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APRESENTAÇÃO
No livro Inovação e Tecnologia para o Cuidar em Enfermagem Volume 4 reunimos os 

capítulos com pesquisas sobre as novas tecnologias, ensino, comunicação e gerenciamento 
aplicados na prática profissional da Enfermagem.

Entre as tecnologias para o cuidar, destaca-se os trabalhos na linha de 
desenvolvimento e utilização de aplicativos para dispositivos móveis que surgiram como 
uma nova ferramenta a ser utilizada pelos Enfermeiros. Os trabalhos desenvolvidos na linha 
de ensino abordam temas atuais e inovadores, capaz de fomentar estratégias passíveis de 
serem aplicadas no processo ensino-aprendizagem e educação popular. A comunicação 
e gerenciamento abordados no livro mesclam inovações e tecnologias utilizadas para 
aprimorar os processos de atuação dos Enfermeiros em suas realidades de atuação.

Este livro reflete a dedicação de autores e organizador, resultando em um trabalho 
minucioso, capaz de refletir experiências resultantes dos esforços em pesquisas, além de 
proporcionar uma leitura prazerosa e incitar a reflexão sobre a atuação crítica do Enfermeiro 
frente as inovações e tecnologias atuais. 

Rafael Henrique Silva
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RESUMO: Objetivo: Identificar e descrever os 
aplicativos (apps) disponíveis para celulares sobre 
saúde do idoso. Método: Estudo exploratório e 
descritivo a partir do conteúdo central, incluindo 
a totalidade dos apps relacionados à temática 
Saúde do Idoso disponíveis na Play Store 
(Android) e Apple Store (IOS), realizada entre 
julho a outubro de 2019. A busca foi norteada 
pelas variáveis: custeio; idioma; área; público-
alvo e finalidade.  Resultados: Nas duas 
plataformas, o acesso foi, majoritariamente 
de forma gratuita, disponibilizado nos idiomas 
português, inglês e espanhol. Identificou-se 
produção nacional de apps voltados para saúdo 
do idoso com protagonismo dos órgãos de gestão 
pública da saúde. Conclusão: O estudo trouxe 
um panorama acerca dos conteúdos de apps 
voltados à saúde do idoso apontando que há uma 
lacuna deste tema no que se refere ao ensino. 
Apesar dos benefícios apontados, esses recursos 
tecnológicos carecem de maiores estudos e 
investigações, pois, além de conhecimento 
técnico, é necessário embasamento teórico para 
o desenvolvimento de interfaces que atendam às 
necessidades dos acadêmicos a fim de que se 
minimizem as barreiras de acesso às tecnologias 
e promovam fluidez ao processo de ensino-
aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE:Enfermagem, Tecnologia 
educacional, Idoso, Informática em Enfermagem.

ABSTRACT: Objective: Identify and describe 
the applications (apps) available for cell phones 
on elderly health. Method: Exploratory and 
descriptive study based on the central content, 
including all the apps related to the theme Elderly 
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Health available on the Play Store (Android) and Apple Store (IOS), carried out between 
July and October 2019. The search was guided by variables: costing; language; area; 
target audience and purpose. Results: In both platforms, access was mostly free of charge, 
available in Portuguese, English and Spanish. National production of apps aimed at the 
elderly’s health was identified, with the leading role of public health management bodies. 
Conclusion: The study provided an overview of the content of apps focused on the health of 
the elderly, pointing out that there is a gap in this theme with regard to teaching. Despite the 
benefits pointed out, these technological resources need further studies and investigations, 
because, in addition to technical knowledge, it is necessary to have a theoretical basis for the 
development of interfaces that meet the needs of academics in order to minimize barriers to 
access technologies and promote fluidity in the teaching-learning process.
KEYWORDS: Nursing, Educational technology, Old man, Nursing Informatics.

INTRODUÇÃO
O crescente uso de smartphone, somado ao envelhecimento populacional, provocou 

o surgimento no mercado de diversos aplicativos voltados para a pessoa idosa1, pois, além 
do fácil acesso à internet e do relativo baixo custo, os smartphones comportam aplicativos 
de variados temas, inclusive os da área da saúde e de cuidado de idosos, despontando 
como uma nova ferramenta para melhorar o acesso dessa população à saúde2.

Os aplicativos voltados para a saúde e o cuidado de idosos são recursos importantes, 
visto que essas informações obtidas por meio da internet e outras mídias podem influenciar 
o estilo de vida, propiciar a detecção precoce de eventuais problemas de saúde e promover 
o envelhecimento ativo e saudável3. Além disso, despertam o interesse e a curiosidade da 
população idosa, tornando-se um recurso de entretenimento que contribui também para a 
sua inclusão digital1.

Diante disso, nos ambientes educativos formais, considera-se a diversidade de 
artefatos digitais conectados em rede, por exemplo, celulares, tablets, computadores, 
notebooks, entre outros, como meios de interação propícios aos processos de ensino 
e aprendizagem de conceitos científicos. Isso porque os artefatos digitais em rede “[...] 
oferecem grandes possibilidades e desafios para a atividade cognitiva, afetiva e social 
dos alunos e dos professores de todos os níveis de ensino, do jardim de infância à 
universidade” 4. 

Os dispositivos móveis são compostos por diversos recursos, como câmera digital, 
GPS, wireless, acesso 3G e 4G à Internet, entre outros, que tornam esse dispositivo 
uma poderosa ferramenta portátil quando combinado com o app adequado. Devido a 
estas funcionalidades, os dispositivos móveis podem representar uma oportunidade de 
entretenimento, acesso à informação e solução de problemas e, desse modo, passar a 
fazer parte do cotidiano das pessoas e facilitar diversas tarefas do dia a dia5. 

A tecnologia móvel vem se tornando cada dia mais uma abordagem complementar 
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para a entrega de informações de cuidados de saúde, uma vez que o número de assinantes 
de telefonia móvel em todo o mundo é de aproximadamente 5 bilhões e a difusão de 
telefones celulares em países de baixa e média renda está acontecendo mais rapidamente 
do que qualquer outro desenvolvimento de infraestrutura6.

 Tais avanços podem também ser observados no desenvolvimento da informática 
em enfermagem. Múltiplos temas têm sido abordados como a teleenfermagem, o 
desenvolvimento de competências, a tomada de decisão e as diferentes estratégias de 
intervenção, que revelam a multiplicidade dos campos de atuação do enfermeiro utilizando-
se destas ferramentas7.

O mobile-learning ou m-learning, como já referenciado, originou-se do eletronic-
learning/ e-learning (aprendizagem eletrônica), sendo este último definido como um 
processo de aplicação do potencial das tecnologias de informação no desenvolvimento da 
aprendizagem. Trata-se de uma metodologia caracterizada pelo uso da internet, na qual 
o aluno/profissional tem acesso a conteúdos, seja em formato de texto, seja em áudio ou 
vídeo. Já o m-learning  é um desdobramento do e-learning, que permite uma gama de 
oportunidades, dentre elas o aprendizado em movimento, em qualquer lugar, bastando para 
isso portar um dispositivo móvel. Desta maneira, há uma maior portabilidade, mobilidade, 
interatividade e conectividade. Além de que o processo ensino/aprendizagem se realiza em 
qualquer lugar, a qualquer hora, havendo reduzida limitação temporal e espacial8-9.

Neste cenário, a utilização de um aplicativo que possibilite apoiar o ensino da 
enfermagem na saúde do idoso e que forneça orientações imediatas, constitui uma 
estratégia de ensino que pode gerar um impacto significativo no processo ensino-
aprendizagem.  A proposta desta intervenção é empoderar o acadêmico de enfermagem 
na realização de orientações imediatas em saúde e possibilitar o monitoramento precoce 
dos sinais e sintomas de possíveis complicações futuras. 

Cabe ressaltar que os resultados analisados desta pesquisa constitui parte integrante 
de uma pesquisa maior realizada como requisito para obtenção do título de doutora em 
ciências, que objetivou o desenvolvimento de um software protótipo para a área do ensino 
em enfermagem. Além disso, o estudo é essencial para identificar as lacunas a serem 
investigadas na área. 

Nesse escopo, o objetivo da pesquisa foi Identificar e descrever os aplicativos (apps) 
disponíveis para celulares voltados à saúde do idoso. Diante destas considerações, surgiu 
a seguinte questão norteadora: quais são os aplicativos existentes  direcionados para o 
ensino sobre saúde do idoso? 

METODOLOGIA
Realizou-se uma busca nas lojas de aplicativos (app stores), a fim de certificar-se da 

exclusividade do software protótipo construído que originou este estudo. 
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Por se tratar de informações de domínio público esta pesquisa é isenta de avaliação 
pelo sistema CEP/CONEP, conforme dispõe a Resolução Nº 51010.

A busca pormenorizada ocorreu nas duas principais lojas de aplicativos, a Play 
Store (Android) e Apple Store (IOS) com os seguintes descritores: idoso, saúde do idoso, 
envelhecimento, elderly e salud de los ancianos. Considerou-se apps voltados para a 
saúde do idoso aqueles que abordavam a promoção da saúde física e cognitiva e/ou a 
prevenção de condições e de eventos nocivos à saúde do idoso, como quedas, fragilidade 
e dependência funcional. 

Julgou-se como apps voltados para o cuidado de idosos aqueles que visavam instruir 
e auxiliar o desempenho da atividade de cuidar do idoso que necessita de ajuda parcial ou 
total para realizar as atividades diárias de higiene e de autocuidado e/ou aplicativos que 
realizavam uma busca de profissionais ou serviços de saúde. 

Considerou-se app de apoio profissional e ao ensino acadêmico aqueles com 
proposta de agregar conteúdo ao processo de ensino e aprendizagem.

Todos os aplicativos encontrados por meio dos descritores mencionados tiveram 
sua descrição lida e foram incluídos na pesquisa de acordo com os seguintes critérios de 
inclusão: aplicativos sobre saúde e/ou cuidado de idosos nos idiomas português, inglês ou 
espanhol. 

Os critérios de exclusão foram: apps voltados para a vida social do idoso, 
direcionados para uma doença específica, material para estudo de concurso público, redes 
de apoio psicológico ao cuidador, aplicativos que não estavam ativos, guias de clínicas e 
serviços e os que eram abrangentes a outras populações etárias.

O público-alvo dos apps foram os idosos, seus familiares, cuidadores, e os 
profissionais de saúde e estudantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da busca nas bases de dados estabelecidas obtiveram-se 26 aplicativos que 

são descritos a seguir (tabela 1).

Ordem Aplicativo/ 
Idioma Finalidade

Termos 
relacionados 

na busca
Público-alvo Sistema 

operacional Custo

1
Estatuto 
do Idoso 
(português)

Orientar e dispor 
sobre o estatuto na 
íntegra

Idoso

Idosos/ 
profissionais 
de saúde/ 
cuidadores/ 
familiares

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

2
Exercício 
aptidão sênior 
(português)

Contém roteiros 
diários com imagens 
e orientações 
escritas

Idoso Idosos
Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito
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3
Senior fitness- 
home workout 
for old and 
elderly (inglês)

Programa de 
treinos de rotina de 
exercícios físicos

Salud de los 
ancianos Idosos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

4
Não deixe 
a vovó cair 
(português)

Jogo com objetivo 
de corrigir erros 
que aumentam o 
risco de quedas no 
domicílio

Idoso
Idosos/ 
cuidadores/ 
familiares 

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

5 Celulares idosos 
(português)

Configura o celular 
com atalhos claros 
e ícones grandes, 
permitindo melhor 
visualização da 
pessoa idosa

Idoso Idosos
Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

6 Idosos (inglês)
Ensina a configurar 
o smartphone com 
tutoriais 

Idoso Idosos
Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

7
Sênior fitness 
– Strength & 
flexibility training 
(inglês)

Programa de 
exercícios Idoso Idosos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

8
Estatuto 
do Idoso 
(português)

Consulta à Lei que 
rege os direitos de 
saúde, sociais, etc. 

Idoso Idosos
Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

9 Big launcher 
(inglês)

Configuração do 
celular de idosos Idoso Idosos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

10 ICare launcher 
(português)

Configuração do 
celular Idoso Idosos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

11 CHK-in fall alert 
(inglês)

Detecta a queda e 
envia mensagem ao 
familiar ou cuidador 
cujo número tenha 
sido cadastrado no 
app 

Elderly Idosos
Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

12

Sênior Safety 
app, GPS 
tracker, Fall 
alerts & more 
(inglês)

Rastreador e alarme 
que monitora o 
idoso através de 
painel de controle 
sobre inatividade, 
celular sem bateria, 
etc.

Idoso
Familiares/ 
cuidadores/ 
idosos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

R$ 0,99 – 
R$149,99 
por item

13 Elderly Care 
(inglês)

Gerencia refeições, 
exercícios e 
tratamentos 
médicos, inclui lista 
de remédios

Idoso Idosos
Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito
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14 Geriatria 
(português)

Aborda temas 
relevantes à 
saúde do idoso 
e dá suporte 
para escolher um 
residencial geriátrico 
em Porto Alegre e 
região 

Idoso Familiares 
de idosos 

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

15
CareLinx: 
in-Home of 
Cargivers 
(inglês)

Conecta com 
cuidadores, para 
contratos

Idoso Idosos/ 
familiares

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

16 Caregiver 
SAATHI (inglês)

Apoio ao cuidador 
para novas rotinas 
e para qualidade do 
atendimento

Idoso
Cuidadores 
de idosos/ 
familiares

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

17
Cuidador 
de idosos 
(português)

Guia do cuidador 
com páginas 
voltadas a como agir 
em emergências 

Saúde do idoso
Familiares/ 
cuidadores 
de idosos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

18 Cuidar idoso 
(português)

Informações sobre 
profissionais 
disponíveis para 
serviços com 
idosos, agenda e 
eventos voltados 
para idosos

Idoso Idosos/ 
familiares

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

19 Medsênior 
(português)

GPS de busca 
de  profissionais 
cadastrados, redes 
de atendimento por 
especialidade e 
convênio

Idoso
Familiares/ 
cuidadores 
de idosos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

20 Envelhecimento 
e saúde (inglês)

Disponibiliza vídeos 
e conteúdos para 
a manutenção 
do bem-estar da 
saúde ao longo do 
envelhecimento

Envelhecimento Idosos
Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

21
AGS GEMS 
- American 
Geriatrics 
Society (inglês)

Avaliação em 
geriatria  com 
ferramentas de 
gestão baseadas 
na Sociedade 
Americana de 
Geriatria

Elderly

Profissionais 
de saúde/ 
estagiários 
que cuidam 
de adultos 
mais velhos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

R$ 36,25 
por item

22
Geriatrics at 
your fingertips 
(inglês)

Publicação 
mais recente da 
American Geriatrics 
Society (AGS) com 
links para acessar 
sites, instrumentos 
de avaliação e 
referências de 
literatura

Saúde do idoso
Profissionais 
de saúde/ 
estagiários

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito
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23 AGS iGeriatrics 
(inglês)

Informações sobre 
medicamentos, 
imunização, quedas, 
doenças cardíacas 
e saúde mental

Salud de los 
ancianos; 
Elderly

Profissionais 
de saúde

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

R$ 17,96 
– 
R$ 40,87 
por item

24 Seniors Health 
News (inglês)

Atualizações sobre 
saúde com texto, 
notícia, reportagem 
e espaço para 
busca dentro do app

Saúde do idoso
Idosos/ 
familiares/ 
cuidadores

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

25
Avaliação 
do Idoso 
(português)

Auxilia sobre a 
avaliação da saúde 
do idoso e apoia a 
tomada de decisão 
do profissional de 
saúde 

Idoso
Profissionais 
de saúde/ 
alunos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

26
Saúde da 
Pessoa idosa 
UMA-SUS 
(português)

Tem como objetivo 
a formação 
continuada dos 
profissionais para 
melhorar a atenção 
primária através 
do SUS para o 
atendimento aos 
idosos

Idoso
Profissionais 
de saúde/ 
alunos

Todos os 
dispositivos 
são 
compatíveis

Gratuito

 Tabela 1  Aplicativos voltados para os idosos

Fonte: Autoria própria.

Os diversos aplicativos descritos totalizaram um universo de 26. Observamos 
apenas seis voltados para colaborar no ensino-aprendizagem, embora 50% destes estejam 
disponibilizados somente em língua inglesa e sejam baseados nos preceitos da Sociedade 
Americana de Geriatria. Um deles é voltado para o acesso ao Estatuto do Idoso e apenas 
dois oferecem subsídios para avaliação clínica da pessoa idosa.

Idioma N (%)

Português 12 (46,1)

Outros idiomas 14 (53,8)

Total 26

 Tabela 2  Estratificação dos aplicativos segundo o idioma

Fonte: Autoria própria.

Conforme se pode observar, houve uma leve predominância de aplicativos em 
outros idiomas com frequência superior a 50%. A seguir, dentre aqueles disponibilizados 
em português, a busca foi direcionada por área, vislumbrando selecionar somente os 
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registros vinculados à educação, como mostram os resultados na Tabela 5.

Área N (%)

Ensino 2 (66,6)

Legislação 1 (33,3)

Total 03

 Tabela 3  Estratificação dos aplicativos no idioma português segundo área

Fonte: Autoria própria.

Observa-se, na Tabela 3 acima, a escassez de registros de softwares na área do 
ensino sobre a temática do exame físico da pele da pessoa idosa. 

Merece destaque que os softwares enquadrados como “ensino” representam áreas 
distintas, como, por exemplo, a formação continuada dos profissionais para melhorar a 
atenção primária através do SUS para o atendimento aos idosos, aplicativos direcionados 
para médicos, dentre outros. Optou-se por agrupá-los dessa forma pelo fato de o objetivo 
do presente estudo não estar vinculado à categorização detalhada de aplicativos em saúde 
do idoso em geral, mas sim à seleção daqueles específicos ao tema proposto.

A seguir, foi realizada a estratificação tendo em vista o público-alvo, dentre os apps 
específicos para a área de saúde do idoso – pois o objetivo deste estudo é a criação de um 
software protótipo direcionado para acadêmicos de enfermagem, – conforme demonstra a 
Tabela 6.

Público-alvo N (%)

Profissionais de saúde 3 (25)

Idosos/familiares/cuidadores 9 (75)

Total 12

 Tabela 4  Estratificação dos aplicativos no idioma português para área do ensino, segundo o 
público-alvo

Fonte: Autoria própria.

Conforme explicitado, os softwares,  em sua maioria (78,65%), estavam direcionados 
para a clientela, isto é, idosos, cuidadores e familiares, entretanto essa proporção representa 
um número de somente 11 registros. 

Para finalizar, buscaram-se identificar as finalidades desses softwares, sendo cada 
um deles desenvolvido com uma finalidade diferente, quais sejam: informações sobre 
exercícios para o idoso; agendamento de consultas para um serviço específico; localização 
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de instituições e informações sobre profissionais disponíveis para serviços com idosos; 
configuração de celular para tornar a tela mais legível ao idoso; orientações ao cuidador 
quanto aos cuidados e outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como reflexo dessa realidade, foram descritos no presente estudo vários aplicativos 

com diferentes objetivos, funcionalidade, idiomas e valores, voltados para a saúde do 
idoso. Os dados obtidos reafirmaram a necessidade da criação de um software direcionado 
aos acadêmicos de enfermagem sobre o exame físico de idosos, como ferramenta de apoio 
ao desenvolvimento de habilidades, devido à inexistência de outro com o mesmo propósito. 

Tais aplicativos podem ser utilizados como uma ferramenta de monitoramento, 
informação, promoção de hábitos saudáveis e prevenção de doenças e agravos em idosos. 
Os seus benefícios se estendem aos familiares, cuidadores e profissionais ligados ao 
atendimento e cuidado de idoso, mostrando que toda a rede de atenção ao idoso pode 
ser aprimorada com o uso desse recurso tecnológico, e um melhor atendimento pode 
ser oferecido, repercutindo positivamente na saúde e qualidade de vida dessa faixa da 
população.

A necessidade de adaptação dos aplicativos para o apoio ao ensino na graduação 
também ficou evidente no presente estudo. Apesar dos benefícios apontados, esses recursos 
tecnológicos carecem de maiores estudos e investigações, pois, além de conhecimento 
técnico, é necessário embasamento teórico para o desenvolvimento de interfaces que 
atendam às necessidades dos acadêmicos a fim de que se minimizem as barreiras de 
acesso às tecnologias e promovam fluidez ao processo de ensino-aprendizagem.
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