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u“...a expectativa de vida seguirá 
aumentando, chegando a 80 anos nas 
próximas décadas (hoje é de 76). O 
fenômeno, apelidado por especialistas 
como “tsunami prateado”, implicará 
mudanças profundas na economia, nas 
políticas públicas, na assistência social, 
no mercado de trabalho, na Previdência e, 
claro, nos negócios...”

https://exame.abril.com.br/carreira/estes-sao-os-profissionais-que-
serao-muito-cobicados-nos-proximos-anos/acesso:23.03.2019







IBGE, 2018



São Paulo

Sétima maior 
cidade do 

mundo



Envelhecer em 
São Paulo

1.7 mi. Idosos
(≥ 60 anos)

60-64 anos: 32,4 %

65-69 anos : 24,2%

70-74 anos : 17,1%

75 anos e + : 26,3%



Brasil/Município de São Paulo





Brasil é o 10º país mais desigual

O Brasil também é o que mais 
concentra renda no 1% mais rico

Fonte: Relatório anual da Oxfam Brasil - 2017: “A 
distância que nos une”.





Fonte: Mapa da Desiguladade 2018 - Relatório anual da Oxfam Brasil



Estudo SABE

u2000	estudo multicêntrico
coordenado OPAS

u Avaliar condições de	vida e	
saúde das	pessoas idosas
residentes em sete centros
urbanos da	America	Latina	e	
Caribe



Estudo SABE
Saúde, Bem-estar e 

Envelhecimento

Estudo longitudinal de múltiplas
coortes sobre as condições de vida 
e saúde dos idosos do Município de 

São Paulo



Estudo SABE
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Sabe,	2015-2017

17,8%
Residem	sozinhos

♂ 11,3%
♀ 22,8%

65	a	69	anos-15,4%
70	a	79	anos	-15,0%
80	anos	e	mais	-27,1%

50,1%
casados

35,9%
Viúvo(a)s

5,7%	
solteiros

8,2%	
divorciados



Atividades 
Instrumentais 
de Vida Diária

46,0% das pessoas idosas 
apresentam dificuldades

782.000	pessoas

Sabe,	2015-2017



Atividades de 
Vida Diária

24% das pessoas idosas 
necessitam de cuidador 

presencial

408.000 pessoas

Sabe,	2015-2017



Marcos 
Legais

ONU, OMS/OPAS

Política do Envelhecimento Ativo

Programa da Cidade Amiga do Idoso

Políticas Públicas Brasileiras



Marcos Legais- São Paulo

Lei nº 11.242 de 24 de Setembro de 1992 – Grande Conselho Municipal do Idoso

Lei nº 13.834 de 27 de Maio de 2004 – Política Municipal do Idoso

Lei nº 14.905 de 6 de Fevereiro de 2009 – Programa de Envelhecimento Ativo

Lei nº 15.679 de 21 de Dezembro de 2012 – Fundo Municipal do Idoso

Decreto nº 57.906 de 1º de Outubro de 2017 – Regulamentação do Fundo Municipal do Idoso

Decreto nº 58.454, 2/10/2018 – Cria o Grupo Gestor Intersetorial de Políticas Públicas para o 
Envelhecimento, vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.



Desafios do 
Envelhecer







uFormal

uInformal

Integrar 
Suporte Social





Portaria intersecretarial promove atenção integrada para maiores 
de 60 anos
Documento é assinado entre as áreas de Saúde e Assistência Social 
durante a comemoração dos dez anos do Programa Acompanhante de 
Idosos (PAI)





I: Direitos Fundamentais 
na construção/efetivação 
das Políticas Públicas;

Subeixos: Saúde, 
Assistência Social, 
Previdência, Moradia, 
Transporte, Cultura, 
Esporte e Lazer;

II: Educação: Assegurando Direitos e 
Emancipação Humana;

III: Enfrentamento da Violação dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa;

IV: Os Conselhos de Direitos: seu papel na 
Efetivação do Controle Social na Geração 
e Implementação das Políticas Públicas.



Estatuto: Direitos Fundamentais:

Capítulo I – Do Direito à Vida

Capítulo II – Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à 
Dignidade

Capítulo III – Dos Alimentos

Capítulo IV – Do Direito à Saúde

Capítulo V – Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Capítulo VI – Da Profissionalização e do Trabalho

Capítulo VII – Da Previdência Social

Capítulo VIII – Da Assistência Social

Capítulo IX – Da Habitação

Capítulo X – Do Transporte

Estatuto do 
Idoso

Eixo I: Direitos Fundamentais na 
construção/efetivação das Políticas 

Públicas;
Subeixos: Saúde, Assistência 
Social, Previdência, Moradia, 
Transporte, Cultura, Esporte e 

Lazer;





Rede Sociossanitária integrada: um modelo para a 
atenção integral à pessoa idosa

Ambulatório de 
especialidade com 

equipes de 
referência para 

paciente crônico:
Unidade 

Básica de 
Saúde  / ESF

URSI/CRI 
(MC)

ILPI

Núcleos de 
Convivência

Casa Lar

Hora Certa / 
DST-AIDS

Repúblicas

BPC-LOAS

Refeição sobre
Rodas

Centro  
Dia

Esporte
Cultura
Turismo
Habitação
Transporte

Educação
EJA
UNATI

SM Direitos 
Humanos 
Conselho 
Municipal

CER

CAPS / 
CECCOS

Leito de 
Cuidado 
ContinuadoI
ntegrado

NASF

Integração



Estatuto do 
Idoso

u Educação ao longo da vida;

u Formação formal para profissionais, crianças, etc

II: Educação: Assegurando Direitos e 
Emancipação Humana;



Estatuto do 
Idoso

III: Enfrentamento da 
Violação dos Direitos 

Humanos da Pessoa Idosa;



Estatuto do 
Idoso

IV: Os Conselhos de Direitos: seu papel na 
Efetivação do Controle Social na Geração e 

Implementação das Políticas Públicas.





Referências 

Estatuto do Idoso. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_2ed.
pdf/

Política Nacional do Idoso. Disponível em 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/2528%20aprova%
20a%20politica%20nacional%20de%20saude%20da%20pessoa%20idos
a.pdf
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