




2019 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do Texto © 2019 Os Autores 

Copyright da Edição © 2019 Atena Editora 

Editora Chefe: Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Diagramação: Lorena Prestes 

Edição de Arte: Lorena Prestes 

Revisão: Os Autores 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative 

Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0). 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos 

créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais. 

Conselho Editorial 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 

Prof. Dr. Álvaro Augusto de Borba Barreto – Universidade Federal de Pelotas 

Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 

Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 

Prof. Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Junior – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 

Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 

Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 

Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 

Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 

Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 

Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Universidade Federal do Maranhão 

Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  

Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 

Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 

Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 

Ciências Agrárias e Multidisciplinar 

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 

Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás  

Profª Drª Daiane Garabeli Trojan – Universidade Norte do Paraná 

Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 

Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  

Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Prof. Dr. Jorge González Aguilera – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 

Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730619E0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776855Z1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774071A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771171H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4242128Y5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4168013D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771131P8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2187326U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4236503T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779936A0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764629P0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4592190A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774983D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777360H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705446A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537843A7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771879P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4235887A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4217820D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745890T7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=forwardPaginaResultados&registros=10;10&query=%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ae%29+or+%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ab%29&analise=cv&tipoOrdenacao=null&paginaOrigem=index.do&mostrarScore=false&mostrarBandeira=true&modoIndAdhoc=null
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770908P1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4544802Z1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4203383D8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4462393U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717019T5
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710977D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://lattes.cnpq.br/8562342815666974
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Prof. Dr. Alexandre  Leite dos Santos Silva – Universidade Federal do Piauí 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 

 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG) 

 
P769 Políticas de envelhecimento populacional 4 [recurso eletrônico] / 

Organizadora Sheila Marta Carregosa Rocha. – Ponta Grossa, 
PR: Atena Editora, 2019. – (Políticas de Envelhecimento 
Populacional; v. 4) 

 
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader. 
Modo de acesso: World Wide Web. 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-85-7247-779-6 
DOI 10.22533/at.ed.796191311 

 
 1. Envelhecimento – Brasil – Estatísticas. 2. Idosos – Brasil – 

Condições sociais. I. Rocha, Sheila Marta Carregosa. II. Série. 
  

CDD 305.260981 
Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná - Brasil 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 



APRESENTAÇÃO

A coleção “Políticas de Envelhecimento Populacional 2” é uma obra composta 
de quatro volumes que tem como foco principal a discussão científica por intermédio 
de trabalhos diversos que compõe suas partes com seus respectivos capítulos. 
Cada volume abordará de forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, 
relatos de casos e/ou revisões que transitam nos vários caminhos da saúde pública 
e saúde coletiva. 

Este quarto volume está dividido em 5 (cinco) partes com 32 artigos. A parte 
I contempla as doenças de maior incidência no século XXI, Depressão, Alzheimer 
e Acidente Vascular Cerebral; A segunda parte traz outras patologias que estão 
relacionadas não somente com a idade avançada, mas que merecem atenção e 
cuidados. A terceira parte está voltada para discussão sobre a saúde pública quando 
o protagonista é a pessoa idosa; a quarta parte traz as contribuições da nutrição e a 
quinta fechando a discussão deste volume com a Farmacologia.  

Tendo como objetivo central estruturar de forma categorizada e clara estudos 
desenvolvidos em diversas instituições de ensino e pesquisa do país. Em todos 
esses trabalhos o sujeito de pesquisa é a pessoa idosa, e a linha condutora foi 
o aspecto relacionado ao envelhecimento com suas patologias e cuidados com a 
saúde. 

Deste modo a obra Políticas de Envelhecimento Populacional 2, volume 4, 
apresenta uma teoria bem fundamentada nos resultados práticos obtidos pelos 
diversos pesquisadores que, incansavelmente desenvolveram seus trabalhos, aqui 
serão apresentados de maneira concisa e didática. Sabemos o quão importante é 
a divulgação científica, por isso evidenciamos também a estrutura da Atena Editora 
capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores 
exporem e divulgarem seus resultados. 

Sheila  Marta Carregosa Rocha
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RESUMO: O presente estudo objetiva relatar 
um caso de Acidente Vascular Encefálico (AVE) 

associado a depressão na senescência e suas 
relações. Trata-se do caso de uma idosa de 
setenta e dois anos, apresentando um quadro 
clínico caracterizado por hemiparesia do lado 
esquerdo, de modo que, a anamnese e o 
exame tomográfico conduziram ao diagnóstico 
de Acidente Vascular Encefálico. Depois foi 
aplicada a Escala de Depressão Geriátrica 
reduzida (GDS-15) com o objetivo de saber se 
a paciente havia desenvolvido um quadro de 
Depressão Pós Acidente Vascular Encefálico 
(DPAVE). O relato de caso demonstrou que a 
depressão estava atrelada ao AVE, levantando-
se a hipótese de haver corriqueiramente 
frequência da DPAVE. Esse fato foi auxiliado 
pela GDS-15 e diversos artigos científicos 
corroboraram para ratificar que há relação entre 
a presença de sintomas depressivos e o AVE. 
No entanto, torna-se necessário o investimento 
em mais pesquisas na área, dada a importância 
do tema e a alta taxa de ocorrência de DPAVE 
na senescência.  
PALAVRAS-CHAVE: DPAVE, Senescência, 
Relato de caso, Idoso, Depressão. 

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população mundial 
é uma das principais conquistas da sociedade 
moderna (ONU,2007). Hoje, as pessoas 
vivem muito mais do que viviam há um século 
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atrás, o que reflete os avanços na medicina, na nutrição e na tecnologia. Mas o 
envelhecimento também coloca grandes desafios, tornando-se um tema dominante 
para o desenvolvimento no século XXI.

Um desses desafios está no fato de que, com o aumento da expectativa de vida, 
o número de comorbidades tendem a aumentar na mesma proporção. Os problemas 
vasculares, como o Acidente Vascular Encefálico (AVE) e doenças psíquicas como a 
depressão são alguns dos exemplos comuns de patologias dessa avançada fase da 
vida (FREITAS et al., 2013). Tais distúrbios, diversas vezes, podem vir acompanhados 
num mesmo indivíduo durante o período da senescência, o que poderá comprometer 
seus aspectos físicos, psicológicos e sociais.

De um modo geral, a idade é o principal fator de risco para AVE, sendo que, 
75 a 80% dos casos ocorrem em indivíduos com idade acima dos 65 anos; e após 
os 80 anos, esse risco aumenta vertiginosamente (FREITAS et al., 2013). Em se 
tratando da depressão, tal doença é de da alta ocorrência no idoso, e isso se deve, 
na maioria das vezes, à percepção pelo mesmo de sua incapacidade física crescente 
(IZQUIERDO, 2014). De um modo geral, a depressão pode ser entendida como um 
distúrbio mental caracterizado por um estado de tristeza persistente, de ansiedade 
ou de vazio que pode limitar o idoso e o conduzir à situação de dependência e perda 
de autonomia (RALDI; CANTELE; PALMEIRAS, 2016). 

De acordo com o acompanhamento de casos no ambiente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental (CISCO) percebeu-se um caso clínico 
com associação dessas patologias e assim, levantou-se a hipótese de haver 
corriqueiramente frequência desses casos. Logo, diante do exposto e considerando 
o aumento da população idosa, o elevado acometimento pelo AVE, bem como da 
depressão nesse grupo específico de usuários dos serviço em saúde e a escassez de 
estudo sobre a incidência de DPAVE, o presente estudo traz como objetivo observar 
a relação entre o Acidente Vascular Encefálico e a depressão em um relato de caso 
envolvendo um idoso, e discutir tal associação de doenças.

METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo estudo de caso, 
que consiste no detalhamento de uma situação, de maneira a permitir seu amplo 
conhecimento (GIL, 2002). Associado a isso, foi desenvolvido um levantamento 
bibliográfico a respeito do tema em livros, jornais, revistas, artigos e sites acadêmicos 
como o google acadêmico, a Scielo e o PubMed dentre os meses de Abril e Maio de 
2019.

Em seguida, foi feita uma coleta de informações durante o mês de Maio de 
2019 na unidade de saúde CISCO, localizado no Centro de Sumé no estado da 
Paraíba-PB, e na residência da paciente, visto a permissão da mesma de adentrar 
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em sua casa e a sua incapacidade de ir a alguma unidade de saúde, devido às 
suas limitações físicas. Também foi necessária a utilização da Escala de Depressão 
Geriátrica (YESAVAGE, 1983). Tal escala é amplamente manuseada e validada no 
Brasil e no mundo (PARADELA et al., 2005) como instrumento para a detecção de 
depressão em idosos. A versão reduzida deste teste (GDS-15), o qual foi utilizado 
para a presente pesquisa,  consiste em apenas 15 perguntas, cujas respostas 
variam entre Sim ou Não e dependendo da resposta dada, soma-se 1 ou 0, de 
modo que, o valor máximo é de 15 pontos. Valores resultantes do teste entre 0 e 5 
demonstram ausência de depressão; entre 6 e 10,  depressão moderada ; e entre 10 
e 15, depressão grave. 

No CISCO, lugar de referência na região para neurologia, obteve-se a coleta 
de dados baseado no estudo do prontuário da paciente a fim de se diagnosticar 
o possível AVE. Já na residência da paciente, obteve-se informações necessárias 
através de perguntas norteadoras. Quanto às respostas concedidas pela paciente, as 
mesmas foram armazenadas num computador para o preechimento da GDS-15. Por 
fim, os dados recolhidos foram analisados e comparados com aqueles encontrados 
na literatura existente sobre o assunto vigente na tentativa de concluir se há ou não 
uma relação de depressão ocasionada pelo AVE. 

DESENVOLVIMENTO

Durante o processo de envelhecimento, algumas alterações no sistema vascular 
tornam-se presentes a exemplo da arteriosclerose, visto que, nos estágios mais 
avançados da vida, as paredes arteriais passam por um processo de calcificação e 
de aumento de colágeno (GALLAHUE; OZMUN, 2005). Tal situação leva então, ao 
processo de AVE, de modo que, a prevalência dessa doença na população geral é 
de 0,52% e já na população idosa essa porcentagem sobe para 2,93% (PEREIRA et 
al., 2009).

Inicialmente, a associação entre o AVE e a depressão foi estudada por Robinson 
e seu grupo (1997). Nos estudos, encontraram-se as seguintes taxas para depressão 
e distimia, respectivamente: 20% e 27% de casos após duas semanas do AVE; 22 
e 27% após três semanas; 34 e 26% após seis meses; 14 e 19% após 12 meses; 
e 21 e 21% após 24 meses. Após esses achados iniciais, vários outros estudos 
começaram a investigar a prevalência de DPAVE.  

Num geral, a incidência de depressão em idosos está em torno de 11,19% 
(STEFFENS et al., 2009). No entanto, de acordo com um estudo feito por Burvill 
(1998), esse valor sobe para 23% nos pacientes que foram vítimas de um AVE. 
Para Spalletta, Ripa e Caltagirone (2005) esse valor é ainda maior: 25%; o qual é 
correspondente ao tempo transcorrido entre três semanas a dois meses logo após o 
AVE. Em seu recente estudo, Fróes (2011) observou que a prevalência de depressão, 
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independente do momento, após o AVE estaria em torno de 29%. 
Apesar desses dados, a taxa de incidência de DPAVE ainda é pouco explorada 

pelos vários estudos já publicados na literatura, de modo que, a depressão tem 
sido pouco considerada nos pacientes vítimas de AVE. Tal diagnóstico é feito em 
apenas 20 a 50% dos casos (SCHUBERT et al., 1992); e essa situação se atenua 
na senescência, pois a depressão no idoso geralmente costuma se confundir com 
o estado normal do processo de envelhecimento, (TOWNSEND, 2011). De modo 
geral, os sintomas que os idosos podem apresentar devido à presença da DPAVE 
são: sentimento de insatisfação recorrente, isolamento, mudanças pejorativas no 
seu estilo de vida e perda de perspectivas futuras (OLIVEIRA; GOMES; OLIVEIRA, 
2006). 

Em se tratando do Brasil, o cenário se repete, visto que, há poucos dados 
sobre a epidemiologia da DPAVE na população geral e durante a senescência, e 
os estudos que existem são desenvolvidos em cidades isoladas, não permitindo a 
generalização com abordagem a nível nacional de um país tão vasto (CARVALHO, 
2011). Tal situação dificulta então o diagnóstico da DPAVE, resultando num aumento 
no número de mortes associadas a sintomas depressivos em pacientes idosos 
vítimas de AVE.

No Nordeste, especificamente em Fortaleza (CE), a frequência de DPAVE deu-
se em torno de 40%, de modo que, o levantamento foi feito a partir do estudo de 64 
pacientes e durante um programa de reabilitação (FRÓES et al., 2011). No mesmo 
contexto de programa que o de Fortaleza, um estudo feito em Maceió (AL), com 139 
pacientes vítimas de AVE, detectou uma porcentagem para depressão de 49,7% 
(RANGEL et al., 2013). Já em Campina Grande (PB), a porcentagem de DPAVE 
de nível moderado a grave foi de 50% e tal estudo foi realizado com 42 sujeitos 
distribuídos em instituições públicas (SOARES, 2014).

Apesar da pouca quantidade de estudo sobre a DPAVE no Brasil e no mundo, 
fica evidente observar que em todos eles há uma frequência significativa de pessoas 
que apresentaram depressão logo após um quadro de AVE. Tal situação se encontra 
mais presente na vida do idoso pois soma-se à situações de luto, de melancolia e de 
perda da independência que os mesmo enfrentam durante tal fase da vida. (RALDI; 
CANTELE; PALMEIRAS, 2016).

De um modo geral, a etiopatologia da DPAVE é considerada multifatorial, 
explicando, desse modo, a dificuldade que é para se encontrar substratos 
neuroanatômicos precisos (BHOGAL, 2004). Logo, o debate se encontra aberto a 
respeito das correlações entre o local de lesão e os sintomas depressivos. No entanto, 
num estudo feito por Folstein et al (1977), quando os pacientes vítimas de AVE foram 
comparados com pacientes ortopédicos com limitações físicas semelhantes, aqueles 
apresentaram um maior índice de depressão, o que relata uma suposta associação 
entre a área acometida pelo AVE e a recorrência de depressão. 

De acordo com os trabalhos de Chemerinski e Robinson (2002), o 
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desenvolvimento de sintomas depressivos estariam ligados à lesões anteriores 
localizadas perto do polo frontal cerebral esquerdo. Somado à região frontal anterior 
esquerda, Vataja et al (2001) observou que a DPAVE estaria relacionada ao circuito 
prefrontosubcortical ou a algumas de suas estruturas: joelho da cápsula interna, 
cápsula anterior, núcleo caudado e globo pálido. Quanto ao acometimento, pelo 
AVE, do corpo amigdaloide, o índice de depressão foi considerado elevadíssimo, 
visto que, cinco dos seis pacientes com lesão nessa área estavam deprimidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Relato de caso 

Paciente E.S.R., do sexo feminino,72 anos de idade, aposentada, viúva, 
portadora de HAS e cardiopata, foi admitida na unidade de saúde CISCO 
apresentando queixa de perda da motricidade do lado esquerdo do corpo há 8 dias. 
Tais queixas foram relatadas pela paciente após um episódio no qual ela estava na 
cozinha quando sentiu uma forte dormência e fraqueza  muscular súbita do lado 
esquerdo do corpo, levando-a a se dirigir à sua cama com muita dificuldade para 
andar. No exame físico foi detectado uma quadro de hemiparesia esquerda súbita. 
Após ter sido solicitado uma tomografia, foi constatado um AVE do tipo isquêmico o 
qual atingiu a região da cápsula interna do hemisfério cerebral direito por onde passa 
o trato piramidal, confirmando a hemiparesia. Dez anos após a constatação do AVE, 
a paciente relatou que a fraqueza muscular se intensificou durante todo esse tempo, 
juntamente com o medo de cair, e que, após um caso de queda, a mesma passou a 
fazer o uso de um andador. Somado a essa situação, E.S.R relata que vem sentindo 
uma perda de interesse em fazer atividades antes corriqueiras e prazerosas para 
ela, a exemplo do artesanato. Diante do medo de cair da paciente, da perda de 
autonomia e do interesse por atividades antes usuais, chegou-se à conclusão que 
deveria se utilizar da GDS-15 (QUADRO 1) para constatar se havia algum transtorno 
depressivo que pudesse estar relacionado com o AVE. 

PERGUNTA RESPOSTA SCORE
1° Você está satisfeito com a sua vida? SIM      0 
2° Você deixou de lado muitos de suas atividades e interesses? SIM      1
3° Você sente que sua vida está vazia? NÃO      0
4° Você sente-se aborrecido com frequência? SIM      1
5° Está você de bom humor na maioria das vezes? NÃO      1
6° Você teme que algo de ruim lhe aconteça? SIM      1
7° Você se sente feliz na maioria das vezes? SIM      0
8° Você se sente frequentemente desamparado? SIM      1
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9° Você prefere permanecer em casa do que sair e fazer coisas novas? SIM      1
10° Você sente que tem mais problemas de memória que antes? NÃO      0
11° Você pensa que é maravilhoso estar vivo? SIM      0
12° Você se sente inútil? NÃO      0
13° Você se sente cheio de energia? NÃO      1
14° Você sente que sua situação é sem esperança? NÃO      0

15° Você pensa de que a maioria das pessoas estão melhores do que 
você? SIM      1

Total de pontos      8

QUADRO 1 – Escala de Depressão Geriátrica na versão reduzida, (GDS-15). Valores 
resultantes da soma do score do teste entre 0 e 5 demonstram ausência de depressão; entre 6 

e 10,  depressão moderada ; e entre 10 e 15, depressão grave.
Fonte: Ferrari e Dalacorte (2007) e Dados da pesquisa (2019)

E.S.R. teva as seguintes características comuns de um indivíduo com depressão 
pós-AVE: prevalência do sexo feminino, lesão da cápsula interna, recorrência de 
AVEI, flutuações de humor, medo de cair, perda do interesse por atividades antes 
prazerosas, isolamento social, perda de energia e redução das Atividades de Vida 
Diária (AVD). A presença da depressão é o fator mais importante na redução das 
AVD, e consequentemente, na reabilitação do paciente (PEDROSO et al. 2014) , 
de tal modo que, essas observações sugerem um fenômeno de reciprocidade: o 
impedimento das AVD influenciam a duração e a gravidade da depressão e essa 
influencia a recuperação das AVD. 

De maneira geral, a GDS-15 procura dar ênfase nas questões que mais se 
associam com o diagnóstico da depressão geriátrica. Essa versão reduzida é muito 
prática, pois o tempo que demanda para a sua aplicação torna-se bem menor, 
tornando o rastreamento da doença mais atrativo. Logo após a aplicação da GDS-
15, foi constatato um score de 8 pontos, o que confirmaria um caso de depressão 
moderada, a qual é comum em indivíduos acima dos 80 anos (FERRARI, 2007). Tal 
sintomatologia pode estar relacionada ao fato de que, idosos de idade mais avançada, 
apresentam maior propensão para DPAVE durante a fase crônica (TERRONI et al., 
2003), o que poderia ter explicado a depressão tardia em E.S.R..

O fato da depressão na paciente ter sido caracterizada como moderada e não 
como grave, pode estar relacionada ao apoio familiar que a mesma tem, visto que, a 
família é uma fonte básica de apoio emocional e social durante a senescência. Para 
Duarte e Santos (2004), a sociabilidade influem na saúde do idoso, de modo que, a 
família, os programas comunitários e religiosos são as principais redes de suporte 
psíquico e social.

Com relação à sexta pergunta da GDS-15, a resposta positiva dada pela 
paciente estava, em grande parte, relacionada ao medo de cair. Esse cenário se 
deve ao fato de que, como consequência do acidente vascular, torna-se presente 
a fraqueza muscular e a espasticidade, o que dificultam o recrutamento das fibras 
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musculares e a força necessária para a realização de uma tarefa. A defeituosa 
resposta muscular e os movimentos compensatórios desencadeiam um equilíbrio 
deficiente e a consequente queda do paciente. Tal situação de insegurança acaba 
gerando, então, sintomas depressivos (WATANABE, 2005). 

Com relação à segunda e à décima terceira pergunta, as respostas relataram 
que E.S.R. apresentou um quadro de perda de energia física e de interesse por 
atividades antes prazerosas para ela. Tal situação, segundo Carod-Artal et al. (2000), 
é uma das principais causas para o desencadeamento de uma DPAVE, visto que, o 
idoso se vê incapacitado e além disso, se vê totalmente dependente de algum auxílio 
para locomoção (bengala ou andador). No caso relatado, a paciente fazia uso de 
um andador mesmo diante de curtas distâncias, como ir do quarto à cozinha, por 
exemplo.

No caso da paciente, a associação entre a depressão e o prejuízo de suas 
funções físicas, também poderia estar relacionada à percepção negativa que a 
mesma tem das suas limitações impostas pelo AVE. Esse cenário é refletido por meio 
do aspecto psicológico e é de tamanha importância no processo de reabilitação, visto 
que, frente a um caso positivo, funciona como recurso de enfrentamento da doença 
(RABELO; NERI, 2005). 

Há outros achados, como o estudo de Nogueira-Antunano et al. (2003), que 
demostram que há relação entre AVE e a personalidade do paciente. Logo, aqueles 
com baixa tolerância à frustrações, perfeccionistas, rígidos, exigentes, hostil e 
portador do pensamento de que a doença é tida como uma fraqueza; tendem a 
apresentar sintomas depressivos após o acometimento do acidente vascular. Tal 
situação pode ser observada na paciente, porque a mesma comandava uma família 
matriarcal composta por oito filhos, de modo que, ao se ver na situação de limitações 
físicas, poderia desencadear em sentimento de frustração.

Em se tratando da quarta pergunta, a resposta afirmativa para alterações no 
humor corroborou com os estudos feitos por Coster et al., (2005) o qual comparou 
indivíduos com ou sem DPAVE. De um modo geral, ele pode confirmar a hipótese 
de que as mudanças recorrentes de humor é o melhor discriminador entre pacientes 
com ou sem DPAVE Logo, tais mudanças podem ser consideradas um agravante da 
possível DPAVE de E.S.R. Com relação à nona pergunta, o fato da paciente ter dito 
que preferia ficar em casa a sair e fazer coisas novas nos mostra que tal situação 
aumenta a probabilidade para DPAVE, pois a rede social do idoso acaba se tornando 
reduzida (OUIMET, 2001). Além disso, o cenário pode ser ainda pior se o idoso 
morar sozinho, o que é o caso da paciente em estudo. 

Quanto ao tipo de AVE, o fato de E.S.R. ter tido um do tipo isquêmico, fortalece 
um estudo coordenado por Luijendijk (2011), o qual chegou à conclusão de que 
AVEI aumenta o risco de depressão e de derrame na idade avançada. Essa relação 
de causa e consequência parece surgir independentemente das perdas de função 
e da duração dos sintomas iniciais provocados pelo AVEI. Com relação ao gênero, 
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Carod-Artal (2000) mostra que há maiores índices de depressão no sexo feminino, 
o que foi o caso da paciente estudada. Tal situação está associada ao fato de que, 
após o AVE, a mulher pode reduzir, drasticamente, atividades que antes lhe eram de 
total responsabilidade, a exemplo da atividade doméstica e do trabalho profissional.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato de caso demonstrou que a depressão estava atrelada ao AVE. Esse 
fato foi auxiliado pela GDS-15 e corroborou com diversos outros estudos feitos na 
área os quais constaram haver diversas características comuns para um paciente 
vítima de DPAVE. 

Tendo em vista a importância do tema devido a sua alta taxa de recorrência, 
se faz necessário o investimento de recursos financeiros para novas iniciativas em 
áreas da pesquisa e da educação.Tal medida deve ser tomada visando reduzir a 
enorme variação metodológica no campo da investigação científica, a qual impede o 
estabelecimento de um consenso. Logo, é necessário a replicação dos estudos, de 
preferência longitudinais, excluindo pacientes com depressão prévia ao AVE para que 
não interfira nos resultados. Tais medidas serão crucias para a análise de correlatos 
neuroanatômicos, para a detecção e o tratamento precoce; e para a conscientização 
de cuidadores de idosos e de familiares sobre o tema; reduzindo dessa forma, os 
índices de DPAVE e visando idosos com maior expectativa e qualidade de vida.
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