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metodologia deste trabalho, que se trata de uma análise descritiva, com base 
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I could be handy, mending a fuse 
When your lights have gone 

You can knit a sweater by the fireside 
Sunday mornings go for a ride 

Doing the garden, digging the weeds 
Who could ask for more 

Will you still need me 
Will you still feed me 

When I'm sixty-four 
 

The Beatles 
  



 
 

RESUMO 

 
 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. As consequências deste 
processo envolvem questões políticas, sociais e econômicas, tanto para a sociedade 
quanto para o indivíduo que envelhece, gerando impactos substanciais nas questões 
ligadas ao Desenvolvimento, tanto no sentido econômico quanto social. A capacidade 
funcional do indivíduo que envelhece é um fator preponderante sobre esses impactos, 
podendo contribuir de maneira positiva à medida que o idoso independente é mais 
saudável, produtivo, com maior autonomia e qualidade de vida; como também de 
forma negativa, uma vez que a dependência funcional leva à maior morbimortalidade, 
necessidade de cuidados e custos sociais e em saúde. Diante disso, a OMS instituiu 
a Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030) como iniciativa para promover o 
envelhecimento funcional e com qualidade de vida, em concordância com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O presente estudo buscou avaliar a 
funcionalidade e o perfil sócio-epidemiológico de pacientes idosos acompanhados em 
um ambulatório acadêmico de geriatria do SUS e inferir, através da análise estatística, 
a validade dos resultados para esta amostra. Foram coletados dados de 73 
prontuários de pacientes idosos (maiores de 60 anos), acompanhados num 
ambulatório de geriatria em Franca-SP, no período de 2021 a 2023. Os dados 
analisados foram: sexo, idade, escolaridade, renda, suporte social (com quem o 
paciente mora), número de medicações em uso, presença de quedas no último ano e 
avaliação funcional por Katz e Lawton. A análise estatística dos resultados foi 
realizada através do software R e Rstudio, que validou os dados encontrados e inferiu 
a tendência de progressão dos dados encontrados. A análise exploratória da amostra 
evidenciou que a maioria dos pacientes são do sexo feminino, com idades variando 
entre 75 a 89 anos e 5 a 10 anos de escolaridade. A ocorrência de quedas foi 
identificada em 21,92%. 52,05% dos pacientes residem com algum familiar e 38,36% 
possuem aposentadoria. Na avaliação funcional das atividades básicas de vida diária 
(escala de Katz), a maioria (65,76%) mostrou-se parcialmente dependente e, nas 
atividades instrumentais (escala de Lawton), 27,4% são totalmente dependentes. A 
análise inferencial dos dados mostrou uma tendência de aumento na idade e na 
polifarmácia, com a média de 79,64 anos e uso de 6,6 medicamentos 
respectivamente. Também evidenciou uma média de 4,14 pontos na escala de Katz, 
que representa uma dependência parcial, e uma média de 16,87 pontos na escala de 
Lawton - dependência moderada - com tendência a aumentar, ou seja, tornarem-se 
mais dependentes. A análise mostrou, assim, uma tendência no aumento da 
multimorbidade e da dependência funcional relacionadas ao aumento da idade e da 
polifarmácia. Além disso, evidenciou a necessidade do suporte familiar no cuidado, o 
que gera impactos na renda da família. A intervenção por meio de medidas 
multidisciplinares propostas pela ferramenta ICOPE é uma estratégia proposta pela 
OPAS, que vai ao encontro dos objetivos da Década do Envelhecimento Saudável 
(2020-2030). Desta forma, será possível promover o Desenvolvimento Social, 
proporcionando qualidade de vida e manutenção da capacidade funcional dos idosos.  
 
Palavras-chave: envelhecimento; capacidade funcional; desenvolvimento social.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 
The population aging is a world process phenomenon. This fact has implications in 
politics, society and economic issues, for the older person and for the community, 
affecting the Development process, both social and economic. As a matter of great 
importance in this discussion is the functional capacity of the older person, which can 
have a good impact in productivity, health, autonomy and quality of life if functionality 
is preserved; or the opposite, as the functional dependency leads to a greater 
morbimortality, needs of care and costs for social security and health systems. In an 
attempt to promote healthy aging around the world and improve the quality of life of 
older people and its community, the World Health Organization implements the 
Decade of Healthy Aging (2020-2030), aligned with the Sustainable Development 
Goals of the United Nations. The study aimed to evaluate the functionality and the 
socio epidemiological status of the elderly served at a geriatric outpatient public service 
and deduce, by statistical analyses, the validity of the results for this sample. Data from 
73 medical records of elderly patients (60 years or more) served at a geriatric public 
outpatient service in Franca-SP were collected, from the period of 2021 to 2023. It 
analysed the variables: gender, age, education level, income, social support (with 
whom the patient lives), number of medications in use, presence of falls in the last year 
and functional capacity by Katz and Lawton. The statistical analyses were performed 
with software R and Rstudio, in which the data found were validated for the sample 
and the tendency of progression were inferred. The exploratory analysis of the sample 
revealed that most of the patients are female, with ages ranging from 75 to 89 years 
and 5 to 10 years of schooling. The occurrence of falls was identified in 21.92%. 
52.05% of the patients live with a family member, and 38.36% are retired. In the 
functional assessment of basic daily living activities (Katz scale), the majority (65.76%) 
were partially dependent, and in instrumental activities (Lawton scale), 27.4% were 
totally dependent. The inferential analysis of the data showed a trend of increase in 
age and polypharmacy, with an average age of 79.64 years and the use of 6.6 
medications, respectively. It also showed an average score of 4.14 on the Katz scale, 
indicating partial dependence, and an average of 16.87 points on the Lawton scale, 
which represents moderate dependence, with a tendency to increase, meaning they 
are becoming more dependent. The analysis thus showed a trend towards an increase 
in multimorbidity and functional dependence related to aging and polypharmacy. 
Furthermore, it highlighted the need for family support in caregiving, which impacts the 
family’s income. The intervention through multidisciplinary measures proposed by the 
ICOPE tool is a strategy recommended by PAHO, which aligns with the goals of the 
Decade of Healthy Aging (2020-2030). Thus, it will be possible to promote Social 
Development, ensuring quality of life and maintaining the functional capacity of older 
adults. 
 
Keywords: aging; functional capacity; social development.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A redução da natalidade e da mortalidade estão levando a uma 

desaceleração do crescimento populacional e envelhecimento progressivo no mundo. 

Este fenômeno é complexo e irreversível, sendo tema prioritário na agenda 

governamental e exigindo intervenções do Estado e da sociedade através de políticas 

públicas que contemplem as demandas dessa nova estrutura social. Para isto, faz-se 

necessário entender o processo de envelhecimento em si, suas particularidades no 

aspecto físico (biológico), psíquico e social (Corvelo Delboni et al., 2020).  

Considera-se pessoa idosa, segundo a Organização Mundial de Saúde, 

o indivíduo que tem 60 anos ou mais em países em desenvolvimento, e 65 anos ou 

mais em países desenvolvidos. A própria concepção, com base na faixa etária, 

evidencia que o processo de envelhecimento acontece de forma diferente em cada 

local, sofrendo interferências culturais, econômicas, sociais e políticas (Corvelo 

Delboni et al., 2020). Embora ocorra no mundo todo, está evoluindo de forma mais 

rápida nos países em desenvolvimento. Dos 15 países com mais de 10 milhões de 

idosos, sete são países em desenvolvimento (UNFPA, 2012).  

Dados do Fundo de Populações das Nações Unidas também indicam 

que em 2050 10% da população africana terá 60 anos ou mais, comparada com 24% 

na Ásia, 24% na Oceania, 25% na América Latina e Caribe, 27% na América do Norte 

e 34% na Europa (UNFPA, 2012).   

O envelhecimento populacional é caracterizado por desigualdades 

sociais, com piores indicadores da situação de saúde associados à pobreza e baixa 

escolaridade (Costa; Macinko, 2022, p. 149), que são mais acentuados em países em 

desenvolvimento. A dependência funcional (limitação para a realização das atividades 

de vida diária) entre idosos com mais de 75 anos é bastante variável entre os países 

(Costa; Macinko, 2022, p. 154), o que também reflete as desigualdades em relação 

ao acesso à saúde, educação e recursos financeiros.  

A feminização do envelhecimento é outro fenômeno observado 

globalmente. Atualmente, para cada 100 mulheres com 60 anos ou mais em todo o 

mundo, há 84 homens. E para cada grupo de 100 mulheres com 80 anos ou mais, 

existem apenas 61 homens (UNFPA, 2012). O entendimento de como envelhecer 



19 
 

afeta homens e mulheres de forma diferente, pois as relações de gênero estruturam 

todo o curso da vida e impactam no acesso à recursos e serviços de saúde e social 

(UNFPA, 2012). 

As implicações do processo de envelhecimento populacional perpassam 

todos os aspectos da sociedade e impactam diretamente no Desenvolvimento das 

Nações, seja no campo econômico ou social/humano. Compreender este impacto se 

faz necessário para garantir a saúde da população, por esta ser um aspecto central 

do envelhecimento - que é associado à redução das reservas fisiológicas e das 

capacidades individuais (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016).   

No âmbito individual, o envelhecimento muitas vezes é acompanhado 

por doenças, multimorbidades e consequente perda de autonomia e independência, 

que levam à perda de qualidade de vida e sofrimento. Com a perda funcional, também 

ocorre a necessidade maior de cuidados, com sobrecarga familiar e do Estado na 

garantia destes cuidados (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016). 

No âmbito da saúde, a perda funcional aumenta a demanda por serviços 

médicos (Costa; Macinko, 2022, p. 149), medicamentos e insumos, por sobreposição 

das doenças crônicas às doenças infecto-contagiosas e endemias já existentes.  

No âmbito econômico, o idoso dependente não é capaz de gerar renda. 

Seus gastos com saúde e cuidados são muitas vezes elevados, o que faz com que 

familiares deixem de trabalhar formalmente para se dedicarem aos mesmos (Reis; 

Barbosa; Pimentel, 2016). Na ausência de um sistema de seguridade social, essas 

questões levam ao empobrecimento repentino da família (Reis; Barbosa; Pimentel, 

2016).   

Assim, constata-se que vidas mais longas necessitam de novas 

abordagens na questão da saúde, cuidado e economia, sendo um desafio para as 

políticas públicas transformar a transição demográfica em oportunidade (OPAS, 

2022). A manutenção da capacidade funcional, devido seu impacto nos vários 

domínios da saúde, permite que os indivíduos vivam por mais tempo mantendo sua 

independência e autonomia para poderem fazer aquilo que julgam importante e vivam 

suas vidas de forma plena (OMS, 2015).  

Diante das novas demandas da transição demográfica, a OMS, em 

concordância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das 

Nações Unidas, propõe a Década do Envelhecimento Saudável 2020-2030. Trata-se 

de uma iniciativa global para melhorar a vida das pessoas idosas, suas famílias e 
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comunidades (OPAS, 2022). Por esta iniciativa, define-se que o envelhecimento 

saudável é a capacidade de manter a habilidade funcional de modo a manter o bem-

estar em idades avançadas (OPAS, 2022), e que a promoção do envelhecimento 

saudável é possível através de esforços coordenados entre os vários segmentos 

governamentais e não governamentais.  

O aspecto que envolve a Saúde e Desenvolvimento Social no contexto 

do envelhecimento populacional é o propósito de estudo desta dissertação.  O objetivo 

geral é avaliar o perfil funcional (através das escalas de Katz e Lawton) de uma 

amostra da população idosa do município de Franca, para gerar dados que possam 

levar a estratégias de enfrentamento do envelhecimento populacional neste território 

- com base nas propostas da Década do Envelhecimento Saudável. O objetivo 

específico é analisar o perfil sócio-epidemiológico desta amostra, com informações 

sobre idade, sexo, renda, suporte social, quantidade de medicações em uso e histórico 

de quedas no último ano - pois entende-se que essas variáveis se interrelacionam 

com a capacidade funcional e qualidade de vida e fazem parte da Avaliação geriátrica 

ampla (Brasil, 2010). Considerou-se como definição de idoso as pessoas com 60 anos 

ou mais (OPAS, 2023). Assim, a população estudada foi composta pelos idosos com 

mais de 60 anos atendidos em um ambulatório acadêmico de geriatria da cidade de 

Franca - SP. A metodologia utilizada foi uma abordagem descritiva e quantitativa 

através da coleta de dados do prontuário eletrônico destes pacientes, que passaram 

por atendimento médico no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023 - este 

recorte de tempo se deu pois em 2020, com o advento da pandemia de Covid-19, os 

atendimentos foram suspensos.  

O estudo foi organizado em 8 sessões. A primeira corresponde à 

introdução, enquanto as sete subsequentes tratam da fundamentação teórica. 

Na segunda seção é apresentada uma introdução ao conceito de 

envelhecimento, suas bases teóricas e biológicas, além de abordar as nuances 

semânticas entre envelhecimento ativo, envelhecimento bem-sucedido e 

envelhecimento saudável. São discutidos os determinantes do processo de 

envelhecimento. Também traz informações sobre o envelhecimento no Brasil, 

incluindo a transição demográfica, a transição epidemiológica e os impactos desse 

processo no país, com dados do Censo de 2022. 



21 
 

A terceira seção discorre sobre as principais políticas públicas nacionais 

voltadas para o idoso, destacando a linha do tempo da criação destas políticas e suas 

conquistas sociais. 

A quarta seção aborda a relação entre o processo de envelhecimento, a 

saúde e o desenvolvimento social, analisando as diferenças entre o desenvolvimento 

econômico e social, o conceito de desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen 

e como o processo de envelhecimento afeta tanto a promoção do desenvolvimento 

social quanto a demanda deste para a manutenção da qualidade de vida. Também se 

aprofunda nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das 

Nações Unidas e na Década do Envelhecimento Saudável da OMS, refletindo sobre 

como essas iniciativas surgiram e o objetivo da OMS em promover o desenvolvimento 

social global por meio do envelhecimento saudável. A quarta sessão apresenta ainda 

o conceito de avaliação funcional e as principais escalas utilizadas em geriatria e 

gerontologia para essa avaliação na prática clínica do cuidado ao idoso, que se 

referem à avaliação das atividades básicas e instrumentais de vida diária. Por fim, traz 

a estratégia desenvolvida pela OMS para a plena execução da iniciativa da Década 

do Envelhecimento Saudável, denominada ICOPE - Atenção Integrada à Pessoa 

Idosa. 

A linha de pesquisa contempla o Desenvolvimento Social e Políticas 

Públicas, através da discussão das políticas nacionais e municipais voltadas ao idoso, 

entendendo que as mesmas impactam na qualidade de vida das pessoas e assim, no 

desenvolvimento social. Porém, leva em conta também o desenvolvimento regional 

pois avalia diferentes aspectos e sujeitos num determinado território, suas 

especificidades e indicadores, conforme a definição de Kist e Areosa (2014).  

A quinta seção refere-se aos objetivos do estudo, que buscou gerar 

dados que embasem políticas públicas para a promoção do envelhecimento saudável.  

A sexta seção refere-se à metodologia adotada, que se trata de um 

estudo descritivo, com base quantitativa, detalhando a estrutura analítica dos dados. 

Na sequência, a sétima seção apresenta e discute os resultados, seguida, finalmente, 

da oitava seção, que traz as considerações finais, resumindo o que foi identificado 

durante a pesquisa.   
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2 O CONCEITO DE ENVELHECIMENTO 

 

 

O envelhecimento é um processo comum a todos os seres vivos, embora 

não se tenha clareza sobre a dinâmica e a natureza do fenômeno. Em uma visão 

prioritariamente biogerontológica, é visto como um processo dinâmico e progressivo, 

no qual há modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que 

determinam perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, 

ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, que 

terminam por levá-lo à morte (Papaléo, 2022).  

Outro conceito refere-se à funcionalidade, em que o envelhecimento 

pode ser definido pela redução da capacidade homeostática diante de eventos 

estressores ao organismo (Papaléo, 2022). 

O processo de envelhecimento é heterogêneo, de modo que influências 

genéticas, socioeconômicas e culturais podem impactar na forma pela qual um 

indivíduo envelhece. Há discussões sobre quando passamos a envelhecer (se após à 

concepção, a terceira década de vida, ao final da vida). Como não possuímos 

marcadores biológicos que definam o início do envelhecimento, é difícil precisar a 

idade biológica que justifique o envelhecimento (Papaléo, 2022). Ainda assim, utiliza-

se o critério cronológico na maioria das discussões que envolvem o envelhecimento, 

sejam científicas ou institucionais, considerando-se idosa a pessoa com mais de 65 

anos (Papaléo, 2022). Entretanto, 60 anos é a idade adotada nos países em 

desenvolvimento e, por sua vez, no Brasil, conforme estabelecido legalmente pelo 

Estatuto do Idoso (Brasil, 2023). Apesar disso, no Censo de 2022 o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) considerou idosos pessoas acima de 65 anos, para 

fins de comparação com pesquisas internacionais (IBGE, 2023).  

O conceito de idade funcional pode ser entendido como o grau de 

conservação do nível de capacidade adaptativa em comparação à cronológica, e está 

intimamente ligado à idade biológica. Porém, há que se considerar que a idade 

funcional é diretamente afetada pelas condições de vida do indivíduo e, em países em 

desenvolvimento, o envelhecimento funcional precede o cronológico (Papaléo, 2022).   

No entanto, entender o processo de envelhecimento apenas pela ótica 

de perda de capacidades é um tanto simplista. Atualmente, dispomos cada vez mais 
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de recursos e conhecimento científico que nos levam a envelhecer de forma ativa e 

com qualidade de vida, preservando nossa autonomia e independência (Papaléo, 

2022). 

 

2.1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, ATIVO E BEM-SUCEDIDO 

 

As discussões sobre o envelhecimento bem-sucedido remontam à 

década de 1980, quando este foi um dos principais temas do Congresso Anual da 

Sociedade Americana de Gerontologia, seguido pelo estudo publicado no periódico 

Science - Human Aging: Usual and Successful Aging. Nele, discute-se que os 

declínios relacionados ao envelhecimento decorrem da interação entre fatores 

extrínsecos não relacionados com doenças, como estilo de vida, fatores psicossociais 

e influências genéticas. Foi neste estudo que os autores Rowe e Kahn sugeriram a 

diferenciação entre envelhecimento normal e o envelhecimento bem-sucedido (em 

que o indivíduo teria perdas mínimas das funções fisiológicas). Para estes autores, 

classifica-se o envelhecimento bem-sucedido por meio de três critérios objetivos: a 

baixa probabilidade de doenças/incapacidades; altos níveis de desempenho físico e 

cognitivo, e engajamento ativo com a vida (Speranza; Werle; Moreira, 2022, p. 435).  

Outros dois autores - Paul e Margaret Baltes - apresentam um outro 

conceito de envelhecimento bem-sucedido, entendendo este como um processo 

adaptativo, com enfoque psicossocial. Desta forma, tivemos duas correntes de 

definição para o envelhecimento bem-sucedido: a que o caracteriza como um estado 

mental (satisfação com a vida, reserva psicológica e funcionamento social), e a que o 

caracteriza no aspecto biomédico, como a ausência de doenças ou incapacidades 

associadas ao bom funcionamento físico e cognitivo (Speranza; Werle; Moreira, 2022, 

p. 436). 

Não há um consenso na concepção de envelhecimento bem-sucedido, 

existindo uma variedade de termos para nomear este processo. Os mais usados são 

envelhecimento saudável, bem-sucedido e ativo. Do ponto de vista semântico, o 

Envelhecimento Saudável está mais relacionado ao estado de saúde e funcionalidade. 

Já o termo Envelhecimento Bem-sucedido tem um sentido mais amplo, que inclui 

fatores biomédicos, sociais e psicológicos. O Envelhecimento Ativo foi um conceito 

trazido pela OMS, em 2002, para instituir políticas voltadas à promoção da saúde, 
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participação e segurança da população idosa (Speranza; Werle; Moreira, 2022, p. 

436). 

Em 2015, a OMS substituiu o termo "Envelhecimento Ativo” por 

"Envelhecimento Saudável" ao se referir às estratégias propostas para a década 2020-

2030 (OMS, 2015).  

 

2.2 DETERMINANTES DO ENVELHECIMENTO 

 

De acordo com Speranza; Werle e Moreira (2022), no âmbito individual, 

o processo de envelhecimento é determinado em 25% pela carga genética e em 75% 

por fatores extrínsecos. Os autores trazem um esquema didático proposto por Papaléo 

para explicitar essas relações:  

 

Figura 1 - Proposta de caracterização do processo de envelhecimento. 

 

 
Fonte: Adaptada de Papaléo et al., 2003.  

 

É possível modificar fatores de risco genéticos que levam a condições 

crônicas através de mudança de estilo de vida e comportamento. Medidas de atividade 

física, alimentação saudável, abstinência de fumo e álcool, tratamento clínico e 

prevenção de doenças levam ao aumento da longevidade e qualidade de vida, mesmo 

nos indivíduos já idosos. Além dos benefícios individuais, essas medidas também 
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trazem bons resultados à saúde pública, à economia e à sociedade (Speranza; Werle; 

Moreira, 2022 p. 441).  

Assim, propôs-se a Prescrição para Longevidade, dada a relevância dos 

impactos da mudança de estilo de vida para a melhoria da saúde. Esta prescrição visa 

alcançar o envelhecimento bem-sucedido por meio de 8 estratégias: 

- A preservação da vitalidade mental  

- O cultivo das relações pessoais 

- O engajamento social e o senso de propósito 

- A preservação do sono  

- O manejo do estresse 

- A atividade física regular  

- A alimentação saudável  

- A prática de prevenção de doenças  

 

As chamadas Blue Zones são locais estudados por sua população 

longeva, nas quais os idosos têm uma vida robusta e saudável.  São cinco as regiões 

assim conhecidas: Sardenha (Itália), Okinawa (Japão), Loma Linda (Califórnia), 

Nicoya (Costa Rica) e Ikaria (Grécia). Essas regiões têm características comuns: 

isolamento dos grandes centros, senso de pertencimento, tradição de veneração aos 

ancestrais e senso de propósito. A população compartilha um estilo de vida composto 

por uma dieta simples, forte integração social, grande envolvimento familiar, rotinas 

religiosas e atividade física regular e vigorosa, principalmente caminhadas (Speranza; 

Werle; Moreira, 2022, p. 444).  

Diante do exposto, é possível conceber o envelhecimento não do ponto 

de visto do declínio funcional, deterioração orgânica e dependência (conceito este 

relacionado à senilidade), mas sim, pela ótica da senescência, em que é possível 

desfrutar do ganho dos anos de vida com qualidade, saúde, independência e 

autonomia. 

 

2.3 ENVELHECIMENTO NO BRASIL  

 

A razão entre o grupo de pessoas de 65 anos ou mais em relação ao de 

0 a 14 anos é chamado de Índice de Envelhecimento. Quanto maior o índice, mais 

envelhecida é a população. Em 2022, chegamos ao número de 55,2, indicando que, 
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para 100 crianças de 0 a 14 anos há 55,2 pessoas com 65 anos ou mais.  Em 2010, 

esse índice era de 30,7 (IBGE, 2023). Este é o conceito de envelhecimento 

populacional.  

Projeta-se que, até 2060, ocorrerá um aumento significativo da 

população idosa, passando de 9,7%, em 2004, para 33,7% em 2050 (Braga et al., 

2016). A base da pirâmide etária brasileira está se estreitando às custas da redução 

da fecundidade e dos nascimentos. O fato vem ocorrendo visivelmente desde os anos 

1990, com a redução da população jovem e aumento da população adulta (IBGE, 

2023). Na década de 1980, o país tinha 4% da população com 65 anos ou mais, 

número que chegou a 10,9% em 2022 (IBGE, 2023).  

No Brasil, o impacto social do envelhecimento tende a ser mais 

importante que o biológico (Papaléo, 2022).  Embora seja um fenômeno mundial, aqui 

o processo pode ser considerado mais complexo, pois o país ainda se depara com 

questões de desigualdade social, acesso à saúde (agora com aumento das doenças 

crônicas associadas ainda à alta prevalência de doenças infectocontagiosas), 

educação e saneamento básico. O aumento das doenças crônico-degenerativas 

acarreta maiores custos com a saúde e seguridade social (Braga et al., 2016).  

 

2.4 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA E EPIDEMIOLÓGICA 

 

A transição demográfica corresponde ao aumento da proporção de 

idosos em relação à população jovem. Este processo pode ser explicado por dois 

fatores: o aumento da expectativa de vida e a queda na fecundidade. O primeiro está 

relacionado às melhorias nas condições de vida - urbanização, saneamento básico, 

políticas públicas materno-infantis e vacinação. Já a queda da fecundidade relaciona-

se à entrada da mulher no mercado de trabalho e à disseminação de métodos 

contraceptivos. Porém, o aumento da longevidade também contribui para esta 

transição e o seu impacto relaciona-se ao fato destes idosos chegaram à idade 

avançada com saúde ou não (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016).  

Estima-se que a população com mais de 60 anos aumentará de 25 

milhões para 50 milhões em 20 anos, representando mais de 21% da população. A 

população com mais de 80 anos chegará a quase 9 milhões (Gadelha et al., 2022)  

Segundo dados do Censo 2022, no país, o total de pessoas com 65 anos 

ou mais teve alta de 57,4% em relação ao ano de 2010, passando de 14.081.477 
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(7,4%) para 22.169.101 (10,9%), conforme apresentado no Gráfico 1. Considerando 

a população com 60 anos ou mais, o aumento foi de 56% em relação a 2010 (IBGE, 

2023).  

 

Gráfico 1 - Distribuição da proporção da população residente segundo a faixa etária 
e período de ano, 1980/2022, Brasil. 

 

Extraído de: IBGE, Censo 2022; online.  

 

Em relação ao envelhecimento por regiões do país, o Sul e o Sudeste 

apresentam as maiores proporções de idosos - 12,2% e 12,1% respectivamente. A 

região Norte é a mais jovem, seguida pelo Nordeste. O Centro-Oeste possui uma 

estrutura intermediária (IBGE, 2022).  

A transição demográfica no país também reflete suas desigualdades 

regionais, pois embora o envelhecimento populacional seja uma tendência nacional, 

o processo está mais adiantado no Sul e Sudeste em decorrência da maior expectativa 

de vida e menor fecundidade nessas regiões (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016, p. 104).  
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No Estado de São Paulo, a taxa de crescimento anual da população 

acima de 60 anos quadruplicou no período de 1950 a 2022, com um aumento da 

proporção de idosos de 4,4% para 16,2% (SEADE, 2022). O índice de envelhecimento 

nesse estado, segundo dados do Censo 2022, é de 59,97 (IBGE, 2023). Já nos 

municípios, o índice é variado, chegando a ser superior a 100% nas cidades com 

menos de 10 mil habitantes (SEADE, 2022). A feminização do envelhecimento 

também é uma realidade no estado de São Paulo, em que a população idosa feminina, 

numericamente, supera em 32% a masculina (SEADE, 2023). 

Já a transição epidemiológica descreve o padrão de doenças que se 

tornam predominantes em resposta às mudanças sociais. No Brasil, as principais 

causas de óbito atualmente são doenças não transmissíveis, como doenças 

cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias. Essa transição é 

influenciada pelo envelhecimento da população, resultando no aumento de doenças 

crônicas e multimorbidade, em que várias doenças ocorrem simultaneamente em um 

indivíduo. Além disso, a transição epidemiológica é heterogênea nas diferentes 

regiões do país: no Sul e Sudeste, por exemplo, as mortes por Alzheimer e outras 

demências são mais comuns do que em outras regiões (Reis; Barbosa; Pimentel, 

2016, p. 107). 

 

2.5 IMPACTOS E PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO      

POPULACIONAL NO BRASIL  

 

Embora a transição demográfica seja decorrente da maior expectativa 

de vida e menor taxa de fecundidade, a longevidade é um fator importante para este 

processo (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016).  

Se por um lado, o aumento de longevidade é uma conquista da 

sociedade, também gera desafios, pois o envelhecimento populacional resultará em 

um aumento da demanda no sistema de bem-estar (especialmente no sistema de 

saúde), em um país onde a população ainda convive com dificuldades básicas, como 

acesso à alimentação, moradia, saneamento básico e cidadania (Gadelha et al., 

2022). O aumento das doenças crônicas que acompanham o processo de 

envelhecimento aprofundará a complexidade epidemiológica, pois as doenças 

transmissíveis, as causas externas e as emergências sanitárias continuarão a 

demandar do Sistema Único de Saúde (SUS) (Lima; Gadelha, 2021).  
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Outro fenômeno que se insere neste contexto é o da multimorbidade, no 

qual o indivíduo é acometido por mais de uma doença ao mesmo tempo. Isso gera um 

grande impacto na qualidade de vida em razão da interação dessas doenças e seus 

tratamentos e eleva o risco de mortalidade (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016, p. 107). A 

redução das capacidades individuais em decorrência da multimorbidade também leva 

a um aumento na razão de dependência:  população com menos de 15 anos ou mais 

de 65 anos (população economicamente dependente) em relação à população de 15 

a 64 anos de idade (população economicamente ativa) (IPEA, 2013). 

Entre o período de 2012 a 2021, a razão de dependência de jovens 

passou de 34,4 para 29,9 crianças e adolescentes para cada 100 pessoas em idade 

potencialmente ativas. Já a razão de dependência dos idosos aumentou de 11,2 para 

14,7 (Agência Brasil, 2012).  

Os idosos representam o grupo com maior necessidade de cuidados de 

longo prazo, pois são mais acometidos por doenças crônicas que necessitam de 

cuidados especiais por gerarem dependência funcional (Reis; Barbosa; Pimentel, 

2016).  

Em relação à questão socioeconômica, os idosos, em geral, são mais 

pobres do que os adultos da mesma população. O Brasil, assim como os demais 

países da América Latina, enfrenta o processo de envelhecimento populacional em 

um contexto de pobreza elevada. Um aspecto a ser evidenciado, em nosso país, é 

que com a universalização da seguridade social, muitas famílias passam a contar com 

a renda do idoso para seu sustento e sobrevivência (Braga et al., 2016).  

Outra característica do processo de envelhecimento populacional é a 

urbanização, que acompanha o movimento da população geral (Braga et al., 2016). 

Os grandes centros urbanos são marcados por sua impessoalidade, individualismo, 

violência, desigualdade social e valorização da população laboralmente ativa. O 

impacto deste processo se reflete diretamente na necessidade de adaptação das 

cidades às necessidades da população que envelhece. Como traz Correa (2016), “a 

velhice pode ser despotencializada quando suas possibilidades de circulação e 

construção de redes de sociabilidade encontram-se frágeis e limitadas pelo entorno 

social, que muitas vezes atribui ao idoso aposentado o lugar do espaço doméstico”.  

A feminização do envelhecimento também é outro aspecto a ser 

considerado. Segundo dados do IBGE (2022), o Brasil possui 6 milhões de mulheres 

a mais do que homens. Tal fato pode ser atribuído tanto a fatores biológicos quanto à 
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diferença de exposição aos fatores de risco de mortalidade (Papaléo, 2022). A razão 

de sexo - número de homens em relação ao grupo de 100 mulheres - foi de 94,2 

segundo o Censo de 2022. Em 1980, essa razão era 98,7. Desde a infância até a fase 

adulta, a mortalidade entre os homens é maior, e com a redução da população de 0 a 

14 anos e o aumento da de 65 ou mais anos, há um aumento da proporção de 

mulheres, pois estas vivem mais (IBGE, 2022). Isto ocorre em todas as grandes 

regiões do país.  

As implicações deste fenômeno se refletem no âmbito social, pois 

grande parte das mulheres é viúva, vive só, não tem experiência de trabalho no 

mercado formal, são menos educadas e mais empobrecidas financeiramente (Braga 

et al., 2016). Além disso, as mulheres idosas estão mais expostas a doenças crônico-

degenerativas (Papaléo, 2022). 

Por outro lado, há maior conectividade das mulheres com recursos 

sociais e interpessoais, que impactam na qualidade de vida e funcionam como 

proteção para o envelhecimento saudável. Elas são mais participativas em atividades 

relacionadas com as políticas de saúde, fóruns, conselhos e Universidade Aberta da 

Terceira Idade (Papaléo, 2022).  

O analfabetismo é outra característica do envelhecimento populacional 

brasileiro. Embora em queda, ainda se percebe que quanto mais velho o grupo 

populacional, maior a proporção de analfabetos, chegando a 16% em pessoas com 

60 anos ou mais. São pessoas que não tiveram acesso à educação na infância/ 

juventude e permaneceram analfabetas. A taxa também é maior entre as mulheres, 

de 16,3%, enquanto a dos homens é de 15,7%, assim como é maior entre pretos ou 

pardos - 23,3% - em comparação aos brancos, 9,3% (IBGE, 2022).  
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Gráfico 2 - Taxa de analfabetismo no Brasil, em percentual, segundo grupos de idade 

e cor ou raça. 

 

 

Fonte: IBGE. PNAD Contínua Educação, 2022; online.  

 

Outro aspecto a ser discutido no processo de envelhecimento nacional 

é a questão racial. A população negra geral do país corresponde a 56% do total, 

segundo dados do IBGE (2022), e a parcela de idosos geral 15,8%. Porém, quando 

avaliamos a parcela da população negra entre os idosos, esta chega a 47,7% (Agência 

Brasil, 2023).  

A pobreza e a sobre-mortalidade vivenciada por esta população 

correlaciona-se com a menor expectativa de vida e longevidade em relação à 

população branca (Papaléo, 2022). Este dado é mais um desafio a ser enfrentado pelo 

país, na busca pela justiça social, garantia de direitos e liberdades.  
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Gráfico 3 - Brasil: Pirâmide etária - 2060. 

 

Fonte: IBGE, Brasil, projeção da população por sexo e grupos de idade, 2000-2060; online.  

 

Diante das questões apresentadas, observa-se que, para atender às 

demandas sociais advindas do processo de envelhecimento populacional - e suas 

particularidades regionais, são necessárias políticas públicas de enfrentamento e 

organização social para o envelhecimento.   
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO IDOSO NO BRASIL  

  

 

A Política Nacional do Idoso (PNI) foi aprovada em 1994 pela Lei 

8.842/1994. O objetivo é assegurar os direitos sociais do idoso, de forma equitativa, 

considerando suas necessidades sociais, físicas, econômicas e políticas. Ela define 

idoso como a pessoa acima de 60 anos, no Brasil (Pinheiro; Aerosa, 2018).  

A PNI criou condições de promoção de qualidade de vida e longevidade, 

tanto para os idosos já existentes, quanto para os que irão envelhecer, reafirmando 

os princípios constitucionais e garantindo a manutenção da autonomia, dignidade, 

direito à vida, integração e participação social (Braga et al., 2016).  

Em 2003, ocorreu a formulação do Estatuto do Idoso, com intensa 

participação de entidades de defesa dos interesses da população idosa. O Estatuto 

regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos (Brasil, 2003). Veio em resposta à não efetivação das diretrizes propostas na 

PNI, principalmente pela mesma não ter estabelecido a quem caberia garantir 

juridicamente os direitos dos idosos. O Estatuto criou, então, o sistema de garantias 

de direitos da pessoa idosa e é composto por: Conselho do Idoso, SUS, Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), Vigilância em Saúde, Poder Judiciário, Defensoria 

Pública, Ministério Público e Polícia Civil. 

Cabe citar que o Estatuto foi inspirado na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (ONU, 1948), especialmente no que se refere aos direitos 

fundamentais, tais como: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária (Brasil, 2023, p. 10). 

No setor Saúde, a Política Nacional de Saúde do Idoso foi elaborada em 

1999 e destaca a perda funcional como o principal desafio para a saúde dessa 

população, visando garantir a manutenção da autonomia e independência dos idosos. 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), a finalidade primordial desta política é 

recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos idosos, por meio de 

ações coletivas e individuais de saúde. 

A Portaria reconhecia o apoio informal e familiar como um aspecto 

fundamental para a saúde do idoso, sem desconsiderar o papel do Estado na 
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promoção, proteção e recuperação da saúde por meio do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em todas as suas esferas (Brasil, 2006). 

O aumento das doenças crônico-degenerativas associadas ao 

envelhecimento populacional gera despesas com serviços médicos e é um desafio 

para as autoridades sanitárias (Braga et al., 2016). Portanto, o objetivo principal desta 

política pública foi promover o envelhecimento saudável. 

Em 2006, a Política Nacional de Saúde do Idoso é revogada e passa a 

ser denominada Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), visando 

enfrentar as fragilidades do SUS, das famílias e dos idosos, além de promover o 

envelhecimento ativo, seguindo as diretrizes da ONU de 2002 (Alcântara et al., 2016). 

Também em 2006, é publicado o Pacto pela Saúde, que estabelece 

prioridades sanitárias nacionais, dividido em três componentes: Pacto em Defesa do 

SUS, Pacto de Gestão e Pacto pela Vida. Neste último, a saúde do idoso é uma das 

seis prioridades pactuadas entre as três esferas do governo (Jaccoud; Menezes, 

20201).  

O Pacto pela Vida, no componente Saúde do Idoso, traz as seguintes 

diretrizes (Brasil, 2006): 

a) promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

b) atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

c) estímulos às ações intersetoriais, visando à integridade da 

atenção; 

d) implantação de serviços de atenção domiciliar; 

e) acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o 

critério de risco; 

f) provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da 

atenção à saúde da pessoa idosa; 

g) fortalecimento da participação social; 

h) formação e educação permanente dos profissionais de saúde do 

SUS na área de saúde da pessoa idosa; 

 
1 As outras 5 prioridades elencadas no Pacto pela Vida são: Controle do câncer de colo de útero e 
mama, Redução da mortalidade infantil e materna, Fortalecimento da resposta às doenças emergentes 
e endemias, Promoção da Saúde com ênfase na atividade física e alimentação saudável e 
Fortalecimento da Atenção Básica. Diretrizes Operacionais para os Pactos Pela Vida, em Defesa do 
SUS e de Gestão. Ministério da Saúde, 2006.  
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i) divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS;  

j) promoção de cooperação nacional e internacional das 

experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; 

k) apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

A execução das diretrizes da Política no SUS inclui a assistência pelas 

Equipes de Saúde da família, Hospitais Gerais e Centros de Referência à Saúde do 

Idoso (Braga et al., 2016).  

Outro setor com um arcabouço legal expressivo voltado à população da 

pessoa idosa é o da Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) e a PNI são apoiadas técnica e financeiramente pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social, que promove serviços de proteção social e projetos 

executados nas três esferas do governo e entidades sociais voltadas ao atendimento 

da pessoa idosa, principalmente aquelas em maior condição de vulnerabilidade social. 

Constituem propostas deste Ministério (elaboradas pelos estados e municípios) os 

Centros e Grupos de Convivência, as Instituições de Longa Permanência, os Centros-

Dia, as Casas-Lar, as Repúblicas e o Benefício de Prestação continuada (BPC) (Braga 

et al., 2016).  

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 houve um 

processo intenso de readequação das leis infraconstitucionais. Neste ínterim, a Lei 

Orgânica da Seguridade Social nº 81.212, de 24 de julho de 1991, definiu que a 

seguridade compreende um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade que visa assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência 

social (Brasil, 1991).  

No entanto, no que tange à aposentadoria e pensões, é sabido que ainda 

nos dias atuais o retorno não corresponde às contribuições pagas ao longo da vida. 

Com a diminuição dos rendimentos, muitos idosos precisam voltar ao mercado de 

trabalho (Braga et al., 2016), o que pode impactar direta ou indiretamente sua 

funcionalidade e condição de saúde.  

Para além da Seguridade Social, que envolve saúde, assistência social 

e previdência, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso também promovem 

o desenvolvimento de programas educacionais voltados para os idosos, visando 

facilitar o acesso à informação, promover a inclusão digital e, principalmente, apoiar a 
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criação de universidades abertas da terceira idade, tanto em instituições públicas de 

ensino superior quanto em instituições privadas (Braga et al., 2016). Programas nas 

esferas de esporte, turismo e lazer específicos para a população idosa também são 

estimuladas pelo arcabouço normativo nacional e sua implementação varia de 

município a município. 

A título de síntese, apresenta-se a Linha do tempo das principais 

Políticas Públicas voltadas ao Idoso: 

● 1994 - Política Nacional da Pessoa Idosa (Lei 8.842/1994)  

● 1999 - Política Nacional de Saúde do idoso (PNSI) 

● 2003 - Formulação do Estatuto do Idoso 

● 2006 - A PNSI é revogada, passando a ser chamada Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa 

● 2006 - Cria-se o Pacto pela Saúde, que contempla o Pacto pela Vida - em que 

o idoso é incluído entre as seis prioridades em saúde pelas 3 esferas de 

governo  
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4 A RELAÇÃO ENTRE O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO, SAÚDE 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

 

Na concepção do autor e economista Celso Furtado, o desenvolvimento 

pode ser definido como um processo de mudança estrutural no qual a introdução de 

inovações transforma a base produtiva e tecnológica para garantir o atendimento das 

crescentes necessidades sociais (Gadelha; Costa, 2012, p. 15). Nessa prerrogativa, 

considera-se a relevância tanto do bem-estar da população quanto da politização das 

decisões econômicas referentes às tecnologias adotadas na sociedade.  

Na perspectiva ampliada sobre desenvolvimento, a Saúde tem papel de 

destaque, pois estrutura o estado de bem-estar social (trata-se de uma necessidade 

humana fundamental), além de promover economia através da geração de riqueza, 

renda e empregos no país. Assim, a relação entre saúde e desenvolvimento é um 

processo dinâmico que envolve crescimento econômico, mudanças na estrutura 

produtiva e melhora no padrão de vida da população (Gadelha; Costa, 2012, p. 15).   

A relação entre Desenvolvimento e Saúde envolve várias conexões e 

interações. Os autores Reis; Barbosa e Pimentel (2016, p. 91) avaliam que, se por um 

lado, uma pessoa mais saudável será capaz de trabalhar e gerar renda, o ambiente 

socioeconômico que favorece boas condições de renda e educação promove hábitos 

de vida saudável e acesso a serviços de saúde de qualidade. 

Em relação ao envelhecimento, a mesma autora reflete que investir na 

melhoria da saúde e na promoção da longevidade pode ser uma estratégia de 

desenvolvimento capaz de reduzir a pobreza, com efeitos de crescimento em longo 

prazo dos países em desenvolvimento. 

A saúde individual é um aspecto básico do Desenvolvimento Humano, 

assim, por extensão, a saúde coletiva é um elemento básico do Desenvolvimento 

Social (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016, p. 90). 

Amartya Sen (2000), filósofo e economista indiano, argumenta que o 

desenvolvimento, para além do crescimento econômico, é um processo de ampliação 

das liberdades individuais. Ele redefine o conceito de desenvolvimento, deslocando o 

foco do aspecto econômico para o Desenvolvimento Humano, que é definido como a 

expansão das liberdades das pessoas em relação às suas capacidades e 

oportunidades, permitindo que elas escolham o tipo de vida que desejam (PNUD, 
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2013, p. 23). Assim, é fundamental reduzir as desigualdades sociais e proporcionar à 

população acesso à saúde, educação, trabalho, lazer e um ambiente de vida saudável 

para garantir a realização dessas liberdades (Sen, 2000). 

Nesse contexto, o desenvolvimento só pode ser alcançado quando há 

valorização dos indivíduos e quando o bem-estar das gerações presentes e futuras é 

protegido. Em outras palavras, uma região só pode se desenvolver, conforme a 

proposição de Amartya Sen (2000), se as liberdades das pessoas que ali vivem forem 

garantidas. Este autor argumenta que a medida de desenvolvimento de um país não 

deve se limitar a indicadores como o Produto Interno Bruto (PIB).  

Em 1990, foi introduzido no primeiro Relatório de Desenvolvimento 

Humano das Nações Unidas o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), concebido 

pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, com a colaboração de Amartya Sen 

(PNUD, 2013, p. 23). O IDH é uma maneira de medir o desenvolvimento de uma 

localidade ou país com base no bem-estar das pessoas, em suas capacidades e 

liberdades de escolha. Ele considera a renda e a riqueza como meios para as pessoas 

alcançarem a vida que desejam, em contraposição à visão econômica do 

desenvolvimento baseada apenas no PIB (PNUD, 2013, p. 23).  

O IDH abrange três indicadores principais: longevidade (vida longa e 

saudável), acesso ao conhecimento (educação) e padrão de vida (renda). Esses 

indicadores são essenciais para ampliar as liberdades das pessoas, pois determinam 

o bem-estar por meio de escolhas livres e informadas, fundamentadas em habilidades 

e conhecimentos adquiridos na ausência de privações das necessidades básicas 

(PNUD, 2013, p. 25). 

Mais especificamente, na visão de Sen (2000), a liberdade também pode 

ser considerada como meio de evitar a morte prematura. Isso nos leva a compreender 

que o processo de envelhecimento populacional está relacionado ao desenvolvimento 

da sociedade na perspectiva do Desenvolvimento Humano. Considerando que o 

envelhecimento é uma consequência do avanço na qualidade de vida da população, 

é essencial garantir as liberdades individuais e coletivas dos idosos para atender às 

suas necessidades específicas.  

 

‘no   caso   específico   do   idoso, a   dimensão   de   liberdade   e 
consequentemente, o exercício da cidadania, depende da criação de 
condições favoráveis à manutenção de seu poder de decisão, escolha e 
deliberação. Tais condições serão efetivadas quando a sociedade perceber   
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que   precisa   mudar   seu   comportamento   em   relação   ao envelhecimento 
(Braga, 2001, p. 7)’. 

 

As doenças crônicas, as multimorbidades e as fragilidades representam 

importantes limitações para a qualidade de vida, afetando a capacidade de trabalho e 

a realização de objetivos pessoais, o que por sua vez impacta negativamente na 

independência e na felicidade dos idosos (Reis; Barbosa; Pimentel, 2016). Pode-se 

inferir que tais condições privam os indivíduos de suas liberdades. 

 

4.1 OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU E A 

DÉCADA DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL  

 

Contextualizados sobre o conceito de desenvolvimento, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) propõe os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - 17 

ODS da Agenda 2030. Busca-se concretizar um plano de ação de escopo mundial 

para a melhoria de vida das pessoas, minimizando desigualdades, garantindo 

liberdades e preservando o planeta para gerações futuras - garantindo também as 

liberdades das gerações que virão. “Para um desenvolvimento sustentável e para 

atingir os objetivos da Agenda 2030, as sociedades devem estar preparadas e assumir 

uma postura sensível às necessidades das populações idosas de hoje e do futuro 

(OPAS, 2020a)”. 

Neste cenário, a OPAS (Organização Pan Americana de Saúde - braço 

da OMS/ONU) cria a Década do Envelhecimento Saudável (2020-2030), seguindo a 

Agenda 2030. Esta iniciativa compreende que o aumento da expectativa de vida é 

uma das grandes conquistas coletivas, pois reflete os avanços no desenvolvimento 

social, econômico e na saúde. Considera que este é um recurso valioso, pois 

proporciona a reflexão não apenas do que é ser uma pessoa idosa, mas também no 

planejamento de toda uma vida. Porém observa que não basta apenas aumentar os 

anos de vida, mas sim, acrescentar vida aos anos que virão (OPAS, 2020a).  

 

A Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030, declarada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2020, é a principal 
estratégia para construir uma sociedade para todas as idades. Esta iniciativa 
global reúne os esforços dos governos, da sociedade civil, das agências 
internacionais, das equipes profissionais, da academia, dos meios de 
comunicação social e do setor privado para melhorar a vida das pessoas 
idosas, das suas famílias e das suas comunidades. Baseia-se em orientações 
anteriores, como a Estratégia Global e o Plano de Ação da Organização 

https://www.who.int/es/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/decade-proposal-final-apr2020rev-es.pdf?sfvrsn=b4b75ebc_25&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/decade-proposal-final-apr2020rev-es.pdf?sfvrsn=b4b75ebc_25&download=true
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/253189/A69_R3-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Mundial da Saúde sobre Envelhecimento e Saúde 2016-2020, a Declaração 
Política e o Plano de Ação das Nações Unidas de Madri sobre o 
Envelhecimento e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (OPAS, 
2020a, p. 1).  

Envelhecimento Saudável é a capacidade de desenvolver e manter a 

habilidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada (OPAS, 2020). Esta, 

por sua vez, é determinada pela capacidade intrínseca, que corresponde à 

combinação das capacidades individuais do indivíduo, associadas ao ambiente que 

ele vive e suas interações. Esse conceito envolve todo o curso de vida e é importante 

para todos - não apenas para aqueles que estão livres de doenças - e sofre impactos 

de vários fatores, como mudanças fisiológicas, estilo de vida e influência ambiental. 

Assim, o Envelhecimento Saudável está ligado aos recursos sociais e econômicos e 

às oportunidades disponíveis ao longo da vida, que podem influenciar as pessoas a 

tomarem decisões saudáveis (OPAS, 2020a, p. 2), e é impactado negativamente pelas  

falhas nas políticas públicas nas áreas de saúde, educação, emprego e renda, que se 

retroalimentam e se acumulam ao longo da vida.  

De acordo com a OPAS (2020a), “pessoas idosas com saúde debilitada 

trabalham menos, ganham menos e se aposentam mais cedo; a cultura e a etnia são 

importantes moderadores da iniquidade, resultando em trajetórias de envelhecimento 

bastante diferentes”. Porém envelhecer de forma saudável pode ser uma realidade, 

através da melhoria em múltiplos níveis e múltiplos setores, e pela mudança do foco 

de que o envelhecimento saudável é a ausência de doenças para a promoção da 

habilidade funcional, que permite ao idoso ser e fazer aquilo que valoriza.  

 

Por sua vez, as principais áreas de atuação da Década são:  

▪ mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com 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 (OPAS, 2020a).  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/253189/A69_R3-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
https://sdgs.un.org/es/2030agenda
https://sdgs.un.org/es/2030agenda
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Quadro 1 - Princípios norteadores para a Década do Envelhecimento Saudável. 

Integrada e indivisível Todas as partes interessadas participantes da implementação abordam 
todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de forma conjunta, 
não como uma lista de objetivos a partir da qual selecionam e 
escolhem. 

Inclusiva Envolve todos os segmentos da sociedade, independente de idade, 
gênero, etnia, capacidade, localização ou outras categorias sociais. 

Parcerias com múltiplas 
partes interessadas 

São mobilizadas parcerias com múltiplas partes interessadas para o 
compartilhamento de conhecimento, expertise, tecnologia e recursos. 

Universal  Envolve todos os países, independentemente do nível de renda e do 
status de desenvolvimento, em um trabalho abrangente pelo 
desenvolvimento sustentável adaptado a cada contexto e população, 
conforme necessário.  

Não deixa ninguém para 
trás 

Aplicável a todas as pessoas, independente de quem sejam e onde 
estejam, tendo como alvo seus desafios e vulnerabilidade específicos. 

Equidade Defende oportunidades iguais e justas para o aproveitamento dos 
determinantes e facilitadores do envelhecimento saudável, incluindo 
status social e econômico, idade, gênero, local de nascimento ou 
residência, status migratório e nível de capacidade. Às vezes, isso pode 
demandar uma atenção desigual a alguns grupos populacionais, de 
modo a garantir o maior benefício aos membros menos favorecidos, 
mais vulneráveis 5 ou mais marginalizados da sociedade.  

Solidariedade 
intergeracional 

Proporciona coesão e uma troca interativa entre gerações, apoiando a 
saúde e o bem-estar de todas as pessoas.  

Compromisso Encoraja um trabalho de 10 anos e que adentre um prazo mais longo. 

Sem danos Empenha os países na proteção do bem-estar de todas as partes 
interessadas e na minimização de qualquer dano previsível a outros 
grupos. 

Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde, 2020a online.  

 

4.2 A AVALIAÇÃO FUNCIONAL COMO FOCO DO CUIDADO AO IDOSO E 
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL  

 

Entende-se que o envelhecimento populacional pode ser considerado 

um reflexo do desenvolvimento social, com a melhora da expectativa de vida. Porém, 

partindo do conceito do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen, apenas 

seremos livres se mantivermos nossa autonomia e independência (Sen, 2000, p.33).  

Considerando que a natureza do processo de envelhecimento perpassa 

todos os aspectos da vida do indivíduo, desde o biológico ao social, a garantia da 
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manutenção das liberdades requer uma avaliação multidimensional e integrada da 

pessoa que envelhece (Papaléo, 2022). 

Como citado anteriormente, a OMS afirma que o envelhecimento 

saudável é “o processo de desenvolver e manter a habilidade funcional que possibilita 

o bem-estar na idade avançada” (OPAS, 2020a).  

Desta forma, o envelhecimento traz consigo a demanda por cuidados 

voltados à manutenção da funcionalidade do idoso. Ou seja, as Políticas Públicas 

necessitam entender as limitações que o envelhecimento pode trazer e propor ações 

que visem a avaliação funcional e busquem sua manutenção ao longo da vida (Peroni 

et al., 2023).  

O aumento da expectativa de vida não garante que as pessoas estejam 

vivendo com melhor saúde. A dependência funcional é atualmente uma das maiores 

dificuldades na assistência ao idoso, sobrecarregando família, Estado e comunidade. 

Além de cercear a qualidade de vida do indivíduo que envelhece (Peroni et al., 2023). 

 

Este envelhecimento da população traz consigo desafios, um deles é como 
responder a uma procura crescente por serviços de atenção a longo prazo 
num contexto de redução das redes de cuidado tradicional. Na prática, 10,5% 
das pessoas com 65 anos ou mais estão em situação de dependência 
funcional, e a porcentagem sobe para 29% entre os idosos com mais de 85 
anos. Em termos absolutos, isto significa mais de 2 milhões de pessoas com 
mais de 65 anos e com dificuldades para realizar atividades básicas da vida 
diária, sendo que este número pode chegar a mais de 6 milhões de pessoas 
até 2050 (Peroni et al., 2023). 

 

Galera e colaboradores (2022) trazem que 65% dos indivíduos entre 65 

e 84 anos e 82% dos com mais de 85 anos são portadores de duas ou mais doenças 

crônicas, conceito este de multimorbidade. Assim, apresentam complexidade e 

vulnerabilidade, são mais suscetíveis à fragilização, internações e hospitalização, 

demandando maior assistência à saúde.  

A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) é a ferramenta usada por geriatras 

e gerontólogos para o acompanhamento desses pacientes complexos. Visa, de 

maneira multidimensional e interdisciplinar, realizar um diagnóstico global do 

indivíduo, determinar suas deficiências, incapacidades e desvantagens e planejar o 

cuidado. Prioriza o estado funcional e a qualidade de vida, utilizando instrumentos de 

avaliação (testes, índices e escalas) para facilitar a comunicação e comparação 

evolutiva (Brasil, 2007). A AGA é considerada a ferramenta padrão-ouro na avaliação 
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de idosos. Nesse contexto, a avaliação funcional do paciente com idade avançada é 

um dos parâmetros mais importantes (Galera et al., 2022, p. 708).  

 

Nos estudos clínicos em que se avalia a capacidade funcional e a qualidade 
de vida, a AGA identifica populações de risco, favorece investimento em 
saúde, qualidade de vida e bem-estar e, principalmente, permite o 
planejamento de ações e políticas de saúde (Galera et al., 2022, p. 710). 

 

Os parâmetros avaliados pela AGA são: 

 

▪ equilíbrio, mobilidade e risco de quedas 

▪ função cognitiva 

▪ condições emocionais 

▪ deficiências sensoriais 

▪ capacidade funcional 

▪ estado e risco nutricional 

▪ condições socioambientais 

▪ polifarmácia e medicações inapropriadas 

▪ comorbidades e multimorbidade 

▪ outros. 

 

Entende-se por capacidade funcional a possibilidade de o indivíduo 

cuidar de si mesmo (Brasil, 2007) - sendo este o conceito utilizado nesta pesquisa.  

A avaliação da funcionalidade, preconizada pela PNSI, determina tanto 

o comprometimento funcional do idoso quanto a sua necessidade de auxílio (Brasil, 

2007). É realizada de forma sistematizada e objetiva através das escalas de 

Atividades Básicas de Vida Diária (ou escala de Katz) e de Atividades Instrumentais 

de Vida Diária (ou escala de Lawton), conforme os quadros 2 e 3 (Santos; Gaeta, 

2012). Esta avaliação determina o grau de dependência e os tipos de cuidados que 

serão necessários com este indivíduo, além de como e por quem serão realizados 

(Brasil, 2007).  

Abordagens que reforcem a recuperação, a adaptação e o 

desenvolvimento psicossocial devem ser o foco das políticas de saúde pública para 

promoção do envelhecimento saudável, e não apenas para o controle de doenças 

(OPAS, 2020a).  
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Quadro 2 – Escala de Katz – Atividades de Vida Diária. 

Escala de Katz - Atividades Básicas  

Atividade Independente (1 ponto)  Dependente (0 pontos)  Pontos 

Banho Não recebe ajuda ou somente recebe 
para 1 parte do corpo 

Necessita supervisão ou 
ajuda  

 

Vestir-se Pega as roupas e se veste sem qualquer 
ajuda, exceto amarrar sapatos 

Necessita supervisão ou 
ajuda  

 

Higiene pessoal Vai ao banheiro, usa o banheiro, veste-se 
e retorna sem qualquer ajuda 

Necessita supervisão ou 
ajuda  

 

Transferência Consegue deitar na cama, sentar na 
cadeira e levantar sem ajuda (pode usar 
andador ou bengala) 

Necessita supervisão ou 
ajuda  

 

Continência Controla completamente urina e fezes  Necessita supervisão ou 
ajuda  

 

Alimentação  Come sem ajuda (exceto para cortar 
carne ou passar manteiga no pão)  

Necessita supervisão ou 
ajuda  

 

 Total: 

Fonte: IPGG, 2015. 
Pontuação: 6-5: independente; 4-3: dependência moderada; < 2: muito dependente.  
 

Quadro 3 – Escala de Lawton – Atividades Instrumentais da Vida Diária. 

Escala de Lawton- Atividades Instrumentais  

Atividades 3 pontos 
Sem ajuda 

2 pontos  
Ajuda parcial  

1 ponto  
Não consegue 

Usar o telefone    

Ir à um lugar distante    

Fazer compras    

Preparar as próprias refeições    

Trabalhos domésticos    

Trabalhos manuais e reparos na casa    

Lavar e passar roupas    

Manuseio de medicação    

Cuidar das finanças    

 Total: 

Fonte: IPGG, 2015; Adaptado de Lawton; Brody, 1969. 
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Pontuação: 9: totalmente dependente; 10 a 15: dependência grave; 16 a 20: dependência moderada; 
21 a 25: dependência leve; 25 a 27: independência. 
 

Como abordado previamente, no Brasil, contamos, desde 1999, com o 

estabelecimento da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSI). A PNSI já 

contemplava, mais de 20 anos antes da proposta da Década do Envelhecimento 

Saudável, o conceito de que saúde para o idoso está mais relacionado à sua 

autonomia e independência do que pela presença ou ausência de doença, e que a 

promoção do envelhecimento ativo, mantendo a capacidade funcional, é a meta de 

toda ação de saúde (Brasil, 2006).  

A PNSI também leva em consideração em suas diretrizes a 

desigualdade socioeconômica e de gênero, o processo de feminização do 

envelhecimento e o ônus para a família e Estado, além do grau de dependência dos 

idosos. Reconhece que incapacidade funcional, limitações física, cognitiva e 

sensoriais não são consequências inevitáveis do envelhecimento e que são passíveis 

de prevenção. Além disso, estabelece que a implementação da avaliação funcional 

individual e coletiva é um instrumento gerencial imprescindível para determinar o risco 

funcional da população, pois, baseados na condição funcional, ações de atenção 

primária, de prevenção (primária, secundária e terciária) e de reabilitação poderão ser 

planejadas, para a recuperação da autonomia, prevenção de declínio e recuperação 

de saúde (Brasil, 2006).  

 

4.3 ATENÇÃO INTEGRADA PARA A PESSOA IDOSA (ICOPE) E O CONCEITO DE 
CAPACIDADE INTRÍNSECA 

 

Em 2017 a OMS lança o documento chamado Atenção Integrada para a 

Pessoa Idosa (ICOPE, sigla do inglês Integrated Care for Older People), que 

contempla diretrizes de intervenções na comunidade para manter a capacidade 

intrínseca. Esta, por sua vez, é definida como “a combinação das capacidades físicas 

e mentais (inclusive psicológicas) do indivíduo". A habilidade funcional é a combinação 

e interação da capacidade intrínseca com o ambiente no qual a pessoa está inserida 

(OPAS, 2020b). 

O ICOPE é uma ferramenta que visa atender às necessidades de saúde 

da população que envelhece. Através do atendimento integrado, melhora-se os 

desfechos em saúde e a eficiência do sistema. O instrumento é composto por roteiros 
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de atenção para o manejo das principais afecções que afetam a capacidade 

intrínseca: perda de mobilidade, má nutrição, deficiência visual, perda auditiva, 

declínio cognitivo e sintomas depressivos. Utiliza-se testes de triagem para avaliar 

estes quesitos e identificar idosos que já tiveram alguma perda. Esta triagem serve 

como uma porta de entrada para uma avaliação mais profunda das necessidades de 

saúde e social. Leva a um plano de atendimento personalizado para reverter, retardar 

ou impedir novas perdas de capacidades (OPAS, 2020b).  

Desta forma, o ICOPE busca orientar e propor ações para os 

profissionais de saúde e assistência social, de modo a detectar e manejar a perda da 

capacidade intrínseca através da intervenção em nível comunitário, visando: 

 

▪ atender às necessidades de saúde e de assistência social de forma integral; 

▪ definir metas centradas na pessoa (avaliação das necessidades, preferências 

e objetivos individuais); 

▪ apoiar o autocuidado; 

▪ desenvolver um plano de cuidados que inclua múltiplas intervenções para o 

manejo das condições associadas à perda da capacidade intrínseca (serviços 

coordenados, voltados para o objetivo único de manter a capacidade intrínseca 

e a habilidade funcional e prestados o máximo possível por meio de atenção 

primária na comunidade); 

▪ realizar triagem da perda de capacidade intrínseca e avaliar as necessidades 

de saúde e assistência social; 

▪ dar apoio aos cuidadores; e 

▪ desenvolver um plano de cuidados personalizado. 

 

Como citado, muitas questões que determinam a capacidade intrínseca 

são modificáveis, como comportamentos e presença de doenças, o que justifica a 

ênfase na implementação de intervenções eficazes para a manutenção desta 

capacidade (Figura 2). Este é o foco e a justificativa do ICOPE. 

Relacionando com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS 

3 estabelece a cobertura universal de saúde e o ICOPE contempla este objetivo pois 

as necessidades de assistência social e à saúde dos idosos devem ser manejadas de 

forma integrada e continuada (OPAS, 2020b).  
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Figura 2 - Principais domínios da capacidade intrínseca. 

 

Fonte: OPAS, 2020b; online.  

 

Desta forma, estudar o processo de envelhecimento, bem como a 

avaliação da funcionalidade das pessoas idosas, torna-se relevante, uma vez que 

permite apresentar evidências científicas que sejam capazes de propiciar reflexões, 

discussões e quem sabe qualificar a ampliação de políticas públicas mais inclusivas, 

com foco na promoção da saúde, prevenção, assistência e reabilitação destes 

indivíduos.   
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar capacidade funcional e perfil socioepidemiológico das pessoas 

idosas atendidas em um Ambulatório Acadêmico de Geriatria no município de Franca-

SP, como meio de fundamentar políticas públicas e estratégias que promovam o 

desenvolvimento social, através do envelhecimento saudável.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Identificar o perfil socioepidemiológico dos idosos acompanhados em um 

ambulatório de geriatria no município de Franca-SP, através da avaliação 

descritiva dos dados: sexo, idade, renda, suporte social, número de 

medicações em uso, número de quedas no último ano e capacidade funcional 

avaliada pelas escalas de Katz e Lawton.  

b) Inferir, através dos testes estatísticos paramétricos e não paramétricos, se as 

médias ou medianas das variáveis idade, medicações em uso, escalas de Katz 

e Lawton são válidas para esta amostra. 

c) Com base nos dados coletados, discutir possíveis intervenções alinhadas com 

os princípios da Década do Envelhecimento Saudável. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

6.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem quantitativa e 

inferencial por meio de fontes de dados secundárias, extraídas do prontuário 

eletrônico pertencente ao Sistema SIGS, do próprio município.  

Para realização deste estudo, a amostra foi construída a partir de 

prontuários provenientes do ambulatório-escola que funciona na Casa do Diabetes, 

pelo fato deste local utilizar o sistema de prontuário eletrônico (sistema SIGS) 

municipal e pelo fato de se tratar de um ambulatório acadêmico, no qual a avaliação 

funcional, juntamente com a Avaliação Geriátrica Ampla, são habitualmente 

realizadas. Desta forma, foi possível padronizar os dados coletados, o que não pôde 

ser estendido para o ambulatório municipal. A população participante deste estudo foi 

composta por pessoas maiores de 60 anos que passaram por atendimento durante o 

período de 2021 a 2023 (período este escolhido pois, em 2020, os atendimentos foram 

prejudicados pela pandemia de Covid-19). Ao todo, foram analisados 73 prontuários. 

Foram excluídos os prontuários que, eventualmente, eram de pacientes com menos 

de 60 anos.  

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O município de Franca-SP está situado no interior do estado de São 

Paulo e conta com uma população de 352.536 pessoas. A expectativa de vida ao 

nascer é de 75,5 anos (IEPSDATA, 2021). Segundo o Censo 2022, a população idosa 

- com mais de 60 anos - representa 17% do total do município - 60.579 (IBGE, 2022), 

tendo crescido 19% nos últimos 20 anos. Franca se destaca no estado e no país, nos 

indicadores de longevidade, expectativa de vida, mortalidade infantil, gasto per capita 

com saúde, infraestrutura local instalada, entre outros; conforme informações geradas 

pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). A cidade 

segue a tendência estadual e nacional do aumento do envelhecimento populacional, 

sendo que os impactos desse processo de envelhecimento se refletem em todos os 
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aspectos sociais - previdência, estrutura urbana, força laboral, e de maior importância 

para esta dissertação, na saúde.  

O município pertence à Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS) 13, 

que se localiza na Macrorregião Nordeste do estado de São Paulo e é composta pelos 

Departamentos Regionais de Saúde (DRS) de Araraquara, Barretos, Franca e 

Ribeirão Preto, com 90 municípios agregados em 12 Regiões de Saúde, abrangendo 

uma população de cerca de 3.512.254 habitantes (2017), sendo que a DRS 8 (Franca) 

possui uma população estimada para 2017 de 683.157 (Franca, 2022). 

 

Figura 3 - Redes Regionais de Atenção à Saúde. Estado de São Paulo, 2011. 

 

Fonte: Franca, 2022; online.  

 

Figura 4 - Divisão geográfica da RRAS 13 - Araraquara-Barretos-Franca-Ribeirão 
                 Preto. 

 

Fonte: Franca, 2022; online.  
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A assistência ao idoso no SUS tem a atenção primária como porta de 

entrada, através das unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da família. Já 

o atendimento ambulatorial geriátrico especializado ocorre no Centro de Saúde, que 

contempla o Ambulatório de Geriatria Municipal, e dois outros ambulatórios de 

geriatria que são vinculados aos dois cursos de medicina da cidade: o ambulatório-

escola de geriatria da Unifran, e o ambulatório-escola de geriatria do Uni-FACEF. O 

encaminhamento para estes ambulatórios é realizado a partir da atenção básica ou 

após internações na Santa Casa, para seguimento clínico. Nos ambulatórios-escola, 

por se tratarem de ambulatórios gerais, o pré-requisito para encaminhamento são 

pacientes acima de 60 anos. Já no ambulatório municipal, o requisito para encaminhar 

são investigação e/ou acompanhamento de quadros demenciais ou doença de 

Parkinson.  

 

6.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário 

Municipal de Franca sob o número CAAE: 75983123.1.0000.5384, seguindo a 

Resolução 466/2012 que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, 

conforme apresentado no anexo.  

 

6.4 METODOLOGIA APLICADA PARA ANÁLISE DOS DADOS DOS PRONTUÁRIOS 

 

As variáveis escolhidas para análise estatística dos dados desta 

pesquisa foram:  

- Variáveis sociais: sexo, idade, escolaridade, renda e suporte social (com 

quem o paciente reside) 

- Variáveis epidemiológicas: número de quedas no último ano (referente 

ao atendimento), quantidade de medicações em uso e avaliação 

funcional por Katz e Lawton.  

Em um primeiro momento, para todas estas variáveis agregadas foram 

construídos gráficos de setores (pizza) e barras, discriminando as quantidades e 

porcentagens de cada categoria analisada. 
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Em seguida, para as variáveis de Idades, Quantidade Medicações, 

Escala Katz e Lawton desagregadas em seus 73 pacientes, foram também 

construídos gráficos tipo histograma, boxplot e curva de densidade de probabilidade, 

para avaliação do comportamento da distribuição destas variáveis e cálculos de suas 

estatísticas descritivas. Posteriormente, foram aplicados os testes estatísticos de 

normalidade de Shapiro-Wilk (Shapiro; Wilk, 1965), para testar se os dados são 

normais ou não. Após, utilizou-se o teste t-Student paramétrico (quando há presença 

de normalidade dos dados) e o teste não paramétrico de postos sinalizados de 

Wilcoxon (Wilcoxon, 1992) para localização que considera a distribuição das variáveis 

livres (quando há presença de assimetria ou não normalidade dos dados), para 

investigar se há indicações de que as médias (teste t) e medianas (teste de Wilcoxon) 

encontradas em cada uma destas variáveis coletadas eram maiores, menores ou 

iguais a zero (Wilcoxon; Katti; Wilcox, 1970; Conover, 1999). 

 

6.4.1 Estatística Descritiva 

 

Foram calculadas as principais medidas descritivas para os dados das 

variáveis Idade, Quantidade de Medicações e Escala Katz e Lawton, com intuito de 

resumir e retirar maiores informações acerca de suas variabilidades. As medidas 

calculadas foram: média aritmética (𝑥), que é uma medida de tendência central que 

fornece um valor geral que equilibra a variabilidade de cada amostra analisada,  

fornecendo uma noção do comportamento de cada variável; mediana (𝑀𝑑), que 

separa os primeiros 50% dos últimos 50% de cada variável ordenada em ordem 

crescente; moda (𝑀𝑜), que é o valor que mais aparece (maior frequência) na variável; 

além de variância amostral (𝑆2), desvio padrão amostral (𝑆) e coeficiente de variação 

(𝐶𝑉), que são medidas de variabilidade que indicam valores que fornecem a noção de 

variação de cada um destes conjuntos de dados. Assim, dado um conjunto de dados 

composto pelos elementos 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛,  estas medidas podem ser calculadas pelas 

seguintes expressões algébricas: 

 

𝑥 =
∑𝑛

𝑖 𝑥𝑖

𝑛
: 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 

 
(1) 

 
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑎: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑠) 

𝑀0 = 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑎 

 
(2) 
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𝑛: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 é 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 

𝑀𝑑 =
𝑥

(
𝑛
2

)
+ 𝑥

(
𝑛
2

+1)

2
 

𝑛: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çõ𝑒𝑠 é 𝑝𝑎𝑟 
𝑀𝑑 = 𝑥

(
𝑛+1

2
)
 

 

 
 
 
 
(3) 

 

𝑆2 =
∑𝑛

𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑥)
2

𝑛 − 1
: 𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

 
(4) 

 

𝑆 = √𝑆2: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 
 

 
(5) 

 

𝐶𝑉 = (
𝑆

𝑥
) . 100: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 

 
(6) 

 

Em cada uma destas variáveis, também foi avaliado o coeficiente de 

assimetria de Person, que avalia o quanto a curva de densidade de probabilidade de 

uma variável é simétrica ou não, dado pela seguinte expressão: 

 

𝐴𝑆 =
3(𝑥 − 𝑀𝑑)

𝑆
 

(7) 

 
Assim se 𝐴𝑆 > 0, sabe-se que a curva de densidade de probabilidade de 

uma variável é positiva e viesada à direita; já se 𝐴𝑆 < 0, a curva de densidade de 

probabilidade será negativa e viesada à esquerda; e, se 𝐴𝑆 = 0, tem-se que a curva 

de densidade de probabilidade será simétrica (próxima à distribuição normal), com 

fortes indicativos de que 𝑥 = 𝑀𝑑 = 𝑀𝑜. 

Se |𝐴𝑆| < 0,15, indicará assimetria fraca na distribuição dos dados, e se 

0,15 ≤ |𝐴𝑆| ≤ 1,00, ocorrerá assimetria moderada, e se |𝐴𝑆| > 1,00 apresentará 

assimetria forte. 

Foi avaliado também o coeficiente de Curtose de cada uma destas 

variáveis, que indica o achatamento da curva de uma variável, conforme a equação 

abaixo: 

 

𝐶 =
(𝑄3 − 𝑄1)

2(𝑃90 − 𝑃10)
 

 
(8) 

   
Em que: 
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▪ 𝑄1: primeiro quartil, que é o valor que separa os primeiros 25%, dos últimos 

75% dos dados ordenados de uma variável; 

▪ 𝑄3: terceiro quartil, que é o valor que separa os primeiros 75%, dos últimos 25% 

dos dados ordenados de uma variável; 

▪ 𝑃10: décimo percentil, que é o valor que separa os primeiros 10%, dos últimos 

90% dos dados ordenados de uma variável; 

▪ 𝑃90: nonagésimo percentil, que é o valor que separa os primeiros 10%, dos 

últimos 90% dos dados ordenados de uma variável. 

 

E assim se 𝐶 < 0,263, a curva de densidade de probabilidade será 

leptocurtica (com formato pontiagudo, pouco achatada); se 𝐶 = 0,263, a curva de 

densidade de probabilidade será mesocurtica (moderadamente achatada, aparenta o 

comportamento da distribuição normal); e se  𝐶 > 0,263 a curva de densidade de 

probabilidade será platicurtica (com um grande achatamento). 

 

6.4.2 Testes de hipótese e Erro Tipo 1 em testes de hipótese 

 

Há uma infinidade de testes estatísticos aplicados em amostras que 

apresentam o comportamento apenas aproximado das populações, em que os 

pesquisadores podem apresentar suas hipóteses de análise, e geralmente ocorrem 

da seguinte maneira simplista, em que 𝐻0 poderá ser aceita ou rejeitada: 

 
𝐻0: 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ó𝑏𝑣𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎 

𝐻1: 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎çã𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ó𝑏𝑣𝑖𝑎 

 
Assim, surgem os termos estatísticos: 

𝛼: probabilidade de erro tipo 1 de um teste ou o quanto se pode errar em 

um teste; nomeado também como nível de significância, já que nesses testes se 

trabalha com uma amostra diferente/aproximada da população; 

1 − 𝛼: nível de confiança de um teste ou o quanto se pode acertar em 

um teste.  

Desta maneira, ao se iniciar um teste estatístico de hipóteses, 

estabelecem-se inicialmente os níveis de significância 𝛼 (1%, 5% e 10%, níveis 

científicos comumente utilizados) e de confiança 1 − 𝛼 (99%, 95% e 90%). 
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Em seguida, após a aplicação de um determinado teste, calcula-se o 

valor do 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟: probabilidade do erro de um teste estatístico, ou seja, o quanto se 

erra no teste aplicado. Este será comparado com 𝛼, e também com 1 − (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟), 

que corresponde ao quanto se acerta em um teste a ser comparado com 1 − 𝛼. Vale 

salientar que o 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 é uma probabilidade encontrada de acordo com o tipo de 

estatística utilizada em cada teste.  

O Quadro 4 demonstra como ocorre a decisão de um teste de hipótese. 
 

Quadro 4: Decisão do teste de hipótese com base no erro do tipo 1 (𝛼). 

Realidade Conclusão do Teste 

Real Rejeitar 𝐻0: Aceitar 𝐻0: 

Imposta (Verdadeira 𝐻0) Erro tipo I: 𝛼 Correto: 1 − 𝛼 

Teste Escolhido 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 1 − (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟) 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Assim, na maioria dos testes estatísticos, podem ocorrer as seguintes 

situações inferenciais comparativas com relação aos valores do 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 e de 𝛼: 

 

1) Se o 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ 𝛼, pode-se se dizer que se erra menos ou igual  (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟) 

que o nível de significância (𝛼) permitido e imposto inicialmente no teste, ou 

seja, se 1 − (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟) ≥ 1 − 𝛼, pode-se se dizer que acerta-se mais ou igual 

(1 − (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟)) que o nível de confiança (1 − 𝛼) imposto anteriormente. 

Quando ocorrem estes dois fatos simultaneamente rejeita-se 𝐻0; 

2) Já se o 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝛼, pode-se se dizer que se erra mais (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟) que o nível 

de significância (𝛼) permitido e imposto inicialmente no teste, ou seja, se1 −

(𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟) < 1 − 𝛼, pode-se se dizer que acerta-se menos (1 − (𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟)) 

que o nível de confiança (1 − 𝛼) imposto anteriormente. Quando ocorrem estes 

dois fatos simultaneamente aceita-se 𝐻0. 

 

Este tipo de análise é utilizado diretamente nos testes de normalidade 

de Shapiro-Wilk e nos testes t-Student (quando há presença de distribuição normal) e 

no teste de Wilcoxon de postos sinalizados para localização (quando não há presença 

de distribuição normal), para as variáveis de Idade, Quantidade Medicações e Escalas 

de Katz e de Lawton desagregadas em seus 73 pacientes. 
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6.4.3. Teste de Shapiro-Wilk 

 

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk (1965) será aplicado nas 

variáveis de Idade, Quantidade Medicações, Escala Katz e Lawton, a um nível de 

significância 𝛼 de10%. Desta forma pode-se comparar as seguintes hipóteses: 

 
𝐻0: 𝑂𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻1: 𝑂𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑛ã𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

 
A partir de cada uma das amostras atribuídas 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 

independentes e ordenadas com 𝑥1 ≤  𝑥2 ≤  …  ≤ 𝑥𝑛, obtem-se: 

 

1. Os desvios quadráticos 𝑆2 = ∑𝑛
𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑥)

2
= ∑𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖
2 −

(∑𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖)

2

𝑛
; 

2. Calculam-se 𝑏 = ∑𝑛
𝑖=1 𝑎𝑛−𝑖+1(𝑥𝑛−𝑖+1 − 𝑥𝑖), sendo que 𝑎𝑛−𝑖+1, são 

coeficientes tabelados de Shapiro-Wilk. 
 
Assim, pode-se obter a estatística do teste, pela seguinte expressão: 

 

𝑊𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑏2

𝑆2
 

 

 
(9) 

 
Logo, se a estatística 𝑊𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < 𝑊𝛼 aceita-se a hipótese 𝐻0 referente 

à normalidade dos dados das variáveis (ou seja 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 𝛼, em que 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

representa o erro obtido no teste aplicado em cada amostra avaliada), e se 

𝑊𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 ≥ 𝑊𝛼 (ou seja 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≥ 𝛼, em que 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 representa o erro obtido no 

teste aplicado em cada amostra avaliada) rejeita-se 𝐻0. 

 

6.4.4. Teste t-Student 

 

A partir das amostras das variáveis, e sendo suas observações 

consideradas como 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 independentes e ordenadas com 𝑥1 ≤  𝑥2 ≤  …  ≤ 𝑥𝑛, 

e que apresentam normalidade, e suas curvas de densidade de probabilidades 

(distribuições) simétricas, conforme avaliadas por meio do teste anterior de Shapiro-

Wilk, será avaliado se há indicativo de que as médias são iguais ou maiores que zero 

nestas variáveis, ao nível de significância 𝛼 = 10%, conforme as hipóteses expressas: 

 
𝐻0: 𝜇𝑥 = 0 
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𝐻1: 𝜇𝑥 ≠ 0 

 
Em que se espera que haja a rejeição de 𝐻0, mostrando que existe o 

indicativo ao nível de significância 𝛼 (que corresponde a probabilidade de ocorrência 

do erro tipo I do teste que será comparado com o 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 que representa a 

probabilidade de erro medida a cada teste aplicado em determinada amostra), que 

haja indício da possibilidade de existência do valor da média estimada das variáveis 

analisadas. Em outras palavras, se este fato ocorre, há uma evidência de que a 

estimativa de média e a tendência da distribuição, capturadas na variável em análise 

ocorre e pode ser validada ao nível de significância 𝛼. A estatística utilizada no teste 

t-Student, será dada pela seguinte equação. 

 

𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
(𝑥 − 𝜇0)

𝑆

√𝑛

 

 
(10) 

 
Em que: 

 

𝑥: média aritmética, calculada a partir da amostra da variável em análise; 

𝜇0 = 0: valor populacional, advindo da hipótese testada; 

𝑆: desvio padrão amostral; 

𝑛: número de observações da amostra. 

 

Sabendo que 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑡(𝑛−1, 𝛼), e é o valor tabelado referente ao 

tamanho da amostra e o nível de significância adotado na distribuição de 

probabilidades t-Student, desta maneira tem-se que, se |𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜| ≥ | 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜| ou 𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≥ 𝛼 rejeita-se 𝐻0, caso contrário aceita-se 𝐻0. 

Com intuito de validar ainda mais os resultados estimados do teste t-

Student, posteriormente foi utilizada a estatística do Fator de Bayes. Dado uma 

variável em análise, que apresenta vetor de dados nomeado de 𝐷, e as hipóteses de 

análise propostas no teste t-Student 𝐻0 e 𝐻1., o Fator de Bayes é dado pela seguinte 

expressão. 

 

𝐵01 =
𝑃(𝐷|𝐻0)

𝑃(𝐷|𝐻1)
 

 

 
(11) 
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Em que: 

𝑃(𝐷|𝐻0): probabilidade de ocorrência de 𝐷, dado que 𝐻0 ocorre; 

𝑃(𝐷|𝐻1): probabilidade de ocorrência de 𝐷, dado que 𝐻1 ocorre. 

 A partir da obtenção desta estatística, após o teste t-Student pode-se 

averiguar a força da rejeição de 𝐻0, conforme demonstra a Tabela 1.  

 

Tabela 1: Análise do Fator de Bayes, para a rejeição de  𝐻0. 

|𝑙𝑜𝑔 (𝐵01)| 𝐵01 Evidências de Rejeição de 𝐻0 

0,00 a 0,50 1,00 a 3,20 Vale somente uma simples menção 
0,50 a 1,00 3,20 a 10,00 Substancial 
1,00 a 2,00 10,00 a 100,00 Forte 

Maior que 2,00 Maior que 100,00 Decisiva 

Fonte: Resultados da Pesquisa, de acordo com o trabalho de Kass e Raftery (1995). 

 

6.4.5. Teste de postos sinalizados de Wilcoxon, para localização 

 

A partir de cada uma das amostras, e sendo elas consideradas como 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 independentes e ordenadas com 𝑥1 ≤  𝑥2 ≤  …  ≤ 𝑥𝑛, e que não 

apresentam normalidade, com distribuições assimétricas, conforme avaliado por meio 

do teste anterior de Shapiro-Wilk, será avaliado se há indicativo de que as medianas 

são iguais ou maiores que zero nestas variáveis, ao nível de significância 𝛼 de 10%, 

conforme as hipóteses expressas: 

 
𝐻0: 𝜇𝑀𝑑

= 0 

𝐻1: 𝜇𝑀𝑑
≠ 0 

 
Em que se espera que haja a rejeição de 𝐻0, mostrando que existe o 

indicativo ao nível de significância 𝛼 (que corresponde a probabilidade de ocorrência 

do erro tipo I do teste, que será comparado ao 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 que representa a 

probabilidade de erro medida a cada teste aplicado em cada amostra), que haja 

possibilidade de existência do valor da mediana da variável analisada. Em outras 

palavras, se este fato ocorre, há um indicativo de que a estimativa da mediana e 

tendência da distribuição, capturadas na variável em análise ocorre e pode ser 

validada ao nível de significância 𝛼. A estatística utilizada no teste de Wilcoxon será 

dada pelos seguintes passos metodológicos (Wilcoxon, 1992). 
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1. Subtrair 0 de cada uma das observações de cada uma das amostras analisadas 

na variável analisada, obtendo a variável 𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − 0. E se algum 𝑥𝑖 = 0, então 

ocorrerá 𝑑𝑖 = 0, elimine esse 𝑑𝑖 dos cálculos e reduza o 𝑛 amostral, e siga com 

o esse processo; 

2. Classifique o 𝑑𝑖 utilizável do menor para o maior sem levar em conta o sinal de 

𝑑𝑖, ou seja, avalia-se o valor absoluto |𝑑𝑖|, nessa classificação (ranqueamento). 

Se dois ou mais |𝑑𝑖| são iguais deve-se atribuir a cada valor empatado a média 

das posições de classificação que os valores ocupam. Se por exemplo, os três 

menores valores |𝑑𝑖| são todos iguais, coloque-os nas posições de 

classificações 1, 2 e 3, e atribua a classificação (1+2+3)/3 = 2; 

3. Atribua a cada classificação o sinal 𝑑𝑖 que produz essa classificação; 

4. Encontre as estatísticas 𝑇+ e 𝑇−, que correspondem a soma dos postos com 

sinais positivos e negativos, encontrados. 

 

A Figura 5, mostra como seria o comportamento de dados hipotéticos 

com uma distribuição livre sem normalidade hipotética, e suas hipóteses em um teste 

bilateral com 𝐻0: 𝜇𝑀𝑑
= 0 e 𝐻1: 𝜇𝑀𝑑

≠ 0. 

 

Figura 5 - Distribuição de probabilidades (Curva de densidade de probabilidade) 
livre e sem normalidade hipotética nos dados desta variável, e com as 
regiões críticas de aceitação e rejeição de 𝐻0 para um teste bilateral. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A estatística do teste é o 𝑇+ ou 𝑇−, dependendo da hipótese alternativa, 

assim, se a hipótese nula 𝐻0: 𝜇𝑀𝑑
= 0  será aceita a um certo nível de significância 𝛼 

pré-estabelecido, se o valor de 𝑇+ = 𝑇−, ou seja 𝑇+ < 𝑇(
𝛼

2
,𝑛) ou  𝑇− > −𝑇(

𝛼

2
,𝑛) (ou seja 
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𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 >
𝛼

2
, em que o 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 representa a probabilidade do erro obtido no teste 

aplicado em cada amostra de determinada variável), caso contrário 𝐻0 será rejeitada 

(ou seja 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤
𝛼

2
). No presente estudo há interesse em obter-se a rejeição de 

𝐻0, e se este fato ocorre, há um indicativo de que as estimativas de mediana e 

tendências da distribuição, capturadas na variável em análise ocorre e pode ser 

validada ao nível de significância 𝛼. 

A aplicação destas técnicas de análise descritivas e inferenciais foram 

realizadas a partir da organização de planilhas eletrônicas no Excel em um primeiro 

momento, e posteriormente, com o uso do software estatístico R e Rstudio (R Core 

Team, 2005).  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Esta sessão foi dividida em duas partes: na primeira, serão apresentados 

e discutidos os resultados da análise exploratória das variáveis agrupadas; na 

segunda, foram analisados descritivamente e inferencialmente as variáveis não 

agrupadas (desagregadas) de Idade, número de medicações em uso, e as escalas 

Katz e Lawton por meio da aplicação dos testes avaliados. 

 

7.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS COLETADOS EM PRONTUÁRIOS DE 

73 PACIENTES 

 

Na avaliação dos prontuários de um total de 73 pacientes, avaliou-se o 

comportamento da variável Sexo, que pode ser descrito pelo Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Distribuição do sexo dos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Observa-se que a maioria dos pacientes são mulheres, compondo o 

estrato de 69,86%, restando 30,14% para homens, nesta amostra de pacientes. 

Embora, conforme descrito anteriormente, ocorra uma feminização do processo de 

envelhecimento (UNFPA, 2012), o fato de termos tido a maioria dos prontuários 

referente à pacientes do sexo feminino não pode ser relacionado diretamente com 



62 
 

este fenômeno, uma vez que há uma tendência maior de procura por atendimento 

médico por pessoas do sexo feminino (Rocha et al., 2022) e por se tratar de uma 

amostra proveniente de um único serviço.  

Em seguida foram analisadas as idades destes pacientes, como exposto 

no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Distribuição das idades dos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Verifica-se que a maior categoria está com as idades de 80 a 84 anos, 

representando 24,66%, e que também, a maior parte dos pacientes se distribuem nas 

categorias de 75 a 79 anos, 80 a 84 anos, e 85 a 89 anos, representando as três 

categorias juntas 69,87% da amostra com idades de 75 a 89 anos. Desta forma, pode-

se dizer, por esta amostra, que a expectativa de vida de 75 anos do município, 

segundo o IEPSDATA (2021), foi superada nos pacientes atendidos.  

Posteriormente foi estudado o comportamento da variável Nível de 

Escolaridade destes pacientes, conforme indica o Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Distribuição do Nível de Escolaridade dos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

  

Nesta análise, 32,50% dos pacientes indicaram o nível de escolaridade 

variando de 0 a mais de 10 anos de estudo, sendo que destes, a maioria apresentou 

escolaridade de 5 a 10 anos. Porém, observa-se que 67,50% não informaram o nível 

de escolaridade. Tal viés pode ser interpretado pela pouca atenção à essa informação 

durante as consultas médicas, sendo algo a ser corrigido, devido ao impacto do tempo 

de estudo no processo de envelhecimento - quanto maior a escolaridade, menor a 

dependência funcional (IBGE, 2019); escolaridade elevada e intensa atividade 

intelectual também estão relacionadas à menor frequência de demência (Brasil, 2007).  

A próxima variável analisada foi o número de quedas desta amostra de 

73 pacientes idosos, o Gráfico 7 revela este comportamento. 

A maioria dos pacientes (53,42%) não tiveram quedas no último ano, 

enquanto 21,92% disseram que apresentaram quedas, e 24,66% não souberam 

informar. Embora a maioria não tenha relatado a ocorrência de quedas no último ano, 

a porcentagem encontrada na pesquisa é congruente com a literatura, na qual a 

prevalência de quedas na população urbana foi de 25,1% (PIMENTEL et al., 2018). 

Estes números podem ser considerados significativos, uma vez que as quedas estão 

associadas a elevados índices de morbimortalidade, redução da capacidade funcional 

e institucionalização precoce (Brasil, 2007).  
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Gráfico 7 - Distribuição do número de quedas dos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Já o comportamento da variável Suporte Social pode ser explicitado pelo 

Gráfico 8: 

 

Gráfico 8 - Distribuição do Suporte Social (com quem mora), dos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa.  

Nota: ILPI: Instituição de Longa Permanência para Idosos.  

 

Este dado foi obtido questionando com quem o idoso mora, com o 

objetivo de inferir o suporte social. A maioria destes idosos (52,05%) relatou residirem 

com um familiar - entende-se que moram com algum parente próximo (filhos, netos, 
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irmãos). O “morar com alguém” pode sugerir necessidade de ajuda no autocuidado, 

que reflete em perda de capacidade funcional.  

Outros 17,81% da amostra contam com o apoio do cônjuge. Esta 

informação nos sugere uma outra problemática: um idoso cuidando de outro idoso. No 

caso de cônjuges, as idades geralmente são próximas e o que se vê na prática são 

ambos com necessidades de cuidados em saúde, mas sempre um mais no papel de 

cuidador.   

Já 9,59% da amostra relataram residirem sozinhos, o que sugere que 

sejam idosos mais independentes. Embora em 19,18% não haja informação sobre o 

suporte social, pode-se inferir que a minoria dos pacientes estudados é independente 

e autônoma.  

Sobre a renda familiar informada, discriminou-se conforme exposto no 

Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Distribuição da renda familiar dos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A maioria dos pacientes (47,95%) não informou de onde vem sua renda. 

Em seguida, 38,36% possuem aposentadoria, 10,96% são pensionistas, e 2,74% 

ainda trabalham em sua velhice. Este dado também traz o viés da ausência de 

informação, que novamente, pode ser justificada pela não valorização da mesma na 

anamnese médica, embora ela seja relevante para o contexto de saúde. Dados do 

IEPSDATA (2023) apontam que idosos com mais de 75 anos com renda mais alta 
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apresentam condições de saúde similares a idosos 10 ou 15 anos mais novos 

pertencentes ao grupo de menor renda. A plataforma também traz que 99,2% dos 

idosos de menor renda que necessitam de auxílio nas atividades diárias contam 

apenas com seus familiares, que são seus principais responsáveis. Porém, a 

contratação de cuidadores formais é bem maior entre famílias com renda mais 

elevada, chegando a 69% (IEPSDATA, 2023). Entre o trabalho de cuidado informal, 

as mulheres são as mais responsabilizadas, o que afeta a inserção das mesmas no 

mercado de trabalho (IEPSDATA, 2023). Ser cuidador informal, por sua vez, também 

é associado à pobreza, pois gera dificuldade em manter um trabalho formal, com maior 

chance de trabalhar em tempo parcial, com redução na progressão da carreira, 

gerando assim um acúmulo de direitos previdenciários mais baixos (Nogueira, Brauna, 

2022).  

Em seguida averiguou-se a variável Número de medicações que estes 

pacientes fazem uso, conforme apresentado no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Distribuição do número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

  

A maior parte dos pacientes (50,67%) compõem o estrato de 6 a 10 

medicações, em seguida vem os pacientes que usam menos que 6 e depois mais que 

10 medicações. Entende-se por polifarmácia o uso de 5 ou mais medicações (Galera 

et al., 2022). Desta forma, ficou evidente que a maioria dos pacientes do ambulatório 

possuem polifarmácia, o que se reflete diretamente na multimorbidade destes 
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pacientes e piores desfechos, como fragilidade, incapacidade, mortalidade e quedas 

(Galera et al., 2022).  

Sobre a avaliação funcional, foi analisada a escala Katz, dessa amostra 

de pacientes, conforme revela o Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Distribuição da Escala Katz desta amostra de 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

As pontuações na escala Katz, por estes pacientes, demonstraram que 

65,76% dos pacientes apresentam pontuação entre 5 e 6, ou seja, apresentam 

independência em suas atividades básicas; em seguida, 27,40% pontuam entre 0 e 2, 

mostrando que são pacientes que apresentam muita dependência para suas 

atividades; seguido de 4,11% com pontuações entre 3 e 4, que apresentam 

dependência parcial para suas atividades; e, por final, para 2,74% dos pacientes não 

houve registro ou avaliação na escala. Por se tratar de uma importante escala de 

avaliação funcional, a ausência de dados ocorreu em uma minoria de prontuários. A 

escala de Katz, como descrita anteriormente, avalia a independência para atividades 

básicas, como tomar banho, vestir-se, realizar a própria higiene pessoal, alimentar-se 

sozinho, ter preservada a continência esfincteriana e ser capaz de transferir-se 

sozinha da cama e de cadeiras. 

Já o comportamento da escala Lawton, dessa amostra com 73 

pacientes, é indicado no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Distribuição da Escala Lawton desta amostra de 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Nota: sigla NI: Não informado 

 

A partir deste gráfico, observa-se que a maior parte dos pacientes              

27,40% apresentam pontuação 9, ou seja, são totalmente dependentes. Em seguida, 

vem a pontuação de 26 a 27 com 17,81%, que indica pacientes independentes, 

seguido das pontuações de 16 a 20 com 16,44%, que revela pacientes com  

dependência moderada, seguido das pontuações de 21 a 25 com 15,07%, que revela 

pacientes com dependência leve, seguido das pontuações de 10 a 15 com 12,33% 

que indicam pacientes com dependência grave. Estes dados estão de acordo com os 

dados trazidos pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) (2019, p.67), em que 24,2% 

da população idosa precisava de ajuda para realizar atividades instrumentais. 

Assim, os dados mostram que, na população estudada, a maioria dos 

pacientes é independente para autocuidado (escala de Katz), porém ao analisarmos 

a escala de Lawton (atividades instrumentais de vida diária), percebemos a falta de 

autonomia e independência para atividades complexas. Ou seja, mesmo com 

independência para autocuidados, a maioria dos pacientes necessita de auxílio em 

todas as outras áreas da vida.  
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7.2 ANÁLISE DESCRITIVA E INFERENCIAL DAS VARIÁVEIS IDADE, NÚMERO DE 
MEDICAÇÕES UTILIZADAS, ESCALA KATZ E LAWTON DESAGREGADAS EM 
SEUS 73 PACIENTES. 

 

Nesta análise, buscou-se validar, para a amostra estudada, os dados 

apresentados e suas tendências futuras.  

Para a variável idade dos 73 pacientes, foram calculadas suas principais 

estatísticas descritivas, conforme indica a Tabela 2. 

 

      Tabela 2 - Análise descritiva das idades dos 73 pacientes. 

Estatística das Idades  Valores  

Número de observações: 𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 73 

Mínimo: 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 61 anos 

Máximo: 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 94 anos 

Amplitude: 𝐴𝑇𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 33 anos 

Média: 𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 79,64 anos 

Variância: 𝑆𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
2   55,26 anos2 

Desvio Padrão: 𝑆𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 7,43 anos 

Coeficiente de Variação: 𝐶𝑉𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 9,33 % 

      Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A idade média dos 73 pacientes que responderam aos prontuários foi de     

𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 79,64 anos, próximo aos 80 anos, com uma variação baixa dada pelo valor 

do coeficiente de variação baixo 𝐶𝑉𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 9,33%. A seguir, são apresentados os 

gráficos tipo boxplot com sua curva de densidade de probabilidade e histograma 

também com sua curva de densidade de probabilidade, nas Figuras 6 e 7. 
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Figura 6 - Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente às idades dos 73 

pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Figura 7 - Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente às idades 

dos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A partir da análise das Figuras 6 e 7, observa-se a curva de 

densidade/probabilidade das idades, que representa a distribuição da variável idade 

dos 73 pacientes, revelando uma leve assimetria à esquerda. Avaliou-se o 
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comportamento de proximidade da distribuição desta variável com a distribuição 

normal, conforme a Figura 8. 

 

Figura 8 - Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente às idades 

dos 73 pacientes, com a distribuição normal. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Verifica-se uma certa proximidade da distribuição das idades com a 

distribuição normal, com assimetria à esquerda, e moderada, e com leve achatamento, 

dado pelo coeficiente de curtose. 

Em seguida, com intuito de avaliar se a distribuição das idades dos 

pacientes possui normalidade, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, conforme a 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Teste de normalidade de Shapiro-Wilk para as idades dos 73 pacientes. 

Estatística W p-valor 

0,98 0,18 

𝐻0: 𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
ou 

𝐻1: 𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Desta forma, aceita-se 𝐻0, ao nível de significância 𝛼 = 10%, logo há 

indícios de que estes dados apresentam normalidade, ou seja, possuem simetria 

como descrito anteriormente nas Figuras de 11 a 13. Em seguida, foi realizado o teste 

paramétrico de t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média das idades 

𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 79,64 anos, pode apresentar valor igual a zero ou diferente de zero, este 

teste está discriminado na Tabela 4 e Figura 9.  

 

Tabela 4 - Teste t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média das idades 
𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 79,64 anos, possa ser diferente de zero. 

Estatística t p-valor 

91,54 2,94e-76 

𝐻0: 𝜇𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
= 0 

ou 

𝐻1: 𝜇𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
≠ 0 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A Tabela 3, juntamente com a Figura 9, indicam que ocorre a rejeição de 

𝐻0 neste teste, revelando que há indicativo de validação da média das idades 𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =

79,64 anos ao nível de significância de 𝛼 = 10%, e que esta média poderá ser maior 

que este valor dado o comportamento de distribuição da variável idade dos pacientes. 

A estatística do Fator de Bayes, também indica que há fortes indícios e decisivos de 

rejeição de 𝐻0. De maneira resumida, a idade média dos pacientes é próxima aos 80 

anos, e tem tendência a aumentar. Tal conclusão pode ser validada para a população 

em questão. Este dado é relevante pois o aumento da idade está relacionado à maior 

limitação funcional (IBGE, 2019). 

  



73 
 

Figura 9 - Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente com 

o Teste t-Student, para idade dos pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Já para a variável número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes, 

também foram calculadas suas principais estatísticas descritivas, conforme demonstra 

a Tabela 5. 

O número médio de medicações utilizadas pelos 73 pacientes foi de  

𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 = 6,66 medicações, próximo a 7 medicações, com uma variação alta dada 

pelo valor do coeficiente de variação alto de  𝐶𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 = 49,77%. A seguir são 

expostos os gráficos tipo boxplot com sua curva de densidade de probabilidade e 

histograma, também com sua curva de densidade/probabilidade, nas Figuras 10 e 11. 
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Tabela 5 - Análise descritiva do número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes. 

Estatística das Medicações Valores  

Número de observações: 𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 73 

Mínimo: 𝑀𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 0 medicações 

Máximo: 𝑀𝑎𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 14 medicações 

Amplitude: 𝐴𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 14 medicações 

Média: 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 6,66 medicações 

Variância: 𝑆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠
2   10,98 medicações2 

Desvio Padrão: 𝑆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 3,31 medicações  

Coeficiente de Variação: 𝐶𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 49,77 % 

      Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Figura 10 - Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente ao número de 

medicações utilizadas pelos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 
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Figura 11 - Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente ao número 

de medicações utilizadas pelos 73 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

As Figuras 10 e 11 apresentam a curva de densidade probabilidade do 

número de medicações, que também representa a distribuição da variável “número de 

medicações” dos 73 pacientes, demonstrando uma leve assimetria à direita. Avaliou-

se o comportamento de proximidade da distribuição desta variável com a distribuição 

normal, conforme a Figura 12. 

  



76 
 

Figura 12 - Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente ao 

número de medicações utilizadas pelos 73 pacientes, com a distribuição 

normal. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Averígua-se uma certa proximidade da distribuição do número de 

medicações utilizadas com a distribuição normal, com assimetria à direita, e 

moderada, e com leve achatamento, dado pelo Coeficiente de Curtose. 

Posteriormente, com intuito de avaliar se a distribuição do número de 

medicações utilizadas pelos pacientes possui normalidade, foi realizado o teste de 

Shapiro-Wilk, conforme a Tabela 6. 
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Tabela 6 - Teste de normalidade de Shapiro-Wilk para o número de medicações 

utilizadas pelos 73 pacientes. 

Estatística W p-valor 

0,98 0,16 

𝐻0: 𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
ou 

𝐻1: 𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çõ𝑒𝑠 𝑛ã𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Assim, aceita-se 𝐻0, ao nível de significância 𝛼 = 10%, logo há indícios 

de que estes dados apresentam normalidade, ou seja, possuem simetria como 

descrito anteriormente nas Figuras de 16 a 17. Em seguida foi realizado o teste 

paramétrico de t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média do número de 

medicações 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çã𝑜 = 6,66 medicações, pode apresentar valor igual a zero ou 

diferente de zero. Este teste está discriminado na Tabela 7 e Figura 13.  

 

Tabela 7 - Teste t-Student, para avaliar se há indicativo de que a média do número de 

medicações 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çã𝑜 = 6,66 medicações, possa ser diferente de zero. 

Estatística t p-valor 

17,17 2,94e-76 

𝐻0: 𝜇𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎ç𝑎𝑜
= 0 

ou 

𝐻1: 𝜇𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎ç𝑎𝑜
≠ 0 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 
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Figura 13 - Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente 

com o Teste t-Student, para o número de medicações utilizadas pelos 

pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A Tabela 7, juntamente com a Figura 13, indicam que ocorre a rejeição 

de 𝐻0 neste teste, revelando que há indicativo de validação da média do número de 

medicações 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çã𝑜 = 6,66 medicações ao nível de significância de 𝛼 = 10%, e que 

esta média poderá ser maior que este valor dado o comportamento de distribuição da 

variável número de medicações utilizadas pelos pacientes. A estatística do Fator de 

Bayes, também indica que há fortes indícios e decisivos de rejeição de 𝐻0. De maneira 

resumida o número médio de medicações utilizadas pelos pacientes é próximo de 7 

medicações, e tem tendência a aumentar. Tal dado pode ser validado para a 

população em questão. Isto evidencia uma tendência de aumento na multimorbidade 

e, por sua vez, na dependência. O aumento das doenças crônicas não transmissíveis 

é responsável pelo maior consumo de medicações (PNS, 2019). 
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Em seguida, foram analisadas as pontuações da escala Katz dos 73 

pacientes, e também foram calculadas as principais estatísticas descritivas, porém 

somente com 71 pacientes, pois 2 pacientes não informaram seus valores nesta 

escala. A tabela 8 discrimina estes resultados. 

 

     Tabela 8 - Análise descritiva das pontuações da escala Katz nos 71 pacientes. 

Estatística da Escala Katz Valores  

Número de observações: 𝑛𝐾𝑎𝑡𝑧 71 

Mínimo: 𝑀𝑖𝑛𝐾𝑎𝑡𝑧 0 pontos 

Máximo: 𝑀𝑎𝑥𝐾𝑎𝑡𝑧 6 pontos 

Amplitude: 𝐴𝑇𝐾𝑎𝑡𝑧 6 pontos 

Média: 𝑥𝐾𝑎𝑡𝑧 4,14 pontos 

Variância: 𝑆𝐾𝑎𝑡𝑧
2   5,21 pontos2 

Desvio Padrão: 𝑆𝐾𝑎𝑡𝑧 2,28 pontos 

Coeficiente de Variação: 𝐶𝑉𝐾𝑎𝑡𝑧 55,11 % 

      Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A pontuação média da escala Katz dos 71 pacientes que responderam 

aos prontuários foi de  𝑥𝐾𝑎𝑡𝑧 = 4,14 pontos (pacientes parcialmente dependentes), 

com uma variação alta dada pelo valor do coeficiente de variação alto de  𝐶𝑉𝐾𝑎𝑡𝑧 =

55,11%.  A seguir são expostos os gráficos tipo boxplot com sua curva de densidade 

de probabilidade e histograma também com sua curva de densidade de probabilidade, 

nas figuras 14 e 15. 
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Figura 14 - Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente as pontuações 

da escala Katz dos 71 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Figura 15 - Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente às 

pontuações da escala Katz dos 71 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

As figuras 14 e 15, demonstram a curva de densidade probabilidade das 

pontuações da escala Katz, que também representa a distribuição da variável 

pontuações da escala Katz dos 71 pacientes, demonstrando uma assimetria à 
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esquerda. Analisou-se o comportamento de proximidade da distribuição desta variável 

com a distribuição normal, conforme a figura 16. 

 

Figura 16 - Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente às 

pontuações da escala Katz dos 71 pacientes, com a distribuição normal. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Verificou-se pouca proximidade da distribuição das pontuações da 

escala Katz com a distribuição normal, com assimetria à esquerda, e moderada, e com 

leve achatamento, dado pelo coeficiente de curtose. 

Em seguida, com intuito de avaliar se a distribuição das pontuações da 

escala Katz possui normalidade, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, conforme a 

tabela 9. 
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Tabela 9 - Teste de normalidade de Shapiro Wilk para as pontuações da escala Katz 

nos 71 pacientes. 

Estatística W p-valor 

0,74 8,35e-10 

𝐻0: 𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑧 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
ou 

𝐻1: 𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑧 𝑛ã𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Desta maneira, rejeita-se 𝐻0, ao nível de significância 𝛼 = 10%, logo há 

indícios de que estes dados não apresentam normalidade, ou seja, possuem 

assimetria como descrito anteriormente nas Figuras de 19 a 21. Posteriormente foi 

realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar 

se há indicativo de que a mediana das pontuações da escala Katz 𝑀𝑑𝐾𝑎𝑡𝑧 = 5,00 

pontos (pacientes independentes), pode apresentar valor igual a zero ou diferente de 

zero, este teste está apresentado na Tabela 10 e Figura 17.  

 

Tabela 10 - Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar se há indicativo 

de que a mediana das pontuações da escala Katz 𝑀𝑑𝐾𝑎𝑡𝑧 = 5,00 pontos, 

possa ser diferente de zero. 

Estatística T = V p-valor 

1891 5,00e-12 

𝐻0: 𝜇𝑀𝑑𝐾𝑎𝑡𝑧
= 0 

ou 

𝐻1: 𝜇𝑀𝑑𝐾𝑎𝑡𝑧
≠ 0 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A tabela 10, juntamente com a Figura 17, revelam que ocorre a rejeição 

de 𝐻0 neste teste, demonstrando que há indicativo de validação da mediana do das 

pontuações da escala Katz 𝑀𝑑𝐾𝑎𝑡𝑧 = 5,00 pontos ao nível de significância de   𝛼 =

10%, e que esta mediana poderá ser maior que este valor dado o comportamento de 

distribuição da variável pontuação da escala Katz nestes pacientes. De maneira 

resumida, a pontuação mediana na escala Katz utilizada pelos pacientes é 5,00, e tem 

tendência de aumentar. 
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Figura 17 - Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente 

com o Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para as pontuações da 

escala Katz. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

E, por final, foram analisadas as pontuações da escala Lawton dos 73 

pacientes, e também foram calculadas as principais estatísticas descritivas, porém 

somente com 69 pacientes, pois 4 pacientes não informaram seus valores nesta 

escala. A Tabela 11 mostra estes resultados. 
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Tabela 11 - Análise descritiva das pontuações da escala Lawton nos 69 pacientes. 

Estatística da Escala Katz Valores  

Número de observações: 𝑛𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 71 

Mínimo: 𝑀𝑖𝑛𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 9 pontos 

Máximo: 𝑀𝑎𝑥𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 27 pontos 

Amplitude: 𝐴𝑇𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 18 pontos 

Média: 𝑥𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 16,87 pontos 

Variância: 𝑆𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛
2   49,82 pontos2 

Desvio Padrão: 𝑆𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 7,06 pontos 

Coeficiente de Variação: 𝐶𝑉𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 41,84 % 

      Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A pontuação média da escala Lawton dos 69 pacientes que responderam aos 

prontuários foi de 𝑥𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 = 16,87 pontos (pacientes com dependência moderada), 

com uma variação alta dada pelo valor do coeficiente de variação alto de  𝐶𝑉𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 =

41,84%.  A seguir, são construídos os gráficos tipo boxplot com sua curva de 

densidade de probabilidade e histograma também com sua curva de densidade de 

probabilidade, nas Figuras 17 e 18. 

 

Figura 18 - Boxplot e Curva de Densidade de Probabilidade referente as pontuações 

da escala Lawton dos 69 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 
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Figura 19 - Histograma e Curva de Densidade de Probabilidade referente as 

pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

As Figuras 17 e 18, demonstram a curva de densidade probabilidade das 

pontuações da escala Lawton, que também representa a distribuição da variável 

pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes, demonstrando uma assimetria à 

direita. Analisou-se o comportamento de proximidade da distribuição desta variável 

com a distribuição normal, conforme a Figura 19. 
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Figura 20 - Proximidade da Curva de Densidade de Probabilidade referente às 

pontuações da escala Lawton dos 69 pacientes, com a distribuição 

normal. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Verificou-se pouca proximidade da distribuição das pontuações da 

escala Lawton com a distribuição normal, com assimetria à direita, e moderada, e com 

leve achatamento, dado pelo coeficiente de curtose. 

Posteriormente, com intuito de avaliar se a distribuição das pontuações 

da escala Lawton possui normalidade, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk, conforme 

a Tabela 12. 
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Tabela 12 - Teste de normalidade de Shapiro Wilk para as pontuações da escala 

Lawton nos 69 pacientes. 

Estatística W p-valor 

0,85 6,19e-07 

𝐻0: 𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
ou 

𝐻1: 𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 𝑛ã𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

Assim, rejeita-se 𝐻0, ao nível de significância 𝛼 = 10%, logo há indícios 

de que estes dados não apresentam normalidade, ou seja, possuem assimetria como 

descrito anteriormente nas Figuras de 17 a 19. Posteriormente foi realizado o teste 

não paramétrico de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar se há indicativo de 

que a mediana das pontuações da escala Lawton 𝑀𝑑𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 = 16,00 pontos (pacientes 

com dependência moderada), pode apresentar valor igual a zero ou diferente de zero, 

este teste está apresentado na Tabela 13 e Figura 20.  

 

Tabela 13 - Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para avaliar se há indicativo 

de que a mediana das pontuações da escala Lawton 𝑀𝑑𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 = 16,00 

pontos, possa ser diferente de zero. 

Estatística T = V p-valor 

2415 4,36e-13 

𝐻0: 𝜇𝑀𝑑𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛
= 0 

ou 

𝐻1: 𝜇𝑀𝑑𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛
≠ 0 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

  



88 
 

Figura 21 - Histograma, com a Curva de Densidade de Probabilidades juntamente 

com o Teste de Wilcoxon com postos sinalizados, para as pontuações da 

escala Lawton. 

 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

 

A Tabela 13, juntamente com a Figura 20, indicam que ocorre a rejeição 

de 𝐻0 neste teste, revelando que há indicativo de validação da mediana do das 

pontuações da escala Lawton 𝑀𝑑𝐿𝑎𝑤𝑡𝑜𝑛 = 16,00 pontos ao nível de significância de 

𝛼 = 10%, e que esta mediana poderá ser maior que este valor dado o comportamento 

de distribuição da variável pontuação da escala Lawton nestes pacientes. De maneira 

resumida a pontuação mediana na escala Lawton utilizada pelos pacientes é 16,00, e 

tem tendência de diminuir. Ou seja, a tendência é que estes pacientes se tornem cada 

vez mais dependentes. 

Em resumo, a análise inferencial destas variáveis pôde validar, para a 

amostra estudada, a tendência do aumento da idade, do uso de mais medicações e 

de maior dependência por perda funcional. Embora na análise de Katz a curva tenha 

se deslocado à esquerda (ou seja, mais independente), isoladamente este fato não 
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pode ser considerado, pois, nos demais domínios, houve tendência de perda funcional 

e de fatores que levem a esta perda, como o aumento da polifarmácia. 

A possibilidade de inferir o comportamento futuro destas variáveis nos 

permite programar e planejar ações. Conforme descrito anteriormente, a perda 

funcional associada ao processo de envelhecimento traz impactos individuais, sociais 

e econômicos. As políticas públicas já existentes voltadas à população idosa trazem 

em seu corpo a necessidade de avaliação e promoção da capacidade funcional, 

porém não discriminam instrumentos para isto. O ICOPE, ferramenta proposta pela 

OPAS, apresenta-se como uma estratégia prática, pois foi desenvolvido para ser 

aplicado na Atenção Primária. Esta estratégia apresenta cartilhas e metodologia para 

treinamento e suporte aos profissionais de saúde, estando alinhada com os Objetivos 

da Década do Envelhecimento Saudável (OPAS, 2020b). 

Embora esta pesquisa tenha sido desenvolvida em um cenário de 

Atenção Secundária à Saúde (ambulatório de especialidade), ela pôde trazer dados 

objetivos sobre uma amostra da população idosa do município, o que permite traçar 

um perfil e propor medidas de enfrentamento para o envelhecimento e perda funcional 

das pessoas idosas. 

Um outro ponto a ser considerado nesta dissertação refere-se à 

avaliação da Capacidade Intrínseca, preconizada no instrumento ICOPE. Este 

conceito, conforme trazido anteriormente, é relativamente novo (2017), não sendo 

ainda utilizado rotineiramente nos atendimentos e avaliação geriátrica. Porém, a 

capacidade intrínseca nada mais é do que a somatória das capacidades funcionais e 

mentais do indivíduo e suas interações com o ambiente em que vive (OPAS, 2020b), 

que aqui puderam ser exploradas através das variáveis analisadas.  

  



90 
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A análise exploratória desta amostra de 73 prontuários evidenciou que a 

maior parte dos pacientes atendidos são do sexo feminino, com a maioria das idades 

variando entre 75 a 89 anos e 5 a 10 anos de escolaridade. A ocorrência de quedas 

foi identificada em 21,92%, o que, representa um número significativo, dada a 

morbidade relacionada a este evento. 52,05% dos pacientes residem com algum 

familiar e 38,36% possuem aposentadoria, dados que sugerem uma maior 

dependência, tanto na questão do autocuidado, quanto no suporte financeiro. Na 

avaliação funcional das atividades básicas de vida diária (escala de Katz), a maioria 

(65,76%) mostrou-se parcialmente dependente, porém nas atividades instrumentais 

(escala de Lawton), 27,4% são totalmente dependentes.  

A análise inferencial dos dados mostrou uma tendência de aumento na 

idade e na polifarmácia, com a média de 79,64 anos e uso de 6,6 medicamentos 

respectivamente. Também evidenciou uma média de 4,14 pontos na escala de Katz, 

que representa uma dependência parcial, e uma média de 16,87 pontos na escala de 

Lawton - dependência moderada - com tendência a aumentar, ou seja, tornarem-se 

mais dependentes.  

Assim, considerando o desenvolvimento social como a garantia de 

liberdades e, entendendo esta como a manutenção da autonomia e independência do 

indivíduo, fica evidente a necessidade de elencar intervenções dadas as tendências 

apresentadas - como por exemplo, acesso à saúde e medidas de prevenção e controle 

de doenças crônicas; estímulo à atividade física e atividades de reabilitação motora e 

cognitiva; promoção de espaços de convivência,  fortalecimento de vínculos sociais e 

atividades de lazer para esta população.  

A década do Envelhecimento Saudável (2020-203) traz esse olhar e 

propõe o uso da ferramenta ICOPE para avaliação do idoso na Atenção Primária, com 

o objetivo de identificar fragilidades e promover o envelhecimento saudável, com a 

manutenção da funcionalidade e da qualidade de vida. A implantação desta 

ferramenta iria ao encontro do cumprimento da Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa.  
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Como uma última consideração, embora não tenha sido um objetivo 

desta dissertação, evidenciou-se na revisão dos prontuários a ausência de 

informações relevantes ao cuidado ao idoso na anamnese médica, como o suporte 

social, a escolaridade do paciente e renda. Informações estas que norteiam e 

individualizam o cuidado. Assim, sugere-se reforçar a importância da avaliação 

psicossocial com os estudantes de medicina.  

  



92 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALCÂNTARA, A. O. et. al. Política Nacional do Idoso - velhas e novas questões. 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Ministério do Planejamento. Rio 
de Janeiro, 2016. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7253. 
[acesso em: 24 de novembro de 2022]. 
 
BRAGA, P. M. V. Envelhecimento, Ética e Cidadania. O Neófito - Informativo 
Jurídico, 2001. Disponível em: 
http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_artigos/3.pdf 
[acesso em: 30 de janeiro de 2024]. 
 
BRAGA, S. F. M.; GUIMARAES, L. V. M.; SILVEIRA, R. B.; PINHEIRO, D. C. As 
políticas públicas para o idoso no Brasil: a cidadania no envelhecimento. Rev. 
Diálogos Interdisciplinares, v. 5, n. 3, 2016. Disponível em: 
https://revistas.brazcubas.edu.br/index.php/dialogos/article/view/171/338 [acesso 
em:30 de janeiro de 2024]. 
 
BRASIL. Lei nº 8212, de 24 de julho de 1991. Lei Orgânica da Seguridade Social. 
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá 
outras providências. Presidência da República. Casa Civil. Brasília, DF, 1991. 
Disponível em:  
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212rep.htm 
[acesso em: 30 de janeiro de 2024]. 
 
BRASIL. Lei nº 8842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do 
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Presidência da 
República. Casa Civil. Brasília, DF, 1994. Disponível em:  
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm  
[acesso em: 29 de janeiro de 2025]. 
 
_______. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso. Disponível 
em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm  
[acesso em 2 de outubro de 2023]. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Envelhecimento Ativo: Uma Política de Saúde. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf. [acesso em: 2 
de outubro de 2023]  
 
_______. Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. Série A. Normas e Manuais 
Técnicos. Cadernos de Atenção Básica, nº 19. Brasília, DF, 2007. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf 
[acesso em 2 de janeiro de 2025]. 
 



93 
 

______. Guia de cuidado à pessoa Idosa. Brasília, DF, 2023.  Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_cuidados_pessoa_idosa.pdf 
[acesso em 10 de fevereiro de 2024]. 
 
CONOVER, W. J. Practical nonparametric statistics. John Wiley & Sons, vol. 350, 
1999.  
 
CORREA, M. R. Envelhecer na cidade. Rev. Espaço acadêmico, v.16, n. 184, 
Dossiê Subjetividades e Cidades, ano XVI, setembro de 2016. 
Disponível em: 
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/32813 
[acesso em: 30 de janeiro de 2024]. 
 
CORVELO DELBONI, M. C.; AREOSA, S. V. C.; ROHDE, J.; PONTE, A. S.; 
NASCIMENTO, N. C.; ANVERSA, A. C. Demografia e o envelhecimento em Portugal 
e no Brasil: Reflexões para o Desenvolvimento Regional. Revista Sociais e 
Humanas, v. 33, n. 3, 2020. DOI: 10.5902/2317175834555. Disponível em: 
https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/34555. [acesso em: 2 
outubro 2023]. 
 
FRANCA, SP. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde 2022-

2025, 2022.  

 

GALERA, C. G.; FREITAS, E. V.; COSTA, E. F. A.; GABRIELE, R. R. Avaliação 
Geriátrica Ampla. In: FREITAS, E. V.; PY, L. Tratado de Geriatria e Gerontologia, 
5ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022, p. 707-739. 
 

GADELHA, C. A. G. A Saúde como opção estratégica para o desenvolvimento do 
Brasil. In: GADELHA, C. A. G.; GIMENEZ, D. M.; CASSIOLATO, J. E. (Coord.). 
Saúde é desenvolvimento: o complexo econômico-industrial da saúde como opção 
estratégica nacional. Rio de Janeiro: Fiocruz-CEE, 2022. p.12-31. 
 
GADELHA, C. A. G et al. A Saúde é desenvolvimento. In: GADELHA, C. A. G.; 
GIMENEZ, D. M.; CASSIOLATO, J. E. (Coord.). Saúde é desenvolvimento: o 
complexo econômico-industrial da saúde como opção estratégica nacional. Rio de 
Janeiro: Fiocruz-CEE, 2022. p. 244-250.  
 
GADELHA, C. A. G.; COSTA, L. S. Saúde e desenvolvimento no Brasil: avanços e 
desafios. Rev Saúde Pública, v. 46, (supl 1), p. 13-20, Dez 2012. 
https://doi.org/10.1590/S0034-89102012005000062. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rsp/a/tY88TFnwqxn5x8PgN3x8Pmc/ [acesso em 10 de 
fevereiro de 2024].  
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Pesquisa Nacional de Saúde 
2019. Ciclos de vida. IBGE. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: 
https://www.pns.icict.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/12/liv101846.pdf [acesso 
em 17 de janeiro de 2025].  
 
________. Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade 
cresceu 57,4% em 12 anos. Brasília, DF, 2023. Disponível em: 



94 
 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-
idade-cresceu-57-4-em-12-
anos#:~:text=J%C3%A1%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20idosa%20de,sexo
%2C%20do%20Censo%20Demogr%C3%A1fico%202022 
[acesso em 30 de janeiro de 2024]. 
 
________. População cresce, mas número de pessoas com menos de 30 anos 
cai 5,4% de 2012 a 2021. Agência de Notícias IBGE, 6 de setembro 2022. 
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-
de-noticias/noticias/34438-populacao-cresce-mas-numero-de-pessoas-com-menos-
de-30-anos-cai-5-4-de-2012-a-2021. [acesso em: 2 de outubro de 2023]. 
 
________. Em 2022, o analfabetismo cai, mas continua alto entre idosos, pretos 
e pardos no Nordeste. Brasília, DF, 2023. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/37089-em-2022-analfabetismo-cai-mas-continua-mais-alto-entre-
idosos-pretos-e-pardos-e-no-nordeste. [acesso em: 30 de janeiro de 2024] 
 
_______. Novembro negro: a população idosa negra e o direito ao 
envelhecimento. Brasília, DF, 2023. Disponível em: 
https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202311/novembro-negro-a-populacao-idosa-
negra-e-o-direito-ao-
envelhecimento#:~:text=Segundo%20os%20dados%20mais%20recentes,da%20pop
ula%C3%A7%C3%A3o%20idosa%20%C3%A9%20negra. [acesso em: 30 de janeiro 
de 2024] 
 
IEPSDATA. INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE. 
Visualização de Dados: Percentual da População com 65 anos ou mais em São 
Paulo em 2021. 2021. Disponível em: 
https://iepsdata.org.br/visualizations?chart=1&indicator=pct_pop65m&state=S%C3%
A3o%20Paulo&id_estado=35&year=em%202021&granularity=viz.  
[acesso em: 2 de outubro de 2023]. 
 
IEPESDATA. INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE. Idosos de 
menor renda têm piores indicadores de saúde e menos acesso a cuidados 
médicos, aponta estudo do IEPS. 2023. Atualizado em maio de 2024. Disponível 
em: https://ieps.org.br/idosos-de-menor-renda-tem-piores-indicadores-de-saude-e-
menos-acesso-a-cuidados-medicos-aponta-estudo-do-ieps/ [acesso em 17 de 
janeiro de 2025]. 
 
IPEA. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Índice de 
Desenvolvimento Humano no município de Franca-SP.  Rev. PNUD - O Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro. Série Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil. Atlas Brasil, 2013. Disponível em:  
http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/351620#sec-educacao  
[acesso em 10 de fevereiro de 2024]. 
 
IPGG. INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. Guia de 
Avaliação Funcional do Idoso. 2ª ed. São Paulo: Secretaria de Estado da Saúde, 



95 
 

2015. 33p. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/ipgg/guias-e-
manuais/ipgg-avaliacaofuncionaldoidoso.pdf. [acesso em: 2 de outubro de 2023].  
 
JACCOUD, L.; MENESES, A. Coordenação e relações intergovernamentais no SUS- 
o Pacto pela Saúde e seu legado. In: JACCOUD, L. (Org.). Coordenação e 
relações intergovernamentais nas políticas sociais brasileiras. Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): Brasília, 2020, p. 215-250. 
DOI http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-005-9/cap7.  Disponível em: 
https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10240/1/IntergSusPactoSaude_cap07.
pdf [acesso em 10 de fevereiro de 2024].  
 
KASS, R. E.; RAFTERY, A. E. Bayes factors. Journal of the american statistical 
association, v. 90, n. 430, p. 773-795, 1995. 
 
KIST, R. B. B.; AREOSA, S. V. C. Envelhecer na perspectiva do envelhecimento 
satisfatório: o caso dos idosos do Vale do Rio Pardo. REDES - Rev. Des. Regional, 
Santa Cruz do Sul, v. 19, ed. especial, p. 65-78, 2014.  
 
LAWTON, M. P.; BRODY, E. M. Assessment of older people; self-maintaining and 
instrumental activities of daily living. Gerontology, v. 9, n. 3, p. 179-186, 1969.  
 
NOGUEIRA, J.; BRAUNA, M. Documento orientador de políticas de apoio ao 
cuidador familiar no Brasil. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos. Brasil, 2022.  
 
OMS. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório Mundial de 
Envelhecimento e Saúde. Genebra: OMS, 2015. Disponível em: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por
.pdf?sequence=6. [acesso em: 2 de outubro de 2023]. 
 
OPAS. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE Cartilha da OPAS - Década 
do Envelhecimento Saudável. OPAS, 2020a.  Disponível em: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52902/OPASWBRAFPL20120_por.pdf
?sequence=1&isAllowed=y. [acesso em: 2 de outubro de 2023] 
 
________. Atenção Integrada para a Pessoa Idosa (ICOPE): orientações sobre a 
avaliação centrada na pessoa e roteiros para a atenção primária. Washington, DC: 
OPAS; 2020b. Disponível em: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51974/OPASFPLHL200004A_por.pdf?
sequence=1&isAllowed=y. [acesso em: 2 de outubro de 2023]. 
 
________. Portfólio: Programas baseados em evidência para um cuidado integrado 
e centrado para a pessoa idosa na atenção primária à saúde. Washington, DC: 
OPAS; 2022. Disponível em: https://doi. org/10.37774/9789275725818. [acesso em: 
2 de outubro de 2023]. 
 
________. Contexto sociodemográfico e econômico do envelhecimento na 
América Latina. Washington, DC: OPAS; 2023. Disponível em: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57778/9789275726839_por.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y. [acesso em: 2 de outubro de 2023]. 



96 
 

 
PAPALÉO, M. Estudo da Velhice- Histórico, definição de campo e termos 
básicos. In: FREITAS, E.V.; PY, L. Tratado de Geriatria e Gerontologia, 5ª ed., 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022, p. 247-265.  
 
PERONI, F. M. et al. Envelhecimento e atenção à dependência no Brasil. Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, Divisão de Proteção Social y Saúde. Março 
2023. Disponível em: http://dx.doi.org/10.18235/0004792. [acesso em: 2 de outubro 
de 2023]. 
 
PIMENTEL, W. R.T.; PAGOTTO, V; STOPA, S.R; HOFFMAN, M.C.C.L; BOF de 
ANDRADE, F; SOUZA-JUNIOR, P.R.B; et al. Quedas entre idosos brasileiros 
residentes em áreas urbanas: ELSI-Brasil. Rev Saude Publica, v. 52, Supl 2, 12s., 
2018. Disponível em: DOI: https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2018052000635 
[acesso em 17 de janeiro de 2025]. 
 
PINHEIRO, O. D.; AREOSA, S. V. C. A Importância de Políticas Públicas para 
Idosos. Rev. Bras. de Assuntos Regionais e Urbanos (BARU), v. 4, n. 2, p. 183-
193, jul./dez. 2018. DOI: https://doi.org/10.18224/baru.v4i2.6724. [acesso em: 2 de 
outubro de 2023]. 
 
PNUD. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Relatório do desenvolvimento humano 2013. Ascensão do Sul: Progresso 
Humano num mundo diversificado. Nova York, 2013. Disponível em: 
https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2013portuguese.pdf. [acesso em 2 
de outubro de 2023]. 
 
R CORE TEAM: A Language and Environment for Statistical Computing. R 
Foundation for Statistical Computing, 2005. Disponível em: https://www.R-
project.org/. 
 
REIS, C.; BARBOSA, L. M. L. H.; PIMENTEL, V. P. O desafio do envelhecimento 
populacional na perspectiva sistêmica da saúde. BNDES Setorial, n. 44, p. 87-124, 
2016. Disponível em:  https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9955 [acesso 
em 11 de fevereiro 2024].  
 
ROCHA, V. L. et al. Motivos que levam mulheres e homens a buscar as unidades 
básicas de saúde.  J. nurs. Health, v. 12, n. 2, p. e2212220880, 2022. Disponível 
em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem/article/view/20880. 
[acesso em 17 de janeiro de 2025]. 
 
SEADE. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. 
Perspectivas da População Feminina Idosa para 2023. Informações 
Demográficas, 2023. Disponível em: https://informa.seade.gov.br/perspectivas-da-
populacao-feminina-idosa-para-2023/. [acesso em: 2 de outubro de 2023]. 
 
________. Seade Informa: Envelhecimento Demográfico Avança no Território 
Paulista. São Paulo, julho 2022. Disponível em: https://informa.seade.gov.br/wp-
content/uploads/sites/8/2022/07/Seade-informa-envelhecimento-demografico-
avanca-territorio-paulista.pdf. [acesso em: 2 de outubro de 2023]. 

https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2018052000635


97 
 

 
SANTOS, A. M.; GAETA, P. Avaliação Geriátrica Ampla. In: FALCÃO, L. F. R.; 
COSTA, L. H. D. Manual de Geriatria. Manual do Residente da Universidade 
Federal de São Paulo, UNIFESP. São Paulo:Roca, 2012, p. 2-10. 
 
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000. 
 
SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete 
samples). Biometrika, v. 52, p.591–611, 1965.  
 
SPERANZA, A. C.; WERLE, B. M.; MOREIRA, V. G. Envelhecimento Saudável. In: 
FREITAS, E. V.; PY, L. Tratado de Geriatria e Gerontologia, 5ª ed., Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2022, p.435-448. 
 
UNFPA - Fundo de Populações das Nações Unidas. Envelhecimento no Século 
XXI: Celebração e Desafios. Resumo Executivo. UFPA e HelpAge International, 
2012. Disponível em: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Portuguese-
Exec-Summary_0.pdf [acesso em: 2 de outubro de 2023]. 
 
WILCOXON, F. Individual comparisons by ranking methods. In: Breakthroughs in 
statistics: Methodology and distribution, New York: Springer, 1992, p.196-202.  
 
WILCOXON, F.; KATTI, S.; WILCOX, R. A. Critical values and probability levels for 
the Wilcoxon rank sum test and the Wilcoxon signed rank test. Selected tables in 
mathematical statistics, v.1, p.171-259, 1970. 
  



98 
 

ANEXO 
 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 COM SERES HUMANOS 

 

 



99 
 

 

 


