a partir da atividade 

agropecuária, em parte porque suas terras são 50% latossolo roxo e 50% latossolo 

vermelho-amarelo, bastante férteis, e também porque a topografia plana permite a 

mecanização em praticamente todas as áreas. A excelência dos solos fez de Batatais 

um polo produtor de café, milho, soja, arroz, feijão, cana-de-açúcar e sorgo. 

O agronegócio é, sem dúvida, a mola propulsora do mercado de trabalho 

local. Ao menos 12 mil, dos 24 mil habitantes da população economicamente ativa de 

Batatais, trabalham no setor. Levantamento do Ministério do Trabalho e do Emprego, 

mostra que o agronegócio é o setor que mais emprega na cidade. Em janeiro de 2021, 

enquanto a construção civil admitiu novos 96 funcionários e a administração pública 

contratou outros 34, o setor agropecuário arregimentou 122 trabalhadores.   
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Segundo dados do IBGE Cidades (2023), em 2021, em Batatais, o 

salário médio mensal era de 2,5 salários-mínimos e o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) era 0,761 em 2010, considerado alto, pois está entre 0,700 

e 0,799. 

 

4.3 O FENÔMENO DO ENVELHECIMENTO EM BATATAIS (SP) 

 

A seguir serão apresentadas características do percurso metodológico 

envolvido no trabalho de campo, e dados quantitativos a respeito da população idosa 

e dos serviços ofertados em 2023. 

 

4.3.1 O Trabalho de Campo 

 

O Trabalho de Campo ancorou-se nos estudos de NERI (2011), de 

Baltes et al (apud Neri, 2006, 2011), e Engler (2011), que fazem uma abordagem 

teórica sobre o Estilo de Vida e sua influência no envelhecimento ativo. São exemplos 

dessa abordagem a perspectiva life-span e os mecanismos de Seleção, Otimização e 

Compensação (SOC); o conhecimento do self; e o processo de envelhecimento sob o 

ponto de vista ético, biodemográfico, sociopolítico e econômico. A pesquisa de campo 

também considerou a legislação vigente no Brasil, relacionada à Saúde e Bem-estar 

da Pessoa Idosa, além da garantia dos direitos desse segmento da população. 

A investigação exploratória pautou-se em conhecer como o Estado está 

estruturado no município de Batatais-SP, em relação à Saúde, à Assistência Social e 

Cidadania, à Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Eventos, à Educação, ao 

Planejamento, Serviços Públicos e Obras, e aos Recursos Humanos. Nosso objetivo 

inicial foi conhecer como os diferentes setores que compõem o governo consideram 

a pessoa idosa ao definirem/implantarem as Políticas Públicas. Também nos 

interessou entender como os diferentes atores governamentais e não-governamentais 

dialogam entre si, para otimizarem a qualidade e abrangência dos serviços prestados, 

considerando a importância destas políticas para o Desenvolvimento Regional.  

Para identificar as políticas públicas voltadas à população idosa em 

Batatais, iniciamos mapeando a estrutura organizacional do governo municipal, que 

tem como finalidade atender ao interesse público do munícipe, e o faz por meio de um 
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conjunto estruturado de órgãos e agentes, conforme Lei Complementar 56/2021 

(BATATAIS, 2021a).  

No processo de coleta de dados, utilizamos um roteiro semidirigido 

(APÊNDICE 3), para compreender a percepção que estes têm dos serviços e 

programas oferecidos aos idosos em Batatais. A partir de contato inicial com uma 

pessoa residente na cidade, e utilizando a técnica de Bola de Neve para indicação de 

informantes-chave (TURATO, 2005), chegamos a realizar 48 entrevistas (9 gestores, 

18 servidores municipais, 17 usuários e 4 não usuários), colhendo opiniões, 

observando o bem-estar físico e mental dos entrevistados, usuários ou não dos 

serviços ofertados e como é o acolhimento da categoria social das pessoas idosas 

necessitadas destes serviços em Batatais-SP.  

 Para analisar o material obtido a partir das entrevistas realizadas, procedemos 

à Análise do Discurso (ORLANDI, 2020 apud BORGES, 2020) e Análise de Conteúdo 

(MINAYO, 2002), definindo o corpus, fazendo uma primeira análise do material, e 

finalmente elaborando recortes discursivos que nos permitiram avançar no 

entendimento e nas entrelinhas do discurso. A Análise do Discurso não procura 

atravessar o texto para encontrar o sentido, ela busca perguntar o seu significado, 

visto que o texto é uma totalidade com sua qualidade particular e com sua natureza 

específica. 

  A diversificação da natureza dos entrevistados buscou captar diferentes 

pontos de vista acerca do mesmo objeto: a compreensão de como o município de 

Batatais está lidando com o envelhecimento de sua população, assim nosso corpus 

reflete melhor a realidade.  

 As entrevistas foram realizadas entre 29 de maio a 02 de agosto do ano 2023, 

tendo sido codificadas com a letra E, e um número sequencial. A fim de fortalecer o 

anonimato, os códigos não discriminam o papel público de cada entrevistado. 

Iniciamos com entrevistas a gestores, passando após aos trabalhadores/servidores 

municipais, entremeando com os usuários que encontramos nas atividades oferecidas 

e fora delas, até nas casas de aposentados não usuários. 

 O entrevistador foi recebido cordialmente por alguns entrevistados, e 

reservadamente por outros, alguns estavam à vontade e outros tensos e reprimidos. 

Enquanto (E02, E04, E05, E16, E23) não mediram esforços para esclarecer qualquer 

dúvida do entrevistador, outros não queriam sequer assinar o TCLE temendo 

comprometer-se (E01, E20), outros com dúvidas dos serviços prestados (E22), e 
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também havia os que não tinham conhecimento ou convicção dos assuntos 

perguntados (E9, E17, E39). Com os usuários havia, em algumas ocasiões, uma certa 

desconfiança, como quando se pedia para que assinassem o TCLE. Houve uma 

desistência em dar entrevistas (E11) e percebemos o desconhecimento dos direitos 

dos idosos pelos usuários (E15). Procuramos fazer as entrevistas no local de trabalho, 

e ou após as atividades, tais como Rodas de Conversas, JOMI (Jogos da Melhor 

Idade). Quando falamos das Políticas Públicas voltadas à pessoa idosa, a grande 

maioria as desconhecia, e não conheciam o funcionamento da maquina pública (E7, 

E9, E17). 

 

4.3.2 Dados demográficos e oferta de serviços 

 

O censo demográfico de 2022 aferiu que a população era de 58.402 

habitantes e a densidade demográfica, no mesmo ano, era 68,75 hab./km².  

A avaliação ambiental do IBGE Cidades (2023) demonstra que o 

município oferece boas condições à população pois “97,2% de domicílios têm rede de 

esgoto sanitário adequado, 97,3% com arborização adequada e 52,3% com 

urbanização adequada (bueiro, meio fio, calçadas e pavimentação)”. 

Os dados obtidos pelo censo populacional de 2010 indicavam que a 

pirâmide etária de Batatais (SP) seguia as mesmas características que a pirâmide 

etária nacional. Entretanto, a partir de 1990, o índice de natalidade do município 

esteve um pouco abaixo da média nacional. A Figura 5 mostra como a população 

municipal estava distribuída em 2010. 

 
Figura 5: População, por faixa etária. Batatais, 2010. 

 
Fonte: IBGE EDUCA, 2023. 
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Outro indicador, o Índice de Envelhecimento, mostra que a proporção de 

pessoas maiores de 65 anos em relação aos menores de 15 anos, dentre os 

residentes em Batatais, está em ascensão: elevou-se de 56,86 para 70,79, no período 

entre 2015 e 2020 (BATATAIS, 2021b).  

Considerando os dados do Censo de 2010, em que constavam 7.807 

pessoas idosas com 60 anos ou mais, verificamos que esse contingente correspondia 

a 13,82% do total (IBGE, 2010). Pelos dados atualizados da Secretaria Municipal de 

Saúde (SEMUSA), a população de maiores de 60 anos em 2023 é de 11.9842 

pessoas, o que eleva o percentual de idosos para possíveis 20,5% da população atual. 

Já o Censo Demográfico de 2022 revelou uma população geral residente 

de 58.402 habitantes, e diminuição na velocidade do crescimento populacional. Os 

dados estratificados por idade, ainda não disponíveis, apontarão o percentual oficial 

de idosos dentre os residentes em Batatais. Frente à transição demográfica que se 

verifica em todo o mundo, a estimativa é de crescimento da proporção de idosos na 

população batataense, o que torna mais premente que a administração pública e a 

sociedade se preparem para este fenômeno. 

A despeito do número atual de idosos não ser ainda divulgado pelo 

IBGE, o Quadro 3 mostra o contraste discrepante entre as estimativas demográficas 

atuais e futuras, e a oferta de programas para a pessoa idosa em 2023, em Batatais. 

 
Quadro 3 - Estimativas populacionais atuais e futuras de pessoas idosas e a oferta de programas para 
o mesmo público em Batatais (SP), em 2023. 

Total pessoas 
idosas 

(Censo IBGE 
2010) 

Pessoas idosas 
em 2023 

(SEMUSA) 

Estimativa 
Pessoas idosas 

2030 
(SEADE) 

Estimativas 
Pessoas idosas 

2050 
(SEADE) 

Total aproximado 
de pessoas 

atendidas pelos 
programas de 
governo em 

agosto de 2023 

 
7.807 

 
11.986 

 
13.981 

 
19.802 

 
1.000 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do IBGE, SEMUSA e SEADE. 

 

A título de comparação, pode-se ver na Figura 6, na projeção da 

população brasileira até o ano 2100, a evolução do envelhecimento da população 

 
2 Esse número de pessoas idosas em Batatais foi citado pela Secretaria Municipal de Saúde em palestra proferida 

no dia 27 de julho de 2023, realizada na APAE de Batatais/SP, para apresentar a ampliação da parceria entre 

SEMUSA e CASI. Este dado foi utilizado porque até a data atual não houve divulgação oficial dos dados do Censo 

2022 estratificados para idade. O percentual de 20,5% de idosos refere-se à proporção das 11.984 pessoas maiores 

de 60 anos, em relação à população total de 58.402 habitantes, divulgada pelo Censo Demográfico de 2022. 
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brasileira, e a inversão das curvas de natalidade versus a curva de envelhecimento 

populacional. 

 

Figura 6 – Evolução da população Brasileira, proporcional por faixa etária, 
de 1920 a 2100.  

 

 

 

4.4 ABORDANDO COM SABEDORIA O DESAFIO DO ENVELHECIMENTO EM 

BATATAIS (SP) 

 

Para identificar as Políticas Públicas voltadas à população idosa em 

Batatais, iniciamos mapeando a estrutura organizacional do governo municipal, que 

tem como finalidade atender ao interesse público do munícipe, e o faz por meio de um 

conjunto estruturado de órgãos e agentes públicos conforme apresentado na Figura 

7, a partir de análise documental da Lei Complementar 56/2021 (BATATAIS, 2021a). 

Observa-se que a Administração Direta da Prefeitura de Batatais está organizada em 

10 Secretarias Municipais temáticas, organizadas em Departamentos, Divisões e 

Assessorias.  

No processo de Trabalho de Campo empreendido, e direcionado 

especificamente para equipamentos, serviços e estratégias voltadas à pessoa idosa, 

observamos a presença importante do Fundo de Solidariedade (FUSSOL) na 

execução de algumas das Políticas Públicas alvo do estudo. O FUSSOL, vinculado 
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ao Gabinete do Prefeito, está descrito na estrutura organizacional apresentada na Lei 

Complementar Nº 56/2021, Artigo VI, Inciso ll.  

 
Figura 7 - Fragmentos da organização administrativa da Prefeitura de Batatais (SP).  

 
Fonte: Batatais, 2021a. 
Autor: Próprio. 

 

No Brasil, o assistencialismo passou a se vincular aos chefes do Poder 

Executivo a partir da criação da Legião Brasileira de Assistência, em 1942, 
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comandada pela então Primeira-Dama Dulce Vargas (PEREIRA, 2023). Em 1968 é 

criado o Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo de São Paulo, que 

promove descentralização aos municípios em 1983, criando os Fundos Municipais de 

Solidariedade (FUSSOL), sempre vinculados à Primeira-dama (SÃO PAULO, 2023). 

Segundo Pereira (2023), “o primeiro-damismo se tornou um padrão de assistência 

social brasileira, sendo reproduzido no âmbito municipal e estadual.” 

Com o advento da Constituição Federal, que elevou o status da 

Assistência Social a direito, os Fundos de Solidariedade se mantêm, vinculados ao 

chefe do Poder Executivo e à Primeira-Dama, porém com administração executiva à 

cargo de pessoa indicada pelo Governador ou Prefeito. Segundo observado em 

Batatais, o FUSSOL administra o CCI Renascer e outros projetos voltados aos 

munícipes, dentre eles os idosos. Nas entrevistas, pudemos perceber elogios ao 

trabalho do CCI Renascer na história recente de Batatais, vinculados à admiração e 

saudosismo em relação a algumas das ex-Primeiras-Damas queridas pelos 

entrevistados. Esta situação, verificada em Batatais, tem eco na crítica que Pereira 

(2023, p. 55) faz à velocidade da implantação efetiva da Política Nacional de 

Assistência Social no Brasil: “uma vez que a Política de Assistência Social nasce de 

uma cultura de benemerência e caridade, isso dificulta o entendimento e a 

compreensão desta mesma política enquanto direito”. 

Em um esforço de intersetorialidade das Políticas Públicas, o CCI 

Renascer foi inaugurado em Batatais no dia 8 de agosto de 1993 com o objetivo de 

“prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, 

aquisições de vínculos familiares e comunitários” (CEZILLO; CABRINI, 2015). Por 

volta de 2015, o CCI Renascer atendia 600 pessoas idosas, com funcionários públicos 

e voluntários ofertando 14 atividades diferentes, atendimentos psicossociais e 

médicos, individuais e grupais, e palestras educativas. 

 

Atualmente temos em média 600 idosos cadastrados no projeto, que estão 
inscritos nas atividades oferecidas, tais como: Oficina de Escrita e Leitura, 
Atletismo, Bordado, Caminhada, Coral, Crochê̂, Customização, Ginastica, 
Hidroginástica, Vôlei, Natação, Pintura, Tai Chi Chaun, Jogos de Mesa, como 
também participam dos atendimentos individuais e grupais com psicólogo, 
assistente social e médico, como também palestras com profissionais 
convidados de diversas áreas (CEZILLO; CABRINI, 2015, p. 273).  
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Com o advento da Pandemia de COVID-19, as atividades do CCI 

Renascer foram interrompidas em março de 2020 e reiniciaram em julho de 2023, sob 

grande alegria dos usuários, conforme pudemos constatar. 

No Trabalho de Campo, ainda, pudemos elencar equipamentos, serviços 

e estratégias voltadas à pessoa idosa referenciadas pelos entrevistados, bem como 

atores não-governamentais que prestam serviços aos cidadãos, por meio de 

convênios e parcerias com os entes municipais (Quadro 4). 

 
Quadro 4 - Equipamentos, serviços e estratégias voltadas à pessoa idosa no município de Batatais, por 
secretaria governamental. 

(continua) 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A TERCEIRA IDADE DE 
BATATAIS (SP) 

SECRETARIAS  EQUIPAMENTO SOCIAL Nº Unid. 

Chefia de 
Gabinete do 

Prefeito 

FUSSOL (Fundo Social e Solidariedade): CCI (Centro de Convivência 
do Idoso), EJA (Educação de Jovens e Adultos), JOMI (Jogos da Melhor 
Idade) 

1 

Secretaria da 
Saúde: 

Estratégia Saúde da Família 10 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 1 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 1 

Ambulatório de Especialidades Médicas 1 

Centro Especializado em Odontologia (CEO) 1 

Ambulatório de DST/AIDS 1 

Laboratório 1 

Centro de Vigilância em Saúde 1 

Farmácia 1 

CASI (Centro de Atenção à Saúde do Idoso)- Acompanhamento Idosos  1 

Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais - Geriatria 
1 

Secretaria de 
Educação: 

EJA (Escola Professora Ester Bologna, no bairro Antônio Romagnoli, no 
período noturno) 1 

Secretaria de 
Esportes: 

Coordenação das atividades físicas no Projeto Renascer (CCI); Aulas de 
Atletismo no Carlos Gaeto; Aulas de hidroginástica no Braga Morato; 
JOMI – Jogos da Melhor Idade / Campeonatos Regionais; Parceria com 
o Centro Universitário Claretiano.  

1 

Secretaria de 
Obras e 

Planejamento: 

Tem realizado obras voltadas para a acessibilidade: ônibus municipais 
com acesso acessível e com ar condicionado; Cumprimento da 
legislação para aprovação de projetos para construção de imóveis 
multifamiliares; construção de calçadas amigáveis em prédios públicos; 
Adequação de todos os espaços públicos que estão sendo reformados; 
Atendimento integral à Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Gradativamente 
a parte antiga da cidade vem sendo adequada. 

1 
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Quadro 4 - Equipamentos, serviços e estratégias voltadas à pessoa idosa no município de Batatais, por 
secretaria governamental. 

(continuação) 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A TERCEIRA IDADE DE 
BATATAIS (SP) 

SECRETARIAS  EQUIPAMENTO SOCIAL Nº Unid. 

Secretaria de 
Assistência 

Social e 
Cidadania: 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Vila Lídia                                                                                               
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Jardim Santa 
Luiza                                                                                        Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS) Vila Cruzeiro 

3 

Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS)  1 

CD - Centro-Dia 1 

CCI - Projeto Renascer - Atividades culturais, esportivas e de lazer para 
idoso 

1 

CMI - Conselho Municipal do Idoso 1  

Lar São Vicente de Paula Vila Vicentina - Acolhimento Institucional para 
Idoso 

1 

ILPI - Instituição de Longa Permanência de Idosos 1 

APAE - Unidade Referenciada e Centro Dia do Idoso (Cofinanciado) 1 

ABADEF - Associação Batataense Dos Deficientes Físicos 
1 

Secretaria de 
Cultura e 
Turismo: 

Biblioteca Altino Arantes. Não há outros projetos em curso. 

1 

 
 

A partir das Entrevistas, das conversações estabelecidas com atores 

diversos e Observações Participantes registradas em Diário de Campo, procedemos 

a uma Análise de Conteúdo (MINAYO, 2002) que culminou com o estabelecimento de 

três categorias: Fortalezas, Fragilidades e Perspectivas, com respectivas 

subcategorias (Quadro 5), voltadas ao idoso com características cognitivas 

preservadas, que corresponde ao recorte deste estudo. 

 
Quadro 5 - Categorização do corpus por categoria e sub-categoria. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

FORTALEZAS 

ESTRUTURAIS 

CONTINGENCIAIS 

TANGÍVEIS 

INTANGIVEIS 

FRAGILIDADES 

ESTRUTURAIS 

CONTINGENCIAiS 

TANGÍVEIS 

INTANGÍVEIS 

PERSPECTIVAS 
GOVERNAMENTAIS 

NÃO-GOVERNAMENTAIS 
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4.4.1 A Categoria Fortalezas 

 

As Fortalezas identificadas em Batatais, em relação às Políticas Públicas 

para idosos, foram sub-categorizadas em Estruturais, Contingenciais, Recursos 

Tangíveis e Intangíveis, e estão descritas no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Categorização do corpus, com identificação de Fortalezas para a pessoa idosa, por sub-
categoria e descrição, em Batatais (SP), 2023. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA Descrição 
 

FORTALEZAS 

ESTRUTURAIS 

CCI Renascer 
Centro de Atenção à Saúde do Idoso (CASI) 
CRAS 
FUSSOL 
Estratégia da Saúde da Família 
Iniciativa Privada  
Claretiano 
ABADEF 
SEBRAE 
Fóruns de Diálogo 
Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa 

 
CONTINGENCIAIS 

 

 
Vontade política da atual gestão municipal, com 
interesse de trabalhar na lógica das políticas públicas 
 

TANGÍVEIS 

Reabertura do CCI Renascer 
Ampliação de vagas no CASI 
Territorialização do SCFV 
Programa Colo de mãe 
Rodas de conversa 
Atividades físicas 
Atividades de estímulo mental 
Participação nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 
Identificação de vulnerabilidades e necessidades  
Orientações ao idoso, no domicílio ou no próprio serviço 
Ensino de Atividades de Vida Diária 
Oferta de cestas básicas 
Atividades do Junho Violeta 
Educação de Jovens e Adultos 
CAD-Único 
Bolsa Família 
Benefício de Prestação Continuada 
Prontuário SUAS integrado 

INTANGÍVEIS 

Existe noção do executivo de que o Serviço ofertado é 
insuficiente, mas interesse em aumentar a oferta.  
Boa vontade, qualidade técnica de alguns servidores 
Intenção de ampliação de vagas de 80 para 180 no 
SCFV. 
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a) Estruturais – CCI Renascer e CASI 

 

Dentre todos os serviços, o Centro de Convivência do Idoso (CCI), e o 

Centro de Atenção à Saúde do Idoso (CASI), são reconhecidamente programas 

valorizados no discurso dos entrevistados, e que a nosso ver, de todos os existentes, 

são os que melhor atendem à população no quesito de conservação da cognição da 

pessoa idosa. Quando falávamos com os entrevistados, muitos se lembravam do CCI-

Renascer, de antes da Pandemia COVID-19. E01 lembra-se dos pais, que foram 

usuários, e de como os idosos eram ativos; das viagens que os pais fizeram; dos jogos 

que participaram; das fantasias de carnaval; dos blocos de rua; dos grupos de crochê, 

bordado; do concurso de Miss e Mister 3ª idade; do coral. Todas as datas eram 

festejadas: Dia dos Pais, Dia das Mães, etc. Havia um ônibus exclusivo do Renascer, 

que levava os idosos às atividades e os devolvia em casa. 

O CCI Renascer é uma estratégia da Política Pública de Assistência 

Social, coordenado pelo FUSSOL, e com parceria com outras secretarias municipais, 

como Saúde, Educação, Esportes e Lazer, e outras; por isso atende a idosos de todas 

as realidades socioeconômicas. Esse serviço tem efeitos importantes, já que o risco 

de demência é significativamente reduzido quando se alteram fatores físicos, sociais 

e intelectuais (RIBEIRO; YASSUDA, 2011). 

 Em maio de 2023, quando iniciamos o Trabalho de Campo, o CCI 

Renascer ainda não havia retomado suas atividades após a Pandemia de COVID-19. 

Pudemos verificar que os Jogos da Melhor Idade (JOMI) foram prejudicados no 

número de participantes, porque o espaço físico para treinamento dos esportistas 

estava restrito, em função do CCI ainda estar fechado; mesmo assim, Batatais 

participou das competições, conforme conseguimos ver nos resultados dos jogos em 

Barretos, sendo classificado em Atletismo Masculino e Feminino e Xadrez Feminino 

(APÊNDICE 4). 

Conforme previsto por agentes políticos, entrevistados no início de maio 

de 2023 no Trabalho de Campo, em junho de 2023 presenciamos a reabertura do CCI 

Renascer, com grande participação da sociedade civil e das pessoas idosas que 

utilizarão o serviço.  

Já o CASI, funcionando normalmente desde início de 2022, é fruto de 

um convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade Claretiano. Em 

maio de 2023 atendia 270 idosos, tendo sido o convênio ampliado para 400 idosos 
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em agosto de 2023. Todos praticando esportes 2 vezes por semana, com um ganho 

expressivo de cognição e autonomia. Segundo uma das entrevistadas,  

 

“quatro meses de treinamento no CASI, os idosos estão muito bem, e tem 
outro ânimo, promovendo encontros festivos nos finais de semana, ida a 
sessões de Cinema, e outros eventos “(E23). 

 

O CASI tem por finalidade “a promoção do envelhecimento saudável, 

com a manutenção da capacidade funcional, assistência e intervenção nas 

necessidades de saúde do idoso, diminuindo as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT)” (FLAUZINO et al., 2012). Desempenha um trabalho de baixo 

custo ao município, mantendo os idosos sãos física e psicologicamente; um baixo 

custo da prevenção às doenças através de exercícios físicos, atenção psicológica, e 

outros meios empregados pelo CASI, em Batatais-SP, com comprovada aprovação 

dos resultados, tanto em custo da saúde, como em melhoramentos para o município, 

como o caso de dois idosos que conseguiram emprego de segurança numa rede de 

mercados local. Flauzino et al. (2012) nos dizem que concomitante ao fato de 

envelhecer, acontecem as DCNT, que pela intensidade que vem acometendo os 

idosos ultimamente, pode ser consideradas uma epidemia, trazendo problemas sérios 

à saúde pública. A Promoção da Saúde (PS), na Política Nacional do Idoso vem 

orientando as novas ações de atenção a essas doenças, pois as DCNT tem sido as 

maiores causas de morte no Brasil nos últimos anos. Também são uma grande parte 

das despesas com assistência hospitalar no SUS, e no setor Suplementar (BRASIL, 

2006). 

Na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, as três unidades do CRAS 

funcionam diariamente com as suas ações de acolhimento, como a Roda de 

Conversas, que presenciei no CRAS da Vila Lídia, com oito participantes idosos 

acompanhados por uma Assistente Social e uma Orientadora Social. 

A Distribuição de Cestas Básicas pelo CRAS tem uma dinâmica própria, 

atendendo a todos os necessitados que procuram, desempregados e outros, não 

sendo voltada exclusivamente para idosos. A territorialização do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, via CRAS, ocorrida em 2022, trouxe 

grande benefício no quesito de o usuário conhecer os serviços (E16).  

A Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social 

(SMAS) e Saúde (SMS) também tem um convênio com a Associação Batataense dos 
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Deficientes Físicos (ABADEF). Através do convênio da SMAS com a ABADEF, no 

programa de atenção domiciliar da Proteção Social Básica, leva-se o atendimento a 

20 pessoas, dos quais 11 são idosos. Os técnicos da ABADEF vão às casas das 

pessoas, identificam vulnerabilidades e necessidades, atendendo cada um. No 

serviço de Proteção Social Especial atendem também às pessoas vítimas de maus 

tratos, violências domésticas, financeiras, quando solicitados pelo Centro de 

Referência Especializado em Assistência Social (CREAS). Já no Convênio com a 

SMS, 200 pessoas são atendidas, sendo 60 para atenção domiciliar de idosos e 

pessoas com deficiência e 140 para serviços de reabilitação. 

Observamos que a gestão pública de Batatais está alinhada com as 

Políticas Públicas nacionais e estaduais voltadas à pessoa idosa, nas áreas 

assistenciais finalísticas como Assistência Social, Saúde, Educação e Esportes. 

Entretanto, há uma capacidade de oferta aquém da real necessidade, que é 

desconhecida e está para além do planejamento no curto prazo. Famílias, sociedade 

e governo precisam construir juntos o novo paradigma da velhice bem-sucedida, e há 

muitas razões para investir na velhice bem-sucedida, segundo Engler (2011). 

 

4.4.2 A Categoria Fragilidades 

 

As Fragilidades identificadas durante o mergulho do Trabalho de Campo, 

em relação às Políticas Públicas para idosos, foram sub-categorizadas em Estruturais, 

Contingenciais, de Gestão e Culturais (Quadro 7). 

Em relação ao tema desta pesquisa, percebemos que velhos problemas 

precisam ser enfrentados a fim de mitigar os impactos da transição demográfica. Eles 

compõem as Fragilidades instaladas. 

 

a) Fragilidades Estruturais  

 

- Alta Rotatividade de médicos no SUS: 

Em palestra assistida pelo autor deste trabalho em Batatais, a alta 

rotatividade de médicos foi explicada por “em parte, por ser um posto ocupado 

geralmente por pessoas recém-saídas da faculdade, e tão logo se estabelecem, 

costumam deixar o Serviço Público, o que atrapalha a formação de vínculos com os 
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usuários”3. Essa explicação para o problema está em acordo com a literatura. A 

mudança gradual do status de profissional liberal para funcionário contratado nas 

últimas três décadas, associado a baixa satisfação no trabalho (seja pelas condições 

salariais, contratuais, de autonomia na clínica ou pelas condições de trabalho) tem 

sido correlacionada com a alta rotatividade de médicos (CAMPOS; MALIK, 2008). A 

solução talvez passe por um Plano de Carreira atraente, e compatível com a realidade 

da categoria (NOGUEIRA; SILVA-JÚNIOR, MULLER, 2021). 

 

Quadro 7: Categorização do corpus, com identificação de Fragilidades para a pessoa idosa, por sub-
categoria e descrição, em Batatais (SP), 2023. 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA Descrição 
 

FRAGILIDADES 

ESTRUTURAIS 

Alta rotatividade de médicos no SUS  
Carência de diálogo entre órgãos 
Excesso de Burocracia 
Recursos Financeiros Insuficientes 
Insuficiência do projeto CCI- Renascer 
 

CONTINGENCIAL 
Pandemia Covid-19 
 

TANGÍVEIS 

Desconhecimento da demanda real dos idosos 
Ausência de diagnóstico situacional 
Interrupção do transporte que existia antes da pandemia 
Vazios assistenciais, como a idosos debilitados, mas 
que não sofrem violação de direitos 
Carência de funcionários bem capacitados 
Poucas vagas contratadas ao 3º setor e ainda assim há 
vagas não preenchidas 
Ausência de busca ativa pelos CRAS 
Pouca visão de futuro para a transição demográfica nos 
níveis políticos decisórios  
Falta integração e trabalho em Rede das Secretarias 
Municipais 
 

INTANGÍVEIS 

Conselho do idoso pouco atuante 
Invisibilidade do idoso <1000 atendidos para 11986 total 
Insegurança alimentar 
Aumento da violência contra a pessoa idosa 
Falta de clareza nas atribuições do Fussol e das 
Secretarias, 
Paradigma do Assistencialismo lentificando o processo 
de amadurecimento da política como direito 
Secretaria de turismo não tem projeto cultural ao idoso 
 

 

 

- Excesso de burocracia e Carência de diálogo entre órgãos: 

 
3 Informação citada pela Secretaria Municipal de Saúde em palestra proferida no dia 27 de julho de 
2023, realizada na APAE de Batatais/SP, para apresentar a ampliação da parceria entre SEMUSA e 
CASI. 
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Diversas entrevistas nos trazem a carência do serviço em rede, e a 

grande vantagem que haveria se estes fossem assim. Castells (apud CÂMARA, 2018, 

p.7) afirma que “a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial a operação 

e os resultados dos processos produtivos”. 

 

-Recursos Financeiros Insuficientes: 

O trabalho em rede potencializa os recursos, é preciso fazer mais com 

menos recursos. Engler (2011, p. 85) diz “A maioria das intervenções exigidas para 

melhorar a qualidade de vida global dos idosos custa pouco quando realizadas 

oportunamente”. 

 

-Insuficiência do projeto CCI-Renascer: 

Os Centros de Convivência de Idosos (CCI) atendem à sugestão da 

OMS (2005) para a garantia do bem-estar da pessoa idosa. Neste sentido, fica clara 

a necessidade da ampliação do número de vagas oferecidas. 

 

b) Fragilidades Contingenciais: 

 

As Fragilidades Contingenciais são imprevisíveis, e sempre exigirão 

agilidade do poder público em saná-las, como foram as circunstâncias trazidas pela 

pandemia de COVID-19. Romero et al. (2021), no seu artigo “Idosos no contexto da 

pandemia COVID-19 no Brasil: efeitos nas condições de saúde, renda e trabalho”, diz 

que no período de pandemia foi grande a diminuição de renda em quase metade dos 

domicílios brasileiros, e 30,9 % dos brasileiros adotaram o distanciamento social. 

Grande parte apresentou comorbidades com grande risco de serem graves quando 

associadas ao COVID-19. Os sentimentos de solidão, ansiedade e tristeza eram 

frequentes entre os idosos, sendo que a Pandemia de COVID-19 gerou mais 

desigualdade e grande parte apresentou comorbidades associadas ao maior risco de 

desenvolvimento da forma grave da doença.  

 

c) Fragilidades Tangíveis:  

 

As fragilidades tangíveis enquadram-se no universo da gestão, como as 

que se comenta abaixo: 
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-Desconhecimento da demanda real dos idosos: 

Obter dados completos sobre toda a população idosa do município é 

uma medida essencial para que o planejamento no médio e longo prazo ocorra. (E16) 

salienta que "precisaria de um planejamento amplo envolvendo todas as secretarias, 

conhecer melhor o que está acontecendo no nosso território. Não é tanto falta de 

dinheiro, é falta de planejamento”.  

 

- Carência de funcionários bem capacitados 

Engler (2011, p.121), afirma que construir uma cultura prevalente que 

valorize a velhice e os idosos, é fundamental para a desconstrução de paradigmas 

que entravam os investimentos na velhice bem sucedida. Neste sentido, a máquina 

pública precisa capacitar as equipes que acolhem os idosos, como uma ação 

fundamental ao êxito da Política Pública. 

 

- Ausência de Busca Ativa pelo CRAS: 

Segundo Engler, (2011, p. 85) é possível fazer mais com menos. Se o 

município redirecionar os trabalhos dos servidores públicos, para conhecimento do 

seu território, redimensionaria suas ações, conseguindo  muito mais ações, muito mais 

atendimentos, seria mais eficiente. 

 

- Pouca Visão de Futuro para a Transição Demográfica nos Níveis Políticos 

Decisórios: 

Esse desconhecimento não é exclusividade do município de Batatais. 

Segundo a ONU, o Envelhecimento da População é considerado um “fenômeno 

mundial” e, apesar dos seus esforços, não está conseguindo ser percebido pela 

população (E 01, 2023). 

 

d) Fragilidades Intangíveis: 

 

- Conselho do Idoso pouco atuante: 

O posicionamento do Conselho do Idoso é essencial na tomada de 

consciência pela comunidade, da importância da população idosa. Ele é um caminho 

para fazer chegar ao poder Executivo, as carências da população idosa, de forma 
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clara e democrática.  Notamos que após a pandemia de Covid-19, o Conselho está 

assumindo seu protagonismo, porém ainda aquém do necessário. Segundo (E45), 

 

“O Conselho do Idoso está identificando procura por Centro Dia, tem muito 
idoso com necessidade, também para ILPI. CCI também faz falta, precisa 
aumentar. 
Batatais ganhou o Projeto Vida Longa [um condomínio fechado de 24 casas 
para idosos], no qual o idoso paga luz e água, mas a casa não é dele. [No 
Condomínio] há sala de recreação, médico, dentista e outras atividades. Há 
regras para o candidato ser aprovado”. 
O Conselho já instalou o Fundo Municipal, pela Lei 3.146/2012, porém não 
conseguiram implantá-lo, hoje o Conselho está atuando para ativá-lo. Suas 
maiores aspirações, [do Fundo Nacional do Idoso], é propor estratégias de 
atenção à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade para municípios de 
porte médio.” 

 

Os desafios enfrentados pelo Conselho Municipal do Idoso de Batatais 

são partilhados por outros Conselhos. A fragilidade estrutural dos mesmos, a baixa 

qualificação dos conselheiros sobre seu papel, a cultura de baixo protagonismo 

sociopolítico da sociedade são listados como desafios importantes para fortalecer a 

democracia e a participação social (OLIVEIRA; MENDES; LIMA, 2023). 

 

-  Secretaria de Turismo não tem projeto cultural ao idoso: 

Considerando os princípios do Paradigma do life-span de 

desenvolvimento ao longo de toda a vida, e que o município de Batatais é uma 

Estância Turística em função de seus acervos artísticos, arquitetônicos, de sua cultura 

imaterial, a atuação da Secretaria de Cultura seria fundamental para a redução ou 

retardamento de demências e quadros de depressão, por permitir a relação entre 

ocupação e bem-estar. 

O escopo da Secretaria da Cultura e Turismo, permitiria oferecer 

programas que construiriam a reinserção do idoso na sociedade, e levariam à 

valoração deste grupo demográfico, visando à diminuição dos estereótipos etaristas. 

Vemos um abandono da pessoa que se aposenta, esta passa a ser 

desvalorizada: “O valor é nenhum, o idoso não é valorizado em nada, o idoso passa 

a ser um encosto, a pessoa faz 60 anos ela perde seu valor” (E23).  

Neri (2011) nos mostra que para um envelhecimento bem-sucedido, há 

uma mudança na atuação do ser humano, que passa a fazer aquilo que sabe com 

mais atenção, com mais cuidado, compensando desta forma as perdas naturais da 
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idade; este é o modelo SOC (Seleção, Otimização e Compensação), mostrado 

quando nos explica a perspectiva life-span no processo de envelhecimento  

No trabalho descrito por Neri (2011), aproxima-se do idoso através de 

profissionais da Saúde, cabendo ao Executivo o levantamento e triagem da 

população. Como dito em entrevista (E16) “dentro das Políticas Públicas em ação no 

Município, a principal política de Assistência Social do CRAS é identificar as famílias 

que têm situações de vulnerabilidades social, e que às vezes precisa de 

encaminhamento para superar estas vulnerabilidades” (E05).  

Vemos que apesar de o município estar apto a implantar as Políticas 

Públicas ao idoso, e ter uma vontade política real do seu Executivo, falta um dado 

essencial que é a exata demanda dos serviços. O número de idosos, em 2023, 

segundo a SEMUSA é 11.984 pessoas no município. 

Nas entrevistas, especialmente por parte de técnicos, houve 

manifestação de preocupação quanto à evidente e inexorável transição demográfica, 

com aumento da proporção de idosos na sociedade, e o percentual de idosos 

atendidos: 

Se somos aproximadamente 11.000 idosos em Batatais, e atendemos 
aproximadamente 700 a 1000 idosos, onde estão os outros? (E23) 

 

4.4.3 A Categoria Perspectivas 

 

Quadro 8: Categorização do corpus, com identificação de Perspectivas das políticas públicas para a 
pessoa idosa, por sub-categoria e descrição, em Batatais (SP), 2023. 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA Descrição 
 

PERSPECTIVAS 

GOVERNAMENTAIS 

Restaurante Municipal 
Programa Municipal de Transferência de Renda 
Valoração do idoso 
Fundo Municipal de Idoso (Conselho) 
Fórum de Diálogo  

NÃO-
GOVERNAMENTAIS 

Valoração do idoso (Exemplo do Mercado Real) 
Parcerias com Sebrae, Movimentos Sociais, 3º setor 
 

 

Vemos que a categoria das Perspectivas abarca atitudes 

Governamentais e Não-Governamentais (Quadro 8). 

 

a) Perspectivas Governamentais: 
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Segundo (E05), a exemplo do Programa Bom Prato, que é uma Política 

Pública do governo estadual, o governo Municipal de Batatais tem intenção de 

oferecer um restaurante de atendimento à população de baixa renda. 

A valorização do Idoso é uma necessidade. Seria cabível uma campanha 

de empoderamento do idoso. "Poderia [a pessoa idosa] ser inserida num projeto com 

a Secretaria da Cultura, fazer o Museu do Folclore, e a Secretaria do Turismo? Os 

idosos ajudariam muito a resgatar nossa história" (E24). 

 

b) Perspectivas Não-Governamentais: 

Quando a sociedade se envolve com os programas governamentais, há 

uma potencialização das ações, como no caso “de um Mercado [local] que estava 

contratando maiores de 50 anos” (E43). 

 

Diante de toda nossa observação, fazemos algumas sugestões que, a 

partir dos nossos estudos, fortaleceriam o município com perspectivas alvissareiras: 

1- Ter um levantamento atualizado e detalhado da sua população idosa, incluindo 

tanto características sociodemográficas e funcionais, quanto suas potencialidades, 

talentos e desejos; 

2- Fazer uma triagem adequada classificando esta classe conforme seu estado de 

saúde; 

3- Estabelecer metas e prazos para o controle da situação, incentivar iniciativa 

privada, criando atrativos para serviços aos idosos. Neri (2011) afirma que a 

produtividade física de trabalhadores idosos na indústria não é menor quando 

comparada aos mais jovens pois, apesar da menor velocidade, obtém-se maior 

qualidade de produção, com menor taxa de rejeição dos produtos;  

4- Envolver a sociedade, o Poder Legislativo, o Ministério Público, sindicatos 

representantes dos trabalhadores e patronais, estudar as implicações das leis 

trabalhistas. Ter uma visão geral do que se vai fazer e contar com a aprovação da 

população. Neri (2011), quando analisa os países da América Latina e Caribe, fala 

da pobreza que afeta a população idosa e a obriga a seguir na atividade laboral, e 

a tendência de perpetuar a pobreza, sendo claros os danos econômicos da pobreza 

estrutural sobre o capital humano; 

5- Organizar a Prefeitura de Batatais em Rede Colaborativa e Criativa; 

6- Promover um resgate do valor dos cidadãos idosos do Município. 
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Neri (2011) nos faz ver que o gestor público vê a população idosa como 

um peso morto, uma pessoa que não consegue mais trabalhar, e junto a isso nos 

apresenta a Teoria de Compressão da Morbidade e da Deficiência, na qual os eventos 

mórbidos e as limitações funcionais acontecem, o início e a duração guardam relação 

íntima com a história e o curso da vida de cada pessoa, e como os avanços 

tecnológicos vêm ocasionando um aumento nos custos da velhice; a análise do 

impacto econômico dessa fase final da vida deve levar em conta os custos 

econômicos diretos e indiretos da falta de prevenção da doença e da cognição. 

Como maneira de fazer o levantamento da população idosa do 

Município, sugerimos à prefeitura realizar parceria com a Faculdade Claretiano, que 

tem os seguintes cursos na grade: Enfermagem, Fisioterapia, Gerontologia, Gestão 

Pública, Gestão da Tecnologia da Informação, Logística, Medicina, Nutrição, 

Psicologia, Recursos Humanos, Secretariado e Terapia Ocupacional. Uma atividade 

de extensão universitária com os alunos fazendo o levantamento seria útil e instrutivo 

para alunos, Instituição de ensino e prefeitura.  

Pesquisar a cidade, as potencialidades físicas e cognitivas dos idosos, 

seus talentos e desejos daria à Prefeitura uma base de partida para o planejamento 

de suas Políticas Públicas. Haveria condições de aprovar na Câmara Municipal um 

Plano Plurianual para o Enfrentamento da Velhice no Município, e outras ações, 

enquanto estamos na Década do Envelhecimento Saudável (OPAS, 2020). 

Por esses problemas trazidos pela nossa pesquisa, a serem encarados 

e solucionados, pensamos que a Prefeitura do Município de Batatais, por meio de 

suas Secretarias, deve se “Conectar em Rede”, com o objetivo de serem mais 

eficazes, pois a época em que vivemos nos permite isso, e esta conexão em Rede é 

uma vantagem do nosso tempo, pela rapidez que funciona, e a eficácia dos seus 

trabalhos (MALMEGRIN, 2014). 

Conforme traz Câmara (2018) em seu artigo “Os impactos das práticas 

de comunicação das redes criativas nos processos de desenvolvimento regional”: 

 

[...] a palavra rede indica que os recursos estão concentrados em poucos 
locais – os nós e os pontos – os quais estão conectados a outros – os vínculos 
e a rede: essas conexões transformam recursos dispersos em uma rede que 
parece estender-se a todos os lugares. (Latour, 2012), [...] Redes constituem 
a nova morfologia social de nossas sociedades, e a difusão da lógica de redes 
modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos 
produtivos, de experiência, poder e cultura. A presença na Rede ou a 
ausência dela e a dinâmica de cada rede em relação às outras são fontes 
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cruciais de dominação e transformação de nossa sociedade: uma sociedade 
que, portanto, podemos apropriadamente chamar de SOCIEDADE EM 
REDE, caracterizada pela primazia da morfologia social sobre a ação social.  

 

A comunicação coloca ao nosso alcance o Intangível, que é o grande 

valor da nossa época. E a diversidade cultural da comunidade é a nossa força maior. 

Este princípio nos leva a indicar a organização administrativa da Prefeitura de Batatais 

em Rede Colaborativa e Criativa, via transformação estratégica da governança, com 

coconstrução de uma cidade inteligente e plataformização de serviços (YU et al., 

2019).  

Segundo Chiarini et al. (2023, p. 7), “Plataformas digitais são redes 

orquestradas por um controlador, que pode ser uma empresa ou qualquer outra 

organização, a exemplo do Estado.” A organização da sociedade em redes 

plataformizadas é um fenômeno mundial recente ainda não completamente explicado, 

mas perpassa a vida da maioria dos cidadãos brasileiros atualmente e está 

intrinsecamente ligada ao futuro das cidades que queiram ser inteligentes. Apesar do 

embate geopolítico vinculado ao tema, especialmente pelo crescente poder das 

grandes plataformas estruturais, autores do livro “The platform society: public values 

in a connective world”4 propõem mudanças nas instituições públicas de modo que 

sejam fiadoras do processo de garantir o bem-comum e negociar valores na nova 

sociedade (PECINI, 2019). 

Tomando por base a colaboração de Yu et al. (2019), a utilização de 

Plataformas Dominantes em Serviço (SDP - do inglês Service Dominant Platforms) 

pode desempenhar um papel central na entrega e facilitação de serviços, a baixo custo 

e com menor burocracia, gerando inovações distribuídas em larga escala, porque 

criadas a partir de uma ampla rede de participantes ou colaboradores. Para além do 

investimento em uma necessária mudança de paradigma (CESARIO; CESARIO, 

2019), o Quadro 9 apresenta alguns passos necessários para que este projeto dê 

certo, nos fazendo pensar em como fazer. 

 

 

 

 

 
4 DIJCK, José van; POELL, Thomas; DE WAAL, Martijn. The Platform society: public values in a 
connective world. Oxford University Press, 2018. 
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Quadro 9 - Estratégias propostas para criação de uma Rede Colaborativa Plataformizada em Batatais 
(SP). 

1.  Pensar políticas alternativas ao modo de produção capitalista vigente; 

 2. Implementar novos modelos organizacionais; 

3. Difundir as plataformas no Primeiro e no Terceiro setor (Estado e Organizações Sociais); 

4. Provisionar os serviços públicos via service dominant platforms (SDP), capazes de rebaixar custos 

operacionais, ampliar o acesso aos serviços públicos, democratizar a participação social na 

forma/conteúdo; 

5. Gerar inovação, via processos de distribuição/descentralização massivos (massively distributed 

innovation); 

6. Reorganizar o sistema de autoridades, afetando os atores institucionais responsáveis por 

estabelecer padrões, critérios e procedimentos em cada setor; 

 

Os setores administrativos da Prefeitura Municipal com serviços e 

interfaces voltados à questão da pessoa idosa - Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Cidadania; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de 

Administração; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; Secretaria 

Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Obras Planejamento e Serviços 

Públicos; Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; Fundo Social de Solidariedade -, 

em conjunto com outros Poderes e organizações do Terceiro setor se organizarão em 

Rede (MALMEGRIN, 2014; CÂMARA, 2018), para melhor aproveitar seu trabalho e 

transformar "um peso morto na economia" (como são considerados hoje os idosos) 

em agentes de Desenvolvimento Regional, cidadãos atuantes a desenvolverem o 

melhor da cidade, lastreados nas suas vastas experiências de vida. 

Desta forma, a Prefeitura teria que escolher o como fazer a sua rede ou 

suas redes, contratar pessoas eficientes para ajudar a colocar de pé as plataformas, 

pensando nos benefícios que estas redes trariam para o Município, pois quando se 

tem clientes em várias redes, estas obterão os benefícios de seus efeitos de rede, os 

benefícios dos dados compartilhados, das interações de convivência, e tantos outros 

que vão ser compartilhados.  

Hoje em dia os serviços em rede já são realidade no que se trata da 

segurança entre vizinhos da mesma rua, dos adeptos de alguns jogos, os estudantes 

da mesma classe criam grupos de WhatsApp para se ajudarem, enfim já estamos 
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conectados. Criar uma Rede da Prefeitura (Figura 8) para integrar os trabalhos das 

diversas Secretarias traria resultados potencialmente promissores. 

 

Figura 8 - Administração Direta de Batatais estruturada em Rede 

 

Elaboração própria, baseado em Câmara (2018). 

 

Ainda sugerimos o resgate de valor existente na sociedade da terceira 

idade, ou dos cidadãos idosos do Município. Engler (2011) afirma que é preciso 

investir no processo sociopolítico e econômico, e que nunca é tarde para começar 

usando as capacidades das pessoas; por exemplo, o idoso tem mais tempo livre do 

que seu filho que tem um emprego e horários comprometidos. E o grande benefício 

de viver em sociedade multigeracional. 

Portanto, quando falamos em participação social ativa, mentoria, 

atividades artísticas e culturais, relação intergeracional, cuidado de crianças, limpeza 

pública, jardinagem e outros serviços que podem ser desempenhados pela geração 

envelhecida, aposentada, da sociedade, e que é fisicamente ativa, disposta, é um 

ganho social. Estaríamos contribuindo muito para estas pessoas sentirem-se bem, 

terem uma renda melhor, tornarem-se consumidores maiores e melhores, e 

certamente movimentarem mais o comércio local. Lembrando que ao longo da vida o 
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acúmulo de experiência e aprendizado gera um capital econômico para a sociedade. 

Esse capital está sendo posto fora quando nosso cidadão se aposenta e cai no 

ostracismo social, desprezando mais uma vez o Desenvolvimento Regional, que deve 

ser pensado conjuntamente entre toda a sociedade. 

Resgatando o idoso para serviços da sociedade valoramos este 

potencial desperdiçado pelo nosso preconceito milenar de que o velho não serve mais 

pra nada. Hoje, da forma que vivemos, não deixamos mais nossos idosos 

abandonados pra morrer como faziam os caçadores-coletores, mas também lhes 

retiramos suas utilidades, e seu valor. Ao restaurar alguns serviços que seriam 

destinados aos aposentados, respeitaríamos suas capacidades enquanto cidadãos. 

Principalmente com o reconhecimento dos sindicatos e das autoridades pela 

relevância do seu trabalho. 

Neste ponto, recobramos o Quadro 1 (pag. 45 desta dissertação), que 

traz as Ações da Década do Envelhecimento Saudável nas Américas, em especial a 

Ação I, que diz respeito a “mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em 

relação à idade e ao envelhecimento” (OPAS, 2023). 

Por fim, apresentamos algumas sugestões adicionais para ocupação do 

idoso em Batatais-SP (Quadro 10):  

Na Rede de Cidades Amigas do Idoso e o Selo Paulista de Longevidade 

(SÃO PAULO, 2022) encontramos um norteador importante para a implantação de 

ações municipais.  

Todas essas atividades, designadas de acordo com as possibilidades, 

talentos e desejos das pessoas, representam a sua valorização enquanto sujeito na 

sociedade, e também são estratégias para a preservação da sua cognição.  

E preservar a cognição para quê? Para desfrutar de uma vida plena, 

independente e autônoma; para otimizar as oportunidades de saúde, segurança e 

participação ativa de uma parcela da população que só vai crescer daqui para o futuro, 

nas esferas econômica, social, cultural e política de suas sociedades, cumprindo 

assim os compromissos internacionais de Direitos Humanos e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, ratificados junto à ONU e, finalmente, contribuindo com 

o Desenvolvimento Regional (OMS, 2005; Quadro 2, p. 46). 
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Quadro 10 – Exemplos de ocupações que podem ser adotadas por pessoas idosas em Batatais(SP). 

1 - Participação em Conselhos Municipais, Centros Comunitários, Coordenação de Cursos Livres 

em diferentes níveis educacionais; 

2 - Reeducação em áreas específicas, como empreendedorismo, carreira profissional, artesanato, 

culinária, entre outros; 

3 - Atendimento, Mentoria e Orientação: Os idosos podem compartilhar sua experiência e 

conhecimento atuando como mentores para jovens; os idosos podem ser capacitados para atuar em 

serviços de atendimento ao público, como em centros de informação turística, postos de saúde, 

museus, bibliotecas, onde possam compartilhar informações e auxiliar os visitantes; 

4 - Projetos de Pesquisa e Documentação: Os idosos podem participar de projetos de pesquisa 

histórica, cultural e social, colaborando na coleta de dados, realização de entrevistas, pesquisa em 

arquivos e produção de materiais documentais; 

5 - Atividades Artísticas e Culturais: Os idosos podem ser incentivados a participar de grupos de 

teatro, coral, dança, pintura, escrita criativa e outras atividades artísticas e culturais, que possam ser 

apresentadas em eventos públicos ou em espaços culturais da cidade; 

6 - Apoio Administrativo: Os idosos podem ser contratados para auxiliar em tarefas administrativas 

em repartições públicas, como arquivamento, atendimento telefônico, organização de documentos, 

entre outros; 

7 - Voluntariado e outras atividades que fatalmente seriam descobertas como aptas aos idosos; 

8 - Trabalhos em Parques e Jardins: Os idosos podem desempenhar tarefas de manutenção, 

jardinagem e cuidado de parques e jardins públicos, contribuindo para a preservação desses 

espaços verdes e oferecendo um ambiente agradável para a comunidade; 

9 - Fiscalização da limpeza e da preservação de lugares públicos;  

10 - Auxílio no cuidado de crianças, inclusive no acompanhamento escolar; 

11 - Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal e elaboração de informes para a 
comunidade. 

  

  



 81 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conexão dos determinantes sociais, econômicos e políticos com os 
princípios de equidade para todos os membros da comunidade e o 
Desenvolvimento Sustentável redimensionam a Promoção da Saúde, 
em busca de novas formas de pensar, sentir e produzir a saúde (Carta 
de Franca, 2018). 

 
 

Neste Estudo de Caso, procedemos a um mergulho na forma como 

Batatais vivencia e lida com o fenômeno do envelhecimento. Fizemos um corte neste 

ano de 2023 para um retrato atual das atividades dos organismos institucionais, e 

vimos que sim, apesar das fragilidades, Batatais tenta atender aos direitos dos idosos, 

aplicar as Políticas Públicas de acolhimento e suprir as necessidades advindas desta 

fase da vida.  

O que notamos, também, é que este atendimento está em capacidade 

insuficiente à demanda, que deve ser melhor conhecida, assim como os desafios da 

Transição Demográfica devem ser assimilados pelos agentes políticos, públicos e por 

toda a sociedade. 

Certamente nossos achados são limitados pelo recorte da visão dos 

atores entrevistados, pela intersubjetividade da interação dos atores 

sociais/pesquisador e pelo tempo de exposição do pesquisador ao caso. Assim, esta 

pesquisa não se esgota por aqui, mas abre muitas outras possibilidades de maior 

aprofundamento e melhor compreensão do fenômeno, bem como instiga os 

interessados a continuar explorando as interfaces entre as Políticas Públicas voltadas 

à população idosa e o Desenvolvimento Regional. 

Como nos disse E36, “Batatais é uma cidade à frente no contexto idoso 

a nível regional, coloca em prática as Políticas Públicas, e grande parte dos municípios 

não conseguem fazer isso; precisamos expandir, sim, os serviços, mas estamos no 

caminho.” Esta mesma entrevistada opina que um projeto maior de governo, tentando 

abarcar toda a demanda, deveria envolver o Poder Legislativo da cidade, e que deve 

ser uma percepção que nasça dos representantes legislativos da população para o 

Poder Executivo.  

Aprendemos no nosso mestrado que esta é uma das três formas de se 

fazer Políticas Públicas. A necessidade surge da população; suprir esta necessidade 
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requer um olhar maior e mais atento das autoridades sobre determinado assunto que 

precisa de atuação.  

Como propusemos, o município para atender sua população deve adotar 

uma série de medidas que se iniciam pela discussão pública do assunto na Câmara 

Municipal e, ampliando o debate, envolvem autoridades de outras esferas do 

município, agregando ideias e somando forças que permitirão o conhecimento e 

reconhecimento da situação por toda a população batataense.  

De posse desse arcabouço podem ser traçadas metas de curto, médio 

e longo prazos a serem convertidas em uma Lei Municipal que alicerce um projeto que 

permaneça vivo em administrações e mandatos legislativos vindouros. É importante 

que a cidade tenha uma política populacional macro que seja prioridade, pois as 

mudanças demográficas não deixarão de ocorrer em função de bandeiras ou partidos 

políticos. 

Iniciativas locais, a exemplo evento científico5 realizado em Franca em 

2018 e que deu origem à Carta de Franca (Anexo 3) com sugestões na área da Saúde 

e na maneira de tratar a população, são manifestações populares significativas e 

podem envolver a população batataense, levando à reflexão e a mudanças positivas 

para toda a comunidade. Medidas paliativas não resolverão; deve-se analisar a 

estrutura, alterar o que for necessário, e gerir os recursos disponíveis de forma a 

abarcar e acolher na sua totalidade a população idosa do Município. 

Diante dos dados e prospecções do World Population Prospects (WPP), 

e do conhecimento do comportamento demográfico previsto, as ações públicas 

municipais precisarão ser proativas e não apenas reativas. Dentro do viés proativo, 

temos as ações preventivas; e dentro do viés reativo, temos as ações curativas ou 

reparatórias. Se o caminho adotado for o proativo, certamente toda a população de 

Batatais ganhará qualidade de vida e o município estará fortalecido diante da nova 

realidade. 

 

 

 
5 3º Seminário de Promoção da Saúde do interior paulista: Políticas, Tecnologias e Práticas em 

Promoção da Saúde, 3º CBIPS – Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Promoção da Saúde: 1988-
2018: Trinta anos da saúde como direito; e  6ª Conferência Regional Latino-americana de Promoção 
da Saúde e Educação para a Saúde: Indicadores de saúde na América Latina e sua relação com as 
desigualdades sociais: equidade, sustentabilidade e determinantes sociais de saúde para uma nova 
Promoção da Saúde. 
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EPÍLOGO 

 
 

Não serei o poeta de um mundo caduco 
Também não cantarei o mundo futuro 
Estou preso à vida e olho meus companheiros 
Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças 
Entre eles, considero a enorme realidade 
O presente é tão grande, não nos afastemos 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas (...) 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
 

 

 

John Smith (chefe indígena Chippewa) 

 

Este homem era conhecido como John Smith, um índio Chippewa que 

viveu por um tempo incrivelmente longo. Alegadamente, ele residiu na floresta de 

Minnesota por mais de um século e teria incríveis 137 anos de idade no ano em que 

faleceu (WIKIPEDIA, 2023). Ele deve ter tido tantas histórias para contar, a dor e a 

sabedoria podem ser vistas em seus olhos.  

  Evidentemente Smith não tinha um tratamento de saúde adequado à 

sua idade e poderia ter vivido com maior bem-estar. Talvez a idade avançada traga 

decepções e frustrações. Smith deve ter tido muitos desses sentimentos, após ter tido 

seu povo colonizado, ter sua vida completamente mudada pela grande imigração que 

os Estados Unidos da América vivenciaram naqueles tempos, mas possivelmente teve 
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estes sentimentos apaziguados pelo que Neri (2011, p.37) chamou de controle 

percebido, uma resiliência que faz com que o ser humano recomece após a 

intempérie, [...] “da ocorrência de eventos de vida incontroláveis, como doenças, morte 

do cônjuge, problemas dos filhos e netos, que podem levar ao desamparo”. 

John Smith sobrevivia dos recursos que conseguia obter viajando de 

graça nos trens que cruzavam a reserva Chippewa, e vendendo a sua foto. Era visto 

quase como uma atração de circo, uma aberração. 

Por que John Smith ilustra essas páginas? Porque hoje sabemos que a 

legião de brasileiros centenários está apenas iniciando sua formação. As pessoas 

idosas viverão muito melhor se houver uma maneira de se sentirem úteis o maior 

tempo que for possível, pela força física, moral ou intelectual que puderem conservar, 

pois, como diz Luft (2010, p. 46) “a velhice é apenas outra fase”.  

Se construirmos uma sociedade inclusiva, livre do etarismo e dos 

estereótipos, seremos melhores do que somos hoje.  

Façamos alguns cálculos: quem estava na base da pirâmide no ano 

1990, está com 33 anos de idade no momento que concluímos esta dissertação. Se 

levarmos em consideração que a primeira reunião da ONU para tratar do 

envelhecimento da população foi em 1982, em Viena; até a criação do Programa São 

Paulo Amigo do Idoso no ano 2014, transcorreram 32 anos. Vemos que as 

transformações sociais demoram a acontecer, e nos preocupa muito como a 

sociedade receberá este contingente de idosos no ano 2032. Temos dez anos para 

tomar medidas necessárias e nos anteciparmos a este fato.  

Realmente não parece um tempo muito extenso para: 

1. Atenuar a Gerascofobia, através da informação; 

2. Viver a velhice como apenas mais uma fase, onde continuamos 

a aprender e exercitar nossos aprendizados; 

3. Ter Centros de Convivência de Idosos equipados para conservar 

a cognição das pessoas idosas; 

4. Ousar e criar escolas para pessoas idosas, com currículos livres 

e relevantes; 

5. Sermos institucionalmente mais ágeis e eficientes na adequação 

às mudanças;  

6. Definirmos quais Políticas Públicas serão necessárias para o 

Brasil; 
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7. Não ignorar as pessoas idosas como um recurso quando, na 

verdade, constituem recurso importante para a estrutura das nossas 

sociedades; 

8. Valorizarmos e formarmos bem as nossas crianças, pois elas 

serão cada vez mais raras. 

9. Termos a visão de viver o presente e, ao mesmo tempo construir 

o futuro, 

10. Sermos realistas, mas visionários. 
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APÊNDICE 1 - TERMOS DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Gestor/Trabalhador 

 
Convidamos você para participar da pesquisa Políticas Públicas para a terceira idade: 

estratégias para a qualidade de vida da pessoa idosa e interfaces com o desenvolvimento 
regional, que estamos desenvolvendo no mestrado em Desenvolvimento Regional do Centro 
Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF. A pesquisa tem o objetivo de explorar as interfaces 
entre as políticas públicas voltadas à população idosa e o desenvolvimento regional, identificar as 
políticas públicas voltadas à população idosa em Batatais, em 2023 e descrever as estratégias de 
preservação da cognição da pessoa idosa. 

Os dados desta pesquisa serão coletados e analisados pelos pelo pesquisador mestrando 
Gabriel Afonso Mei Alves de Oliveira, sob orientação da Prof. Dra. Raquel Rangel Cesario, e serão 
utilizados para fins científicos, podendo ser divulgados em encontros científicos e revistas científicas, 
sempre mantendo o anonimato dos participantes. O poder público de Batatais poderá utilizar os 
resultados para melhorar processos de trabalho e políticas públicas, mas as informações adquiridas 
serão confidenciais, sem nenhuma identificação das pessoas que as forneceram. A pesquisa foi 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Batatais. Sua participação se dará mediante entrevista, 
individual e/ou grupal. Se houver entrevista grupal, há um risco mínimo por haver a identificação dos 
participantes da pesquisa, no momento da entrevista. O benefício é a possibilidade de melhoria nos 
processos de trabalho, a partir dos resultados desta pesquisa. 

Não haverá nenhum tipo de despesa financeira por parte das participantes e, caso desejar, 
poderá interromper sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade.  

Agradecemos muito sua colaboração, pois estas informações são preciosas e necessárias para 
ajudar na compreensão das políticas públicas para as pessoas idosas de Batatais. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de 
Franca (Uni-FACEF). 

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, entre em contato com: 
- Gabriel Afonso (labareda@labaredaagropecuaria.com.br - (16) 99209-9023); ou 
- Raquel Rangel Cesario (raquelrangelcesario@gmail.com - (16)98162-5781); ou 
- Comitê de Ética em Pesquisa do (Uni-FACEF): na Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 – 

Bairro São José – CEP 14.403-430 - Telefone: (16) 3713-4630 – das 8h às 17h, E-mail: 
comep@facef.br. 

Este documento é emitido em duas vias, deve ser assinado pelos pesquisadores e por você, 
se concordar em participar. Uma das vias assinadas fica com o pesquisador, e a outra com você. 
 
Batatais/SP, ___/___/______ 
 

Gabriel Afonso Mei Alves de Oliveira 
Pesquisador responsável 

Raquel Rangel Cesario 
Orientadora 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
DECLARAÇÃO DE PARTICIPANTE 

 
Declaro ter lido o TCLE e ter recebido todas as informações pertinentes à pesquisa Políticas 

Públicas para a terceira idade: estratégias para a qualidade de vida da pessoa idosa e interfaces 
com o desenvolvimento regional. 
Local e data: __________________________          Documento de identificação: _____________ 
Nome completo: _______________________         Assinatura: ___________________________  

 
 

 

 

mailto:labareda@labaredaagropecuaria.com.br
mailto:raquelrangelcesario@gmail.com
mailto:comep@facef.br


 94 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Usuário/Pessoa Idosa 

 

Convidamos você para participar da pesquisa Políticas Públicas para a terceira idade: estratégias para 

a qualidade de vida da pessoa idosa e interfaces com o desenvolvimento regional. Com essa pesquisa a gente 

quer conhecer os serviços que o município de Batatais oferece às pessoas idosas, pensando no benefício de 

melhorar esses serviços, a partir dos resultados que a gente encontrar. Você está sendo convidado(a) porque é um 

usuário desses serviços existentes em Batatais, ou porque é uma pessoa com mais de 60 anos de idade. 

Meu nome é Gabriel Afonso Mei Alves de Oliveira e estou fazendo essa pesquisa porque estudo no 

mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF, em Franca. Tenho comigo a orientação da professora 

Dra. Raquel Rangel Cesario. 

A Prefeitura de Batatais está ciente e autorizou a pesquisa. 

Como você poderá contribuir? Eu, Gabriel, farei uma conversa com você. Só nós dois, pra você me contar 

como é o serviço que você recebe. Pra eu não esquecer nada, eu pedirei pra gravar nossa conversa, mas prometo 

não divulgar seu nome para ninguém. Seu anonimato está garantido. Um outro jeito é a gente fazer uma conversa 

em grupo, com outras pessoas idosas e trabalhadores. Nesse caso, tem o risco mínimo da identificação dos 

participantes da pesquisa. Ou seja, você vai saber quem está participando, os outros saberão que você está 

participando, e o que está falando. Mas a gente vai combinar de não falar segredo, de ninguém fazer fofoca, e eu 

garanto que nunca vou divulgar o nome de ninguém. Mas vou divulgar os resultados, porque a ciência exige isso, 

e porque os resultados podem ajudar a você e a muita gente, com serviços de melhor qualidade pra população de 

idosos. 

Se você concordar em participar, não precisará ter nenhuma despesa, e pode desistir no meio do caminho, 

na hora que você quiser, sem qualquer problema.  

Agradecemos muito sua colaboração, pois as informações que você nos der são preciosas e necessárias 

para ajudar na compreensão das políticas públicas para as pessoas idosas de Batatais. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Municipal de Franca 

(Uni-FACEF). 

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, entre em contato com: 

- Gabriel Afonso (labareda@labaredaagropecuaria.com.br - (16) 99209-9023); ou 

- Raquel Rangel Cesario (raquelrangelcesario@gmail.com - (16)98162-5781); ou 

- Comitê de Ética em Pesquisa do (Uni-FACEF): na Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400 – Bairro São 

José – CEP 14.403-430 - Telefone: (16) 3713-4630 – das 8h às 17h, E-mail: comep@facef.br. 

Este documento é emitido em duas vias, deve ser assinado pelos pesquisadores e por você, se concordar 

em participar. Uma das vias assinadas fica com o pesquisador, e a outra com você. 

 

Batatais/SP, ___/___/______ 

 

Gabriel Afonso Mei Alves de Oliveira 

Pesquisador responsável 

Raquel Rangel Cesario 

Orientadora 

 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
DECLARAÇÃO DE PARTICIPANTE 

 
Declaro ter lido o TCLE e ter recebido todas as informações pertinentes à pesquisa Políticas 

Públicas para a terceira idade: estratégias para a qualidade de vida da pessoa idosa e interfaces 
com o desenvolvimento regional. 
Local e data: __________________________          Documento de identificação: _____________ 
Nome completo: _______________________         Assinatura: ___________________________  

 

 

 

 

mailto:labareda@labaredaagropecuaria.com.br
mailto:raquelrangelcesario@gmail.com
mailto:comep@facef.br
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
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APÊNDICE 3 – FOTOGRAFIAS NO JOMI 2023 
 

 

 
 

Parte da delegação dos atletas de corrida 

  

 

 

 

 

 

 

Campeonato de dominó e tênis de mesa 

 

 

 

 

 

Atletas do Centro de Convivência 

do Idoso de Batatais 

 (Projeto Renascer) 
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 2 – LISTA DE CIDADES AMIGAS DA PESSOA IDOSA 
 

CIDADES BRASILEIRAS CERTIFICADAS PELA REDE GLOBAL DE 

CIDADES E COMUNIDADES AMIGAS DAS PESSOA IDOSA DA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, ATÉ ABRIL DE 2023. 
 

Minas Gerais 

● Itabirinha 
 

Paraná 

● Bom Sucesso do Sul 
● Chopinzinho, 
● Dois Vizinhos, 
● Itapejara D’Oeste, 
● Nova Esperança do Sudoeste, 
● Pato Branco, 
● Pérola da Oeste, 
● Realeza, 
● Renascença, 
● Santa Tereza do Oeste, 
● Santo Antônio do Sudoeste, 
● Sulina, 
● Planalto, 

 

● Salgado Filho, 
● Barracão (ver texto cita Colombo -

corrigir) 
● Capanema 
● Capitão Leônidas Marques, 
● Cascavel, 
● Colombo, 
● Enéas Marques, 
● Irati, 
● Prudentópolis 
● Vitorino 
● Curitiba 

 
 

Rio Grande do Sul 

● Pelotas 
● Porto Alegre, 
● Veranópolis 
● Esteio 

 

Santa Catarina 

● Balneário Camboriú 
 

São Paulo 

● São Jose do Rio Preto 
● Jaguariúna 

FONTE: Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 2023 
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ANEXO 3 – CARTA DE FRANCA 

 

3 º CBIPS – Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Promoção da Saúde: "1988-
2018: Trinta anos da saúde como direito";  

3 º Seminário de Promoção da Saúde do interior paulista: "Políticas, Tecnologias e 
Práticas em Promoção da Saúde "  

6ª Conferência Regional Latino-americana de Promoção da Saúde e Educação para 
a Saúde: Indicadores de saúde na América Latina e sua relação com as 

desigualdades sociais: equidade, sustentabilidade e determinantes sociais de saúde 
para uma nova Promoção da Saúde. 

 

CARTA DE FRANCA SOBRE OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL NA AMÉRICA LATINA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO SÉCULO 

XXI: AMPLIANDO CONEXÕES  

 

ÂMBITO 

A Carta de Franca orientada pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030 da ONU amplia conexões para pensar novas estratégias e ações 
promotoras de saúde a nível local, nacional e na América latina, em um mundo 
globalizado e digital do século XXI. 

 

VOZ DOS PARTICIPANTES 

A Carta de Franca destaca a saúde como um processo de construção social e de 
transformação da realidade, um horizonte evocado como referência de bem estar, 
ratificando que a saúde é um direito e todos somos sujeitos de direitos. 

A Carta de Franca torna vivo o compromisso da governança e dos centros formadores 
a serem guiados pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU para a 
proteção e manutenção da nossa casa global. 

A Carta de Franca reconhece a pobreza e as iniquidades da região das Américas 
como os maiores desafios do século XXI. As iniquidades, definidas como 
desigualdades desnecessárias, evitáveis e injustas, afetam a saúde da população e 
portanto devem ser focos da comunidade e intervenções. 

A conexão dos determinantes sociais, econômicos e políticos com os princípios de 
equidade para todos os membros da comunidade e o desenvolvimento sustentável 
redimensionam a Promoção da Saúde, em busca de novas formas de pensar, sentir 
e produzir a saúde. 

 

RECOMENDAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

● Tornar realidade o compromisso dos líderes políticos com a Promoção da 
Saúde e da Educação em Saúde para propor e executar planos sólidos e 
transparentes que utilizem financiamento sustentável que atenda às 
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras. 

● Fortalecer as instituições dedicadas à Promoção da Saúde, garantindo 
mecanismos de colaboração institucional e intersetorial para benefícios 
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mútuos, bem como a geração de evidências que ajudem os atores e 
comunidades da sociedade civil a elaborar planos abrangentes e promotores 
de saúde. 

● As desigualdades sociais são recorrentes no campo da saúde e, por vezes, 
estão ausentes nos processos de formação dos profissionais de saúde. 
Portanto, há a necessidade de desenvolver habilidades específicas para sua 
abordagem, novas formas de ensinar e aprender sobre sua conexão e 
influência desfavorável ao potencial de saúde seja individual ou coletivo. 

● O envelhecimento da população na região da América Latina torna necessário 
reorientar os serviços de saúde e fortalecer a Atenção Primária à Saúde. Deve 
haver um amplo compromisso com a cobertura universal dos serviços de saúde 
para garantir o direito à saúde de toda a população. 

● A promoção da saúde está no centro dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, conforme promulgada na Carta de Xangai de 2016, mas a 
realização desses objetivos na América Latina exige a abordagem das 
desigualdades na saúde e das ações sociopolíticas e intersetoriais nos 
municípios, cidades, nos ambientes e nas áreas rurais de diferentes países. 

 

COMPROMISSOS COM A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA AMÉRICA LATINA 

● Melhorar as conexões entre a construção e a transferência de conhecimento, 
aproximando a academia, a sociedade civil e os governos, considerando os 
municípios, cidades e ambientes como os espaços mais importantes para a 
saúde, o trabalho intersetorial e a participação social. 

● Expandir o sistema de relações e determinantes que colocam obstáculos à 
saúde, dentre eles os determinantes comerciais, como ponto crítico para o 
diálogo e a construção de teorias e práticas que promovam a saúde. 

● Dar visibilidade às vulnerabilidades infligidas à saúde daqueles que habitam o 
espaço urbano, para implementar políticas e atuar intersetorialmente na 
construção de um ambiente saudável, justo e solidário para viver e alcançar o 
desenvolvimento humano sustentável. 
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