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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 terceiro volume está dividido em 2 (duas) partes. A Parte I contempla 
estudos sobre a saúde coletiva, com uma preocupação com os fatores de risco 
e com a prevenção quanto ao desenvolvimento e disseminação de patologias e 
demais problemas de saúde, subdivida em 19 (dezenove) capítulos. E Parte II está 
organizada em com a temática da Saúde Mental, assim sistematizada em 13 (treze) 
capítulos. Totalizando 32 capítulos. 

Para se ter uma envelhecimento saudável, a preocupação com a mente, com 
o corpo e com a prevenção de doenças faz-se necessário e urgente. Iniciar desde 
quando se nasce e não esperar que a patologia se manifeste em forma de sintoma, 
para tratamento. A saúde mental é uma discussão do século XXI, que ainda não 
consegue explicar e combater as causas da depressão e do Alzaheimer, frequentes 
nas pessoas acima de 60 anos. 

As Ciências da Saúde relacionadas à vida, à saúde e as doenças, a exemplo 
da Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Engenharia biomédica, estão aqui contempladas com as discussões 
mais atualizadas em suas respectivas áreas de atuação. 

Deste modo a obra Políticas de Envelhecimento Populacional 2, volume 3, 
apresenta uma teoria bem fundamentada nos resultados práticos obtidos pelos 
diversos pesquisadores que, incansavelmente desenvolveram seus trabalhos, 
aqui 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: A Leishmaniose apresenta duas 
principais formas clínicas: Leishmaniose 
Visceral e Tegumentar. É causada por vetores 
do gênero Lutzomyia. No Brasil entre os anos de 
1995 a 2014, observa-se média anual de 25.763 
casos novos e um coeficiente de detecção 
médio de 14,7 casos/100 mil habitantes. 
No que se refere a idosos acometidos por 
Leishmaniose Tegumentar, identificam-se 
poucas investigações científicas referentes 
à tematica, o que pode dificultar a assitencia 
integral e humanizada a essa população. 
Portanto, investigar o perfil epidemiológico de 
idosos com este agravo torna-se necessário, 
para que tais resultados possam despertar a 
comunidade científica para investir em estudos 
que tragam contribuições para o a prevenção 
e controle da doença especialmente na 
população idosa. Foi objetivo desse estudo: 
descrever o perfil epidemiológico de casos de 
lesihmanisose tegumentar em idosos no Brasil, 
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segundo notificações no período de 2007 a 2017, registradas no SINAN/DATASUS. 
Estudo descritivo, retrospectivo, com dados extraídos do Sistema de Informações de 
Agravos de Notificação, em maio de 2019, correspondentes aos casos de leshimaniose 
tegumentar, diagnosticados em pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 
registrados no período de 2007-2017. Conforme as notificações levantadas, observou-
se uma predominância de casos de leishmaniose tegumentar em idosos na faixa etária 
de 60 a 64 anos, residentes na zona urbana da região Nordeste. Conclui-se que os 
dados apresentados possuem importância à medida que podem exprimir a situação 
epidemiológica brasileira referente ao acometimento da leishmaniose tegumentar em 
idosos.
PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose tegumentar, Idosos, Enfermagem, Epidemiologia.

ELDERLY ACHIEVED BY TEGUMENTARY LEISHMANIASIS IN BRAZIL: ANALYSIS 

OF EPIDEMIOLOGICAL DATA

ABSTRACT: Leishmaniasis presents two main clinical forms: Visceral and Tegumentary 
Leishmaniasis. It is caused by vectors of the genus Lutzomyia. In Brazil between 1995 
and 2014, there is an annual average of 25,763 new cases and an average detection 
coefficient of 14.7 cases / 100 thousand inhabitants. With regard to the elderly affected 
by cutaneous leishmaniasis, few scientific investigations regarding the theme are 
identified, which may hinder the integral and humanized assistance to this population. 
Therefore, investigating the epidemiological profile of the elderly with this condition 
becomes necessary, so that such results may awaken the scientific community to invest 
in studies that bring contributions to the prevention and control of the disease especially 
in the elderly population. The objective of this study was to describe the epidemiological 
profile of cases of cutaneous leishmaniasis in the elderly in Brazil, according to reports 
from 2007 to 2017, registered with SINAN / DATASUS. This is a descriptive retrospective 
study using data from the May 2011 Information System for Notification of Aggravation 
Reporting, referring to cases of cutaneous leishmaniasis, diagnosed in persons aged 
60 years and over, recorded in the period 2007-2017. According to the reports, there 
was a predominance of cases of cutaneous leishmaniasis in elderly aged 60 to 64 
years, living in the urban area of   the Northeast. We conclude that the data presented 
are important as they may express the Brazilian epidemiological situation regarding the 
involvement of cutaneous leishmaniasis in the elderly.
KEYWORDS:  Cutaneous leishmaniasis, Elderly, Nursing, Epidemiology.

INTRODUÇÃO

A Leshimaniose é considerada uma Doença Tropical Negligenciada (DTN), que 
está diretamente ligada às condições de probreza da população, apresentando duas 
principais formas clínicas: Leishmaniose Visceral (LV) e Leishmaniose Tegumentar 
(LT). É causada por vetores do gênero Lutzomyia, sendo as leishmanias transmitidas 
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entre hospedeiros mamíferos através do flebótomos fêmea (BURZA; CROFT; 
BOELAER, 2018).

Os ciclos de transmissão da LT variam de acordo com a região geográfica 
e envolvem uma diversidade de espécies de parasito, vetores, hospedeiros e 
reservatórios como, por exemplo, animais roedores e caninos em focos zoonóticos 
e focos antroponótico onde os humanos são o principal reservatório dos parasitas 
(BRASIL, 2017; SUNYUTO et al., 2018) 

A LT é caracterizada por lesões que podem levar vários meses para alcançar 
a cura deixando cicatrizes no rosto ou em outras partes expostas da pele e também 
podem surgir lesões nas mucosas do nariz, boca e garganta (FAIZA et al., 2015). Por 
diversas vezes a doença também pode ser assintomática, podendo se manisfestar 
com sintomas semelhantes a outras doenças de pele (HAWASH et al., 2018).

Anualmente, correm cerca de 1,5 milhão de novos casos de LT e aproximadamente 
350 milhões de pessoas estão em risco de contrair a doença (SUNYUTO et al., 2018). 
O grande número de casos da infecção ocorre na Argélia, no Brasil, no Afeganistão, 
Irã, Peru, Síria e Arábia Saudita  (HAWASH et al., 2018).

No Brasil entre os anos de 1995 a 2014, observa-se média anual de 25.763 
casos novos e um coeficiente de detecção médio de 14,7 casos/100 mil habitantes, 
verificando-se coeficiente mais elevado no ano de 1995, quando atingiram 22,94 
casos por 100 mil habitantes (BRASIL, 2017). 

A LT pode atingir tanto o sexo masculino como feminino, e em quaisquer 
idades, porém, no Brasil prevalecem a incidências em indivíduos acima de 10 anos 
representando 92,5% do total de casos e do sexo masculino com 74% de casos 
no ano de 2014 (BRASIL, 2017). Entretanto, essa entidade clínica também pode 
acometer pessoas acima de 60 anos, uma vez que ela está intimamente ligada às 
condições de vida da população.

Conforme Raggi  et al.(2016), com o prolongamento da expectativa de vida, 
ocorre o aumento da prevalência de agravos à saúde, que nas duas últimas 
décadas foi de 55,4%  de doenças crônicas não transmissíveis, 7,6% para doenças 
transmissíveis e 0,3% para lesões. Nesse contexto, o envelhecimento saudável 
está se tornando um importante pilar de pesquisa científica e um objetivo para os 
formuladores de políticas públicas no âmbito do envelhecimento ativo. 

O envelhecimento saudável ocorre por meio do processo de desenvolvimento 
e manutenção da capacidade funcional permitindo assim o bem-estar na velhice. 
Ressalta-se que a LT pode causar no indivíduo acometido grande impacto em 
decorrência das lesões em áreas expotas do corpo em especial no rosto, o que é um 
fator de risco para depressão do da pessoa que está propenso ao isolamento social, 
físico e emocional devido à exclusão do seu convívio comunitário (HOFSTRAAT; 
BRAKEL, 2016). Nesse sentido, os impactos causados pela LT podem acometer o 
indivíduo idoso, gerando isolamento e déficit cognitivo, interferindo em sua qualidade 
de vida e bem estar social. 
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A LT não é tida como uma prioridade de investimento dos governantes e 
autoridades sanitárias por se tratar de um agravo incidioso, porém com baixo poder 
de letalidade. Infere-se, pois, que não há investimento por parte dos implementadores 
das agendas políticas e sanitárias no que concerne a prevenção e tratamento dos 
acometidos pela LT no intuito de mitigar essa doença negligenciada na atualidade 
(BAILEY, 2017).

 No que se refere a idosos acometidos por LT, identificam-se poucas 
investigações científicas referentes à tematica, o que pode dificultar a assitencia 
integral e humanizada a essa população. Portanto, levantar o status epidemiológico 
de idosos com este agravo torna-se necessário, para que tais resultados possam 
despertar a comunidade científica para investir em estudos que tragam contribuições 
para o a prevenção e controle da LT, principalmente na população idosa, o que 
justifica o presente estudo.  A partir deste entendimento, esta pesquisa teve como 
questão norteadora: qual o perfil epidemiológico de casos de leishmniose tegumentar 
em idosos no Brasil?

Com vistas a responder a questão anterior, este estudo tem por objetivo 
descrever o perfil epidemiológico de casos de lesihmanisose tegumentar em idosos 
no Brasil, segundo notificações no período de 2007 a 2017, registradas no SINAN/
DATASUS.

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com bordagem epidemiológica, 
a partir de dados obtidos por meio do portal da saúde, acessando-se os seguintes 
passos no site: informações de saúde (TABNET): epidemiológicas e morbidades, 
disponibilizados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde - 
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) e Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) o qual se encontra de acesso 
livre na internet, por meio do sítio eletrônico: http://www.datasus.gov.br. 

Conforme o objetivo proposto para o estudo foram levantados em maio de 2019, 
os dados correspondentes aos casos de Leshimaniose tegumentar diagnosticados 
em pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, registrados no período de 2007 
a 2017, o qual corresponde aos últimos dez anos disponibilizados no DATASUS. 

 Para composição do material empírico do estudo, extraíram-se as seguintes 
variáveis: Faixa etária, sexo, escolaridade, região geográfica da notificação, zona 
de moradia, tipo de entrada no sistema, forma clínica, método de diagnóstico de 
confirmação. 

Os resultados obtidos do DATASUS foram distribuídos em gráficos e tabelas 
para melhor evidenciar a LT na pessoa idosa e auxiliar na descrição numérica dos 
resultados. 
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Por se tratar de dados de domínio público, os quais não permitem identidicação 
das pessoas, bem como por não acarretar nenhum tipo de dano aos participantes do 
presente estudo, esta pesquisa em consonância com a Resolução CNS 510/2016, 
não precisa de apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. Com efeito, todas as 
orientações éticas e legais no que tange ao desenvolvimento da pesquisa científica 
foram seguidas de forma deliberada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontradas 24.731 notificações de LT em idosos no Brasil, no recorte 
temporal de 2007 a 2017, disponíveis no DATASUS. A partir das análises dos dados, 
foram elaboradas tabelas e gráficos para melhor elucidação das informações. Para 
isso, foram descritos os casos confirmados por: faixa etária, por região de notificação 
e forma clínica, por tipo de entrada e sexo, por método de diagnóstico, por região e 
zona de moradia, e casos confirmados por escolaridade.

 Os casos notificados de LT em idosos referente à faixa etária dos pacientes, 
estão dispostos no gráfico 01. Observa-se maior incidência em idosos no intervalo 
entre 60 e 64 anos com 8.250 casos registrados, seguidos de pessoas com 70 a 79 
anos com 7.361 casos notificados, 65 a 69 anos com 6.157 e em idosos com mais 
de 80 anos que representam 2.963 casos notificados. 

Gráfico 01 – Distribuição de casos confirmados de leishmaniose tegumentar em idosos, 
segundo faixa etária. João Pessoa-Pb, Brasil, 2019 (n=24.731)

Fonte: TABNET/DATASUS/SINAN, 2019.

De acordo com os dados relativos a faixa etária da população com LT, foi 
predominante nos idosos de 60 a 64 anos, havendo diminuição nas outras faixas 
etárias subsequentes, especialmente nos idosos com 80 anos ou mais. Conforme 
Rocha et al. (2015) o ser humano apresenta maior vulnerabilidade para doença 
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em decorrência da convivência com animais (que podem estar infectados pelas 
leishmanias) em ambientes domésticos. Além disso, Bamorovat et al. (2018), relata 
que a LT está relacionada ainda às condições socioeconômicas, religiosas, culturais, 
demográficas e ambientais dos indivíduos.  

No estudo de Cruz (2010) houve uma maior predominância na população acima 
de 60 anos ou mais em ambos os sexos e com uma média de 5,9 casos a cada 
1000 habitantes/ano, o que demonstra uma preocupação com a saúde da população 
idosa, visto que as alterações fisiológicas poderá desencadear déficits imunológicos 
que culminam em uma menor eficiência contra a LT. 

Os dados referentes aos casos de LT em idosos confirmados por região de 
notificação e forma clínica, estão dispostos na tabela 1. Observa-se que referente 
a forma cutânea da leishmaniose, a região Nordeste lidera o registro de casos com 
8.467 notificações. O menor número de casos notificadas no DATASUS ocorreu na 
Região Sul, com 785 casos de LT em idosos. 

No que se refere a leishmaniose em sua forma clínica mucosa, observa-se que 
a Região Sudeste apresentou a maior incidência do agravo evidenciado com 1.017 
registros no sistema, e o menor número de registros foi observado na região Sul, 
com 284 notificações. 

Região de notificação Ign/Branco Cutânea Mucosa Total

Região Norte - 4.740 774 5.514

Região Nordeste 31 8.467 628 9.126

Região Sudeste 4 3.634 1.017 4.655

Região Sul - 785 284 1.069

Região Centro-Oeste 7 3.483 877 4.367

Total 42 21.109 3.580 24.731

Tabela 01 – Distribuição de casos confirmados de leishmaniose tegumentar em idosos 
por região geográfica de notificação, segundo forma clínica. João Pessoa-Pb, Brasil, 2019 

(n=24.731)
Fonte: TABNET/DATASUS/SINAN, 2019.

Observou-se uma maior predominância de pessoas idosas acometidas com 
LT na região Nordeste, demonstrando o caráter emergente da infecção nessa 
localidade. Em consonância com o estudo de Negrão e Ferreira (2014) esta região 
brasileira detêm a maior parte de casos confirmados entre os anos de 1991 e 2001 
em consequência do padrão silvestre modificado e das transformações no espaço 
geográfico, nos quais as populações se instalam contribuindo para alterações no 
ecossistema nativo.

Concernente aos casos de LT confirmados em idosos, segundo o tipo de entrada 
no sistema DATASUS e sexo dos pacientes, evidencia-se na tabela 02 que o sexo 
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masculino foi predominante enquanto caso novo com 14.521 registros e recidiva 
com 1.261 notificações. No sexo feminino os dados apresentam que 7.891 casos 
foram registrados enquanto caso novo e 451 como recidiva. Ressalta-se que apenas 
quatro casos tiveram o sexo ignorado no momento de preenchimento da ficha de 
notificação.   

Tipo Entrada Ignorado Masculino Feminino Total

Ign/Branco - 385 218 603

Caso novo 4 14.521 7.891 22.416

Recidiva - 1.261 451 1.712

Total 4 16.167 8.560 24.731

Tabela 02 – Distribuição de casos confirmados de leishmaniose tegumentar em idosos por tipo 
de entrada, segundo o sexo. João Pessoa-Pb, Brasil, 2019 (n=24.731)

Fonte: TABNET/DATASUS/SINAN, 2019.

Os resultados deste estudo evidenciaram uma prevalência predominante de 
casos de LT em idosos do sexo masculino, configurando-se um quadro preocupante, 
pois, esses indivíduos estão expostos ao trabalho externo ou em áreas de mata/
agricultura, o que acarreta em maior contato com o flebotomíneo. Além desse fator, 
pode haver explicação no elevado acometimento de idosos do sexo masculino pelo 
tratamento irregular e a pouca procura e acesso de atendimento em saúde por parte 
dessa população (OLIVEIRA, 2013). 

Com relação aos métodos de diagnóstico dos casos de LT em idosos no 
Brasil, o gráfico 02 demonstra que a sua maioria teve elucidação por intermédio 
do diagnóstico clínico-laboratorial com 18.927 casos, seguido de 5.804 casos por 
diagnóstico clínico-epidemiológico.
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Gráfico 02 - Distribuição de casos de leishmaniose tegumentar em idosos confirmados por 
método de diagnóstico. João Pessoa-Pb, Brasil, 2019 (n=24.731)

Fonte: TABNET/DATASUS/SINAN, 2019.

Ao tratar-se do rastreio para o diagnóstico de LT, percebe-se com maior 
prevalência a implementação do método clínico-laboratorial, pelo fato de ser o método 
de maior importância clínica para o direcionamento terapêutico. Segundo Bentes et 
al. (2015) as técnicas laboratoriais para identificação do parasita no paciente são 
fundamentais e tem se mostrado rápido e capaz de detectar a carga parasitária do 
organismo do indivíduo, além do uso de métodos eficazes para identificar a espécie 
da leishmania. 

Segundo estudo desenvolvido por Satow (2016) o diagnóstico clínico da 
leishmaniose é complexo, pois algumas outras doenças podem ter as mesmas 
manifestações clínicas no ser humano. No entanto, vem sendo a mais utilizada não 
somente para o início imediato do tratamento e eficiência nos resultados com a 
terapia, como também para diminuir os riscos de transmissão através de controle 
dos reservatórios.

 No que se refere aos casos de LT em idosos, confirmados por região geográfica 
brasileira e zona de moradia, fica explícito que a zona urbana tem o maior registro de 
casos com 12.978 notificações ao todo, sendo que em sua maioria concentrada na 
região Nordeste com 3.747, e com a menor incidência na região Sul com 695 casos 
notificados. Do total de notificações, observa-se que 196 casos foram registrados em 
zona periurbana e 717 registros foram ignorados ou estavam em branco no momento 
da notificação no sistema DATASUS.

Região geográfica de 
notificação Ign/Branco Urbana Rural Periurbana Total

Região Norte 165 2.940 2.379 30 5.514

Região Nordeste 250 3.747 5.079 50 9.126
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Região Sudeste 175 2.713 1.695 72 4.655

Região Sul 20 695 344 10 1.069

Região Centro-Oeste 107 2.883 1.343 34 4.367

Total 717 12.978 10.840 196 24.731

Tabela 03 – Distribuição de casos de leishmaniose tegumentar em idosos, confirmados por 
região, segundo zona de moradia. João Pessoa-Pb, Brasil, 2019 (n=24.731)

Fonte: TABNET/DATASUS/SINAN, 2019.

Em se tratando da maior ocorrência de LT em idosos na zona urbana Oliveira et 
al. (2016) em seu estudo, aponta que o maior número de casos ocorrem na zona de 
residência urbana devido ao problema de urbanização de áreas florestais que leva 
a distribuição geográfica da doença aliado a isso a falta de informação para busca 
imediata dos serviços de saúde na suspeita da infecção pelo parasita.  

Gráfico 03 – Distribuição de casos confirmados de leishmaniose tegumentar em idosos 
segundo a forma clínica. João Pessoa-Pb, Brasil, 2019 (n=24.731)

Fonte: TABNET/DATASUS/SINAN, 2019.

Referente aos casos de LT em idosos confirmados segundo a forma clínica 
houve acometimento de 21.098 (85%) casos na forma cutânea. Na forma clínica 
mucosa, foram acometidos 3.580 (15%) indivíduos. 

Dado o expoxto, a LT mostrou-se com maior prevalência a forma cutânea nos 
idosos, o que demonstra a importância do cuidado cada vez mais direcionado a 
essa população. Segundo Xavier, Mendes e Rossi-Barbosa (2016) que em seu 
estududo observou maior acomentimento em idosos com manisfestação clínica 
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cutânea, demonstra-se um estado de alerta para essa população por apresentar 
menor resistência ao parasita devido alterações que o corpo apresenta comun do 
processo do envelhecimento humano.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação evidenciou que os idosos com 60 a 64 anos são os 
mais acometidos pela LT e os com mais de 80 anos, menos atingidos.  Referente 
à forma cutânea, há maior acometimento de idosos na região Nordeste e o menor 
número de casos notificadas no DATASUS ocorreu na Região Sul. Concernente à 
forma mucosa, houve maior registro de casos na região sudeste e o menor número 
de registros observados na região Sul. 

No que se refere ao tipo de entrada no sistema e sexo dos pacientes o sexo 
masculino foi predominante enquanto caso novo e recidiva. Quanto aos métodos de 
diagnóstico dos casos de LT em idosos no Brasil, a maioria e deu de forma clínica-
laboratorial. Relacionado aos casos de LT em idosos confirmados por região e zona 
de moradia, foi demonstrado que a zona urbana tem o maior registro de casos sendo 
que em sua maioria concentrada na região Nordeste. Na zona rural houve maioria de 
casos registrados na Região Nordeste.  

Os dados apresentados possuem importância à medida que podem exprimir 
a situação epidemiológica brasileira referente ao acometimento da LT em idosos. 
Esse agravo pode interferir na qualidade de vida dessa população que, apesar 
de ser heterogênea tem por característica a deterioração física esperada pelo 
envelhecimento, o que pode ser acelerado por ocasião do acometimento dessa 
infecção. 

Os profissionais de saúde, em especial da equipe de enfermagem poderão ter 
subsídio no cenário nacional no que se refere à assistência humanizada e integral 
desses indivíduos. Ressalta-se que por se tratar de uma investigação utilizando-se 
de dados secundários oriundos de um sistema de notificação que depende de várias 
etapas, desde a coleta dos dados pelo profissional de saúde envolvido na terapêutica, 
sua inserção no sistema e sua disponibilização na plataforma, a presente obra pode 
não retratar a veracidade dos fatos epidemiológicos, aproximando-se ao máximo da 
realidade evidenciada. 

Os dados apresentados demonstram a importância da atenção integral da 
população de idosos com LT com vistas ao desenvolvimento de práticas clínicas 
eficazes e implementação de políticas públicas de saúde com objetivo de atender 
esses indivíduos, sua família e coletividade. Conclui-se que são necessários novos 
estudos abordando dados primários, e outras abordagens a exemplo de métodos 
mistos (quantitativo e qualitativo) para que o fenômeno em questão seja mais bem 
compreendido, possibilitando melhorias na assistência aos idosos acometidos pela 
LT. 



Políticas de Envelhecimento Populacional 3 Capítulo 11 104

REFERÊNCIAS 
BAILEY, F. et al. Uma nova perspectiva sobre Leishmaniose Tegumentar-Implicações para a 
prevalência global e carga de estimativas doença. PLoS Negl Trop Dis. v. 11, n. 8, p.: e0005739. 
2017. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005739

BAMOROVALTI. M. et al. Risk factors for anthroponotic cutaneous leishmaniasis in 
unresponsive and responsive patients in a major focus, southeast of Iran. PLoS ONE. v.13, n. 2, 
p.19-22, fev. 2018. DOI: https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0192236

BURZA, S.; CROFT, S. L; BOELAER, M. Leishmaniasis. The Lancet. v. 392, n.10151. p.: 951-7; 
2018. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31204-2

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis. Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2017.
BENTES, A. A.; et al. Leishamniose tegumentar americana: um desafio diagnóstico na prática 
pediátrica. Rev. Med. Minas Gerais. v. 25, n.6, p.83-S87, 2015. Disponível em: http://www.smp.org.br/
arquivos/site/revista-medica/artigo11-27.pdf

SATOW, M. M. Padronização e validação de marcadores moleculares para o diagnóstico de 
leishmaniose tegumentar. 2016. Tese (Doutorado) – Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 
São Paulo, 2016.  

CRUZ, C. F. R. Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no município de Bandeirantes – 
Paraná, entre 2000 e 2009. 2010. Dissertação (Mestrado em Saúde pública), Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010. 

FAIZA, S. et al. Estudo epidemiológico molecular da leishmaniose tegumentar nas províncias 
de Beni Mellal e Fquih Ben Saleh em Marrocos. Acta Trop. v.149, p.106-12. 2015. DOI: 10.1016/j.
actatropica.2015.05.021

HAWASH, Y. A. et al. Diagnosis, Treatment and Clinical Features of Cutaneous Leishmaniasis 
in Saudi Arabia.  Korean J. Parasitol. v.56, n.3, p.229-236, 2018. DOI: https://doi.org/10.3347/
kjp.2018.56.3.229

HOFSTRAAT, K.; BRAKEL, W.H.V. Estigma Social para doenças tropicais negligenciadas: uma 
revisão sistemática. The Royal Society of  Tropical Medicine & Hygiene.  v.8, 2016.  DOI: i70: 
10.1093/inthealth/ihv071

NEGRAO, G. N.; FERREIRA, M. E. M. C. Considerações sobre a leishmaniose tegumentar 
americana e sua expansão no território brasileiro. Revista Percurso – NEMO. Maringá, v.6, 
n.1, p.147-168, 2014. Disponível em: http://ojs.uem.br/laboratorio/ojs/index.php/Percurso/article/
view/21375/13163

OLIVEIRA, A. G. L. Influência do estado nutricional na evolução clínica e terapêutica de adultos 
e idosos com leishmaniose tegumentar americana. 2013. Dissertação (Pesquisa Clínica em 
Doenças Infecciosas) - Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Rio de janeiro, 2013. 

OLIVEIRA, R. Z. et al. Leishmaniose tegumentar americana no município de Jussara, estado do 
Paraná, Brasil: série histórica de 21 anos. Revista de saúde pública do paraná, Londrina. v.17, n.2, 
P. 59-65; Dez. 2016. Disponível em: http://168.194.69.20/index.php/espacosaude/article/view/285/4

ROCHA, T. J. M.; BARBOSA, A. C. A.; SANTANA, E. P. C.; et al. Aspectos epidemiológicos dos 
casos humanos confirmados de leishmaniose tegumentar americana no Estado de Alagoas, 
Brasil. Ver. Pan-Amaz. Saude; v.6, n.4, p.: 49-54; 2015. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232015000400007



Políticas de Envelhecimento Populacional 3 Capítulo 11 105

RAGGI, A. et al. Determinants of Quality of Life in Ageing Populations: Results from a Cross-
Sectional Study in Finland, Poland and Spain. PLoS ONE. v.11, n.7, p.592-93. 2016. DOI:10.1371/
journal. pone.0159293

SUNYUTO, T. et al. Uncharted territory of the epidemiological burden of cutaneous 
leishmaniasis in subSaharan Africa—A systematic review. PLoS Negl Trop Dis. v.12, n.10, 
p.:e0006914. 2018. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006914

XAVIER, K. D.; MENDES, F. C. F.; ROSSI-BARBOSA, L. A. R. Leishmaniose tegumentar 
americana: estudo clínico-epidemiológico. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três 
Corações, v.14, n.2, p.1210-22, ago./dez. 2016. Disponível em: http://periodicos.unincor.br/index.php/
revistaunincor/article/view/2880/pdf_609



Políticas de Envelhecimento Populacional 3 291Sobre a organizadora

SOBRE A ORGANIZADORA

SHEILA MARTA CARREGOSA ROCHA -  Possui graduação em Direito pela Faculdade 
Integrada da Bahia (FIB, 2005), e em Letras Vernáculas pela Universidade Católica do Salvador 
(1994). Em 2002 especializou-se em Psicopedagogia pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; em 2003, especializou-se em Metodologia do Ensino Superior com ênfase em novas 
tecnologias, pela Faculdade Baiana Batista; e em 2006, foi a vez de concluir a Especialização em 
Direito Civil pela Faculdade Federal da Bahia. Obteve seu Mestrado em Família na Sociedade 
Contemporânea iniciando sua investigação sobre o Envelhecimento Humano, na perspectiva 
da Dignidade da Pessoa Idosa no Mercado de trabalho (2013) e o Doutorado na mesma 
linha investigativa com recorte temático para violência contra as pessoas idosas, em estudo 
comparado entre Brasil e Portugal (2015) pela Universidade Católica do Salvador. Doutorado 
Sanduíche foi realizado na Universidade do Porto em Portugal, sob a orientação da Profa. Dra. 
Isabel Dias. Retornando ao Porto, para o Pós-Doutoramento em Sociologia do Envelhecimento 
(2018), sob a temática da Rede Internacional de Universidades Sêniores. O segundo Pós 
doutoramento foi realizado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Família na 
Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador (2018), trabalhando com o 
projeto voltado para a Família com idosos, de idosos e para idosos, investigando as diversas 
formas de família, inclusive as ILP’s.  Palestrante nacional e internacional com experiência 
nas áreas de Envelhecimento Humano. Atua como Pesquisadora na Universidade do Estado 
da Bahia, onde leciona as disciplinas no curso de Direito, e desenvolve projetos de extensão 
voltados para a Terceira idade, como projeto Fala Ama, na rádio Nova Vida, Coordena o curso de 
especialização em Direitos Humanos da Universidade Católica do Salvador e a Especialização 
em Direito Processual Civil na FTC (faculdade Tecnológica da Bahia.  Atualmente a autora tem 
se dedicado às pesquisas sobre Direitos Humanos das Pessoas Idosas, moradia, cohorsing, 
tecnologias para o Envelhecimento com publicações relevantes em periódicos nacionais e 
internacionais. Endereço para acessar o CV:  http://lattes.cnpq.br/0923215762577109

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=B79F7A4F1E7023CB766A5A910536A6D6


Políticas de Envelhecimento Populacional 3 292Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Acidentes por quedas  106
Assistência à saúde do idoso  43, 45, 184
Assistência farmacêutica  9, 12, 13, 14, 147
Atenção básica  16, 18, 20, 28, 48, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 85, 88, 116, 117, 118, 121, 123, 
125, 136, 138, 177, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 273
Automedicação  9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 81, 85

C

Câncer de colo uterino  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Câncer de pele  116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125
Cuidado farmacêutico  76, 77, 78, 149
Cuidados de enfermagem  117, 119, 124, 234
Cuidados farmacêuticos  9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Cuidados paliativos  87, 88, 89, 90, 91, 92, 93

D

Dependência funcional  106, 114, 133, 134, 171, 176
Diabetes mellitus  10, 13, 24, 25, 26, 62, 63, 65, 68, 232
Dor crônica  30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

E

Educação em saúde  9, 12, 13, 15, 17, 18, 49, 65, 68, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 116, 118, 
122, 123, 124, 136, 144, 149, 180, 181, 185, 272, 274, 280
Educação popular em saúde  23, 28, 29, 179, 180, 181, 184
Enfermagem  1, 4, 5, 18, 39, 49, 50, 51, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 103, 106, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 134, 136, 139, 140, 
144, 147, 151, 152, 153, 178, 184, 185, 193, 200, 201, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 
235, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 280, 281
Epidemiologia  18, 19, 51, 53, 54, 95, 156, 170, 177
Escuta terapêutica  179, 181, 182, 183, 184, 185, 254
Exame colpocitológico  42, 43, 45, 46, 47, 48

F

Fatores de risco  1, 2, 22, 25, 65, 106, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 
135, 139, 143, 167, 233, 235, 269, 272, 285, 286, 287, 288
Fragilidade  42, 44, 73, 75, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 156, 162, 190, 
221, 228, 230, 272



Políticas de Envelhecimento Populacional 3 293Índice Remissivo

H

Hanseníase  156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
Hipertensão arterial sistêmica  12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 68, 69
Hospitalização  64, 106, 107, 108, 111, 115, 130

I

Idosos  1, 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 
35, 36, 37, 39, 40, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 
195, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 288, 289, 291

L

Leishmaniose tegumentar  61, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105
Leishmaniose visceral  50, 51, 52, 53, 60, 61
Lesão  1, 2, 3, 4, 7, 108, 120, 122, 231

O

Obesidade sarcopênica  127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135

P

Pé diabético  1, 5, 8, 62, 63, 64, 65, 67, 69
Perfil de saúde  171
Perfil sócio-demográfico  171
Pessoa idosa  13, 63, 70, 72, 74, 75, 88, 93, 97, 117, 123, 125, 126, 156, 158, 159, 171, 175, 
183, 195, 196, 202, 204, 206, 219, 220, 227, 245, 246, 260, 278, 279
Prevenção  12, 14, 17, 20, 21, 24, 28, 29, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 
81, 84, 89, 94, 97, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 136, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 151, 153, 165, 169, 175, 180, 185, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 
213, 214, 215, 216, 217, 221, 225, 232, 254, 270, 278, 279

S

Sarcopenia  127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135



Políticas de Envelhecimento Populacional 3 294Índice Remissivo

Saúde  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 
30, 31, 36, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 96, 97, 99, 
100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 129, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 
195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 213, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 227, 228, 229, 234, 237, 238, 239, 243, 244, 247, 249, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 280, 281, 287, 288, 289
Saúde da família  71, 74, 146, 184, 206, 220, 223
Saúde da mulher  43, 45, 48
Saúde do idoso  12, 43, 45, 76, 77, 85, 118, 145, 147, 149, 162, 177, 184, 185, 186, 188, 195, 
202, 204, 205, 222, 224, 227, 268, 269, 270, 274, 276, 280
Saúde do paciente  2, 13, 18, 57, 149, 154
Saúde pública  2, 16, 19, 42, 44, 45, 49, 51, 60, 70, 75, 85, 104, 110, 111, 114, 126, 138, 144, 
145, 157, 161, 164, 165, 169, 170, 177, 180, 184, 201, 206, 223, 224, 269, 270
Segurança do paciente  147, 149, 153, 154
Serviço de farmácia hospitalar  147

T

Terapia larval  1, 2, 3, 7, 8
Tratamento  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 44, 58, 59, 62, 66, 69, 82, 89, 97, 100, 101, 120, 121, 124, 138, 149, 151, 153, 
154, 156, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 168, 181, 189, 190, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 268, 270, 271, 272, 273, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Tratamento não farmacológico  30, 32, 242
Tuberculose  164, 165, 166, 167, 168, 169, 170

U

Uso irracional de medicamentos  9, 17



Agência Brasileira do ISBN 
ISBN 978-85-724 7-778-9 

9 788572 477789 




