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APRESENTAÇÃO 

As ciências da saúde ou ciências médicas são áreas de estudo relacionadas 
a vida, saúde e/ou doença. A fisioterapia e a terapia ocupacional fazem parte 
dessa ciência. Nesta colação “Processos de intervenção em Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional 2” trazemos como objetivo a discussão científica por intermédio 
de trabalhos diversos que compõe seus capítulos. O volume abordará de forma 
categorizada, interdisciplinar, através de demandas atuais de conhecimento, 
trabalhos, pesquisas, e revisões de literatura nas áreas de fisioterapia e terapia 
ocupacional.   

A fisioterapia é a ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios 
cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados 
por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. E a terapia 
ocupacional estuda, previne e trata indivíduos portadores de alterações cognitivas, 
afetivas, perceptivas e psicomotoras decorrentes ou não de distúrbios genéticos, 
traumáticos e/ou de doenças adquiridas.

Para que a fisioterapia e terapia ocupacional possam realizar seus trabalhos 
adequadamente é necessário a busca científica incessante e contínua, baseada em 
evidências prático/clínicas e revisões bibliográficas. Deste modo a obra “Processos 
de intervenção em Fisioterapia e Terapia Ocupacional” apresenta conhecimento 
fundamentado, com intuito de contribuir positivamente com a sociedade leiga e 
científica, através de onze artigos, que versam sobre vários perfis de pacientes, 
avaliações e tratamentos. 

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 a exposição e divulgação dos resultados científicos. 

Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa Ferrari
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RESUMO: Aprovada pela Assembleia Mundial 
de Saúde em 2001, a CIF se destaca por ser 
um instrumento abrangente, que dispõe de 
um vasto leque de aplicações e, desta forma, 
possibilita pontuar importantes perspectivas a 
serem consideradas em relação a funcionalidade 
e as incapacidades de um indivíduo, gerando 
a padronização de avaliações a nível mundial. 
O modelo biopsicossocial disposto pela CIF 
consiste na integração dos modelos ‘médico’ e 
‘social’. Deste modo, alcança a integração das 

diferentes perspectivas da funcionalidade sob 
uma visão biológica, individual e social. Portanto, 
esta ferramenta se mostra benéfica, pois 
disponibiliza diretrizes que auxiliam a elaborar 
o perfil funcional dos pacientes, ajudando assim 
ao fisioterapeuta e os demais profissionais por 
adotarem condutas adequadas e estratégias 
em suas práticas clínicas. Após a leitura deste 
capítulo será possível compreender os quesitos 
mais importantes em relação a CIF, que auxiliam 
na avaliação padronizada em pacientes adultos e 
pediátricos, com a abordagem de temáticas que 
variam desde a história da CIF à sua aplicação 
na prática clínica. 
PALAVRAS-CHAVE: CIF. Funcionalidade. 
Incapacidade. Aplicabilidade. Fisioterapia.

INTERNATIONAL CLASSIFICATION 
OF FUNCTIONALITY, DISABILITY AND 
HEALTH: PRINCIPLES AND PRACTICE

ABSTRACT: Approved by the World Health 
Assembly in 2001, the ICF stands out for being 
a comprehensive instrument, which is expected 
to be used in a wide range of applications and, in 
this way, makes it possible to point out important 
perspectives to be considered in relation to a 
person’s capacity and disabilities. generating the 
standardization of evaluations worldwide. The 
biopsychosocial model provided by CIF consists 
of the integration of the ‘medical’ and ‘social’ 
models. In this way, it achieves the integration 
of different perspectives of functionality from 
a biological, individual and social perspective. 
Therefore, this tool proves to be beneficial, as it 
provides guidelines that assist in the preparation 

https://orcid.org/0000-0003-2617-3383
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of the functional profile of patients, thus helping the physiotherapist and other 
professionals by adopting appropriate and implemented procedures in their clinical 
practices. After reading this chapter, it will be possible to understand the most important 
issues in relation to the ICF, which assist in standardized assessment in adult and 
pediatric patients, with the approach of topics ranging from the history of ICF to its 
application in clinical practice.
KEYWORDS: CIF. Functionality. Inability. Applicability. Physiotherapy.

1 |  HISTÓRIA DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 
FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE

Na década de 1960 foi criado o primeiro modelo da Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) por Saad Nagi. O documento 
foi desenvolvido para relatar o desenvolvimento de incapacidade, tendo quatro 
definições como pontos principais, a saber: patologia ativa, disfunção, limitação 
funcional e incapacidade. Ou seja, uma relação fixada desde o começo da doença 
que se conclui com a incapacidade já estabelecida (SAMPAIO et al., 2005).

Com o intuito de proporcionar uma representação biopsicossocial global 
onde pudesse abranger participações ambientais, sociais, demográficas e 
psicológicas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu, em 1980, a 
Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID). 
Esse modelo é constituído por três dimensões: impairment (deficiências), definida 
como qualquer perda ou alteração de órgãos e sistemas e nas estruturas corporais; 
disability (incapacidade), descrita como qualquer restrição ou perda nas habilidades 
para realização de tarefas básicas; e handicap (desvantagem), caracterizada pela 
adaptação do indivíduo em relação ao meio ambiente mediante a deficiência e 
incapacidade (CASTANEDA; BERGMAN; BAHIA, 2014). 

Aprovada pela Assembleia Mundial de Saúde, em 2001, a CIF tem o objetivo 
de identificar as deficiências, incapacidades e a funcionalidade da população. A 
partir da Resolução Nº 452, de 10 de Maio de 2012, o Ministério da Saúde decidiu 
que a CIF deve ser empregada no SUS como instrumento estatístico na coleta e 
registro de dados, como ferramenta clínica para qualificar e quantificar informações 
referentes ao tratamento dos pacientes, dentre outras competências (OLIVEIRA et 
al., 2017; SOUZA; ALPINO, 2015; ZÜGE et al., 2019). 
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Fonte: Arquivo de imagens das autoras.

2 |  O QUE É A CIF?
Atualmente a CIF é reconhecida no mundo como um instrumento que 

serve como base conceitual para descrever a saúde e os estados relacionados à 
saúde ligados às suas referidas condições. Deste modo, esta classificação reflete 
uma abordagem que não envolve apenas as consequências da doença, mas 
uma perspectiva positiva das condições de saúde, classificando-a pelo aspecto 
biopsicossocial. (ASTANEDA; BERGMAN; BAHIA, 2014; CASTRO; NASCIMENTO; 
FIGUEIREDO, 2020; OMS, 2013).

O objetivo geral da CIF consiste em possibilitar uma linguagem unificada 
e padronizada, que descreva de forma sistemática a saúde e os aspectos que 
estão vinculados a ela, permitindo a identificação e descrição de incapacidades e 
funcionalidade de um indivíduo. (PASCHOAL et al., 2019; CASTRO; NASCIMENTO; 
FIGUEIREDO, 2020).

De acordo com a OMS (2001), a utilização da CIF pode ser complementada 
pela Classificação Internacional de Doenças, Décima Revisão (CID-10). A CID-10 
possui uma estrutura etiológica, em que classifica principalmente as condições de 
saúde, ou seja: doenças, distúrbios, lesões, dentre outras. A informação sobre o 
diagnóstico clínico trazida pela CID-10, em conjunto com a funcionalidade descrita 
por meio da CIF, forma um conceito mais abrangente sobre a saúde de um indivíduo 
ou população. (TOGNA et al., 2015).  

Fonte: OMS, 2001
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A CIF possui uma organização estrutural que se divide em duas seções, 
sendo a primeira seção chamada: “funcionalidade e incapacidade”. Nesta seção, 
o termo “funcionalidade” abrange os domínios funções do corpo e estruturas 
do corpo, enquanto o termo “incapacidade” se refere aos domínios atividades e 
participação social. A segunda seção é denominada: “fatores contextuais”. Esta 
descreve os fatores ambientais e os fatores pessoais que envolvem um indivíduo 
(PERNAMBUCO; LANA; POLESE, 2018; LOPES; SANTOS, 2014). 

Fonte: Adaptado da OMS (2001).

As definições pertencentes aos componentes em geral da CIF encontram-se 
na Tabela 1.

DEFINIÇÕES DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 
INCAPACIDADE E SAÚDE.

Componente Definição

Condição de Saúde Termo estabelecido para caracterizar a doença, desordem ou 
trauma, codificado pela CID-10. 

Funções do corpo Funções fisiológicas.

Estruturas do corpo Estruturas anatômicas. 
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Deficiências Defeitos nas funções e estruturas corporais. 

Atividade Realização de um afazer ou ação. 

Participação Envolvimento de um indivíduo diante de uma situação real. 

Limitação a atividade Conflitos individuais para executar determinadas tarefas;
 

Restrição a participação Impasses que o indivíduo vivencia na sociedade. 

Fatores ambientais Ambiente físico, social e de comportamentos que uma pessoa 
vivência.

Fatores pessoais 
(não classificáveis)

Relato individual da vida e do estilo de vida de um indivíduo.

Ambos os fatores (pessoais e ambientais) compõem a seção “fatores contextuais”. Os fatores 
ambientais podem ser facilitadores ou barreiras para a funcionalidade e incapacidade.

Funcionalidade Todas as funções corporais e execução de tarefas ou ações 
como um termo geral.

Incapacidade Termo geral para deficiências, limitações de atividade e 
restrições na participação. Denota os aspectos negativos 
entre a pessoa com sua condição de saúde e seus fatores 
contextuais (ambientais e pessoais).

Tabela 1.

 Fonte: OMS, 2001.

2.1 Aspectos estruturais e operacionais da CIF
A CIF enquadra cada indivíduo em um contexto, sendo que a funcionalidade 

e a incapacidade são o resultado da relação entre as condições de saúde de uma 
pessoa e o ambiente onde ela vive. A funcionalidade quando se refere a um domínio 
específico expõe a interação entre a condição de saúde e o contexto em que o 
indivíduo está inserido, ou seja, os fatores ambientais e pessoais em que este se 
enquadra. (OMS, 2013). Na figura abaixo encontra-se o modelo de interação entre 
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os domínios da CIF:

Figura 1. Interação entre os domínios da CIF.

Fonte: OMS, 2001.

Este modelo de integração entre os componentes retrata a mudança de um 
padrão relacionado às estruturas dos modelos conceituais utilizados anteriormente, 
como por exemplo o modelo médico que definia a capacidade como um fator 
individual, que deveria receber assistência médica em nível exclusivo. Ou o modelo 
social, que traduzia a incapacidade como um fator criado pela sociedade que exigia 
ação social e coletiva. (OMS, 2001). 

Portanto, o modelo biopsicossocial disposto pela CIF consiste na integração 
dos modelos ‘médico’ e ‘social’. Deste modo, alcança a integração das diferentes 
perspectivas da funcionalidade sob uma visão biológica, individual e social. (OMS, 
2001).

Além dos domínios apresentados na figura 1, a CIF descreve informações 
por meio de uma estrutura hierárquica, isto significa que tais informações são 
apresentadas em diferentes níveis. Cada componente da CIF compreende domínios 
e cada domínio forma algumas categorias, que são unidades de classificação. 
Estas categorias foram elaboradas de modo amplo para possibilitar a inclusão de 
subcategorias, que são ordenadas por um sistema alfa numérico. (OMS, 2013)

Na figura abaixo encontra-se o modelo de estrutura geral da CIF de acordo 
com a OMS (2001):
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Figura 2. Estrutura geral da CIF.

Fonte: OMS, 2013.

Fonte: PASCHOAL et al., 2019

Além dos fatos supracitados, esta hierarquia possui 4 níveis, que se 
distinguem progressivamente em relação a sua exatidão ou especificidade. Desta 
forma, a categoria com o nível mais elevado (4°), inclui as categorias anteriores, 
conforme exemplo abaixo (Figura 3).

Figura 3 – Categorias por níveis da CIF.

Fonte: (FONTES; FERNANDES; BOTELHO, 2010).

No entanto, o código de uma categoria quando apresentado de forma isolada, 
possui um valor neutro, ou seja, uma categoria só estará completa com a presença 
de um qualificador que indique a gravidade ou extensão da condição de saúde e a 
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presença ou ausência de um facilitador ou barreira. O qualificador é posicionado 
logo após o código de uma categoria, separado por uma vírgula decimal ou por 
um sinal de + (quando se refere a um facilitador), e isto de fato “conclui” o código. 
(FONTES; FERNANDES; BOTELHO, 2010; OMS, 2013). 

Esta qualificação é traduzida por uma escala numérica que varia de 0 a 4, 
com valor comum entre os itens avaliados, por esta razão é denominada qualificador 
genérico. Além desta pontuação, a escala contém os dígitos 8 e 9, que quer dizer: 
‘não especificado’ e ‘não aplicável’, respectivamente. (FONTES; FERNANDES; 
BOTELHO, 2010; OMS, 2013).

Na tabela 2 está representada a escala de qualificadores genéricos da CIF:

Tabela 2

Fonte: OMS, 2001.

CONCEITOS
Barreira: Fatores presentes no ambiente que o indivíduo vive que prejudicam a sua 
funcionalidade.
Facilitador: Fatores presentes no ambiente que o indivíduo vive que favorecem a sua 
funcionalidade.

Fonte: OMS, 2013.

Os componentes ‘Atividades e Participação’, possuem como qualificadores 
os construtos ‘desempenho’ e ‘capacidade’. O termo ‘desempenho’ se refere ao que 
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um indivíduo consegue realizar no local onde vive e inclui o componente ‘fatores 
ambientais’. Já o termo ‘capacidade’ descreve a habilidade de um indivíduo para 
realizar uma ação, ou seja, este construto avalia a capacidade de um indivíduo 
moldada a um ambiente específico. Nesta condição, os fatores ambientais podem 
ser utilizados para descrever as particularidades deste ambiente. (OMS, 2001). 

Já o componente ‘Estrutura do corpo’ possui, além do qualificador genérico, 
qualificadores que informam a origem da deficiência, analisando alterações 
estruturais e sua localização. (FONTES; FERNANDES; BOTELHO, 2010).

Fonte: OMS, 2001.

2.2 Aplicabilidade da CIF
Promover uma linguagem comum para descrever a funcionalidade e 

incapacidade de um indivíduo é o principal objetivo desta classificação, porém a CIF 
dispõe de múltiplos objetivos específicos que a possibilitam a diferentes aplicações 
(OMS, 2013). 

No quadro abaixo estão dispostos os objetivos específicos da CIF de acordo 
com a OMS (2001):

Quadro 1

Visto que a CIF contempla múltiplos objetivos, conclui-se que é possível 
utilizá-la para diversos fins, em muitos campos de aplicação. Isto porque ela oferece 
uma estrutura conceitual que levanta informaões sobre cuidados pessoais, o que 



 
Processos de Intervenção em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 Capítulo 26 254

inclui a prevenção e promoção da saúde, melhora da participação e favorece a 
eliminação de barreiras sociais, além de encorajar a indicação de facilitadores. 
(OMS, 2001).

No quadro abaixo encontram-se as principais aplicações da CIF:

Quadro 2

Fonte: OMS, 2001.

Havendo a necessidade de utilizar uma lista com um menor número de 
categorias, considerando a aplicabilidade no público adulto e infantil, foram 
desenvolvidos os CIF’s ‘Core Sets’, contendo seleções de categorias consideradas 
mais relevantes para grupos específicos de pessoas. (ZÜGE et al., 2019). Quadro 3.

Condição de saúde
Funções 
do corpo

Estruturas 
do corpo

Atividades e 
participação

Fatores 
ambientais Total

AVE 41(6) 5 (2) 51 (7) 33 (3) 130 (18)

Lesão medular subaguda 63 (8) 14 (3) 53 (9) 32 (5) 162 (25)

Lesão medular crônica 44 (9) 19 (4) 64 (11) 41 (9) 168 (33)

AVE: Acidente Vascular Encefálico; (entre parênteses estão expressas as quantidades 
de categorias selecionadas para cada Core Set).

Quadro 3. Quantidade de categorias da CIF selecionadas para cada ‘Core Set’ para 
condições de saúde neurológicas. 

Fonte: RIBERTO, 2011.
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3 |  A FISIOTERAPIA E A CIF
Visando o processo de reabilitação do paciente, a fisioterapia traça como 

alvo em suas condutas, a possibilidade de manter ou melhorar a funcionalidade de 
pessoas que de alguma forma apresentam incapacidade. A CIF oferta instrumentos 
que servem como base para definir e medir os níveis de incapacidade do paciente, 
favorecendo aspectos de saúde em relação a funcionalidade do indivíduo e 
não apenas a doença, dessa forma auxiliando os fisioterapeutas a elaborarem 
intervenções adequadas em suas práticas clínicas. (BERNARDES; PEREIRA 
JÚNIOR, 2010; MILENA; BALLARD, 2017).

Tendo em vista que a reabilitação não busca absolutamente a cura do 
indivíduo, mas otimizar a sua funcionalidade quando, de alguma forma, apresenta 
incapacidades, o profissional deve avançar no trabalho com o paciente realizando 
avaliações dos seus limites funcionais, de modo a obter uma ideal assistência e 
apoio na recuperação da saúde do mesmo, evitando assim a manifestação de 
outras doenças, que possivelmente causariam uma incapacidade (BERNARDES; 
PEREIRA JÚNIOR, 2010; CARVALHO-PINTO; FARIA, 2016).

3.3 Traçando o perfil funcional do paciente
Diretrizes são fornecidas pela CIF para auxiliar a elaborar o perfil funcional 

dos pacientes, ajudando assim ao fisioterapeuta e demais profissionais por adotar 
condutas adequadas e estratégias em suas práticas clinicas. Além disso, facilita no 
processo de identificação das necessidades em comum de pacientes da mesma 
região, permitindo maximizar os cuidados e orientações fornecidos a essas pessoas, 
com situações similares (CARVALHO-PINTO; FARIA, 2016), como pode ser visto no 
exemplo a seguir:

Figura 4. Modelo de interação entre os componentes da CIF.

Fonte: Miranda; Melo, 2013
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A figura representada acima relata o caso de uma mulher de 56 anos de 
idade, professora, que foi diagnosticada com AVE (CID-10- I61),  ocorrida em 18 de 
Setembro de 2009, apresentando deficiências em estruturas e funções do corpo, 
como: dificuldade em movimentar a mão direita e fraqueza em seu membro superior 
direito. Desse modo, a realização das suas atividades de vida diária (AVD’s) foram 
afetadas, devido às limitações existentes. A paciente também apresenta restrições 
em sua participação social, pois não consegue mais aplicar suas aulas particulares, 
como de costume, e recebe auxílio do governo para o seu sustento. O caso relata 
que a paciente passou por acompanhamento com o fisioterapeuta, que é classificado 
como um fator ambiental que promoveu benefícios à mesma. 

A necessidade de conhecer e entender o que sucede ao indivíduo após a 
identificação do diagnóstico clínico ultrapassa as consequências geradas nas 
estruturas corporais e em suas funções. É de suma importância que ocorra a 
avaliação das limitações na participação social, restrições em atividades, assim 
como nos quesitos ambientais, que são os facilitadores e as barreiras do contexto 
do ambiente de convivência do paciente, no qual pode influenciar no andamento 
da reabilitação, juntamente com a ação dos fatores sociais, facilitando assim as 
estratégias a serem tomadas para adequar as diferentes condições de necessidade 
e atenção ao paciente. (GUIMARÃES; CASTANEDA, 2013). 

4 |  CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 
INCAPACIDADE E SAÚDE – CRIANÇAS E JOVENS (CIF-CJ) 

Em 1990, a OMS com o objetivo de elaborar uma versão da CIF que pudesse 
ser aplicada em pessoas entre 0 e 18 anos, desenvolveu uma nova versão específica 
para esta faixa etária, a saber: Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde - Crianças e Jovens (CIF-CJ). Esta classificação foi 
oficialmente aprovada em 2007, sendo incorporada a CIF em 2015. Seu objetivo 
é descrever os aspectos da CIF perante as especificidades expostas por esse 
grupo da população mundial. A CIF-CJ fornece uma linguagem habitual em que o 
aspecto funcional da criança com uma condição de saúde pode ser construído. Esse 
aspecto é considerado importante pelo fato de determinar o que deve ser avaliado. 
(BORGES; MEDEIROS; LEMOS, 2018; CASTRO; NASCIMENTO; FIGUEIREDO, 
2020; SANTOS; LLERENA JÚNIOR; RIBEIRO, 2015). 

Esta versão serve como um complemento à CIF, levando em consideração 
que detalha as alterações nas funções e estruturas do corpo bem como o impacto 
gerado nas atividades e participação social, diante das especificidades da infância a 
adolescência. O crescimento e o desenvolvimento da criança são considerados os 
temas centrais que conduz a identificação e a adequação do conteúdo para a CIF-
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CJ. (CASTRO; NASCIMENTO; FIGUEIREDO, 2020; WHO, 2007).
Existem quatro pontos chave em que devem ser dados a devida atenção: (I) 

criança no contexto familiar; (II) o atraso no desenvolvimento; (III) a participação e 
(IV) o ambiente. (CASTRO; NASCIMENTO; FIGUEIREDO, 2020; WHO, 2007).

A necessidade de abranger particularidades do desenvolvimento foi 
alcançada a partir da inserção de novos conteúdos. Os códigos que relatam as 
atividades e participação, por exemplo, levam em consideração: o comportamento 
infantil, a capacidade de adequação, a habilidade de resposta, a previsibilidade, 
a persistência e a aproximação a pessoas ou eventualidades. Foram também 
acrescentados códigos referentes a análise sensorial e tátil dos objetos, quando uma 
criança leva um objeto a boca, o toca, sente o seu cheiro e o saboreia. (CASTRO; 
NASCIMENTO; FIGUEIREDO, 2020; JACOBSON, 2014).

Esta classificação também leva em consideração o processo de aprendizagem, 
por meio dos códigos para o brincar: brincar sozinha, brincar com alguém a vigiar, 
brincar em simultâneo e o brincar interativo, ou seja, em colaboração. Já para 
crianças em idade escolar, foram definidos códigos adicionais para esse processo, 
como a aprendizagem de uma língua, leitura, escrita e cálculo. (JACOBSON, 2014).

A aprendizagem e o desenvolvimento são considerados processos que 
acontecem no sistema nervoso central, capazes de ocasionar mudanças que 
resultarão em transformações funcionais ou no comportamento de um indivíduo, 
que permitirão um melhor ajuste ao seu meio social, como resposta a uma ação 
ambiental. Caracterizar individualidades visando tais proporções permite reconhecer 
perfis específicos e perceber diferentes necessidades e recursos. Esta interação 
criança-ambiente pode ser utilizada como suporte de planejamento para proporcionar 
capacidades individuais. (JACOBSON, 2014; CALHEIROS et al., 2018).

Na figura abaixo está representado um exemplo de como o processo de 
aprendizagem pode ser codificado pela CIF-CJ:

Figura 5: Processo de aprendizagem da CIF-CJ

Fonte: JACOBSON, 2014.
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Fonte: WHO, 2007

A unidade de classificação na CIF-CJ não é considerada como o diagnóstico 
de uma criança, mas um traço da sua funcionalidade, visto que o objetivo é discorrer 
a origem e a gravidade das limitações e da funcionalidade da criança e detectar os 
fatores ambientais que influenciam essa funcionalidade. (JACOBSON, 2014).

O exemplo a seguir descreve a criança em seu contexto familiar, destacando 
seus facilitadores e barreiras. 

Fonte: ARAÚJO et al., 2018; CASTRO; NASCIMENTO; FIGUEIREDO, 2020.

A mesma também não deve ser considerada como um instrumento de 
avaliação, mas, como um recurso que norteia a elaboração e aplicação de recursos 
em diferentes circunstâncias. Na figura abaixo, encontra-se o modelo interativo 
da CIF-CJ, considerando um paciente de 7 anos portador de paralisia cerebral 
hemiplégica espástica. (ARAÚJO et al., 2018; PAIVA-ALVES, 2016).
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Figura 5. Relação de medidas de avaliação com os componentes da CIF.

Fonte: PAVÃO et al., 2014.

O exemplo acima demonstra o caso de uma criança do sexo masculino, com 
07 anos de idade, estudante, diagnosticado com paralisia cerebral hemiplégica 
espástica (CID- 10: G80.2).  Após a avaliação fisioterapêutica, foi detectado que 
o mesmo apresenta deficiências em estruturas e funções do corpo apresentando 
comprometimento no seu desempenho motor, equilíbrio e esquema corporal, que 
o limita na execução de atividades que tenham a necessidade de ultrapassar 
obstáculos e realizar saltos. O paciente em questão também apresenta restrições 
para brincar com seus colegas de escola, o que pode ser considerado uma restrição 
em sua participação social. (PAVÃO et al., 2014).

Neste caso, o paciente foi acompanhado pelo fisioterapeuta duas vezes por 
semana, durante 4 anos. Esta assistência é identificada como um fator ambiental 
que se mostrou benéfico para ele, visto que promoveu melhoras relacionadas a sua 
performance motora. (PAVÃO et al., 2014).

Fonte: GUIMARÃES; CASTANEDA, 2013.
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content/uploads/2015/11/Manual-Prático-da-CIF.pdf >. Acesso em: 10/04/2020.

Organização Mundial da Saúde. CIF Classificação Internacional da Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde. Mai. 2001.  Disponível em < http://www.periciamedicadf.com.br/
cif2/cif_portugues.pdf >. Acesso em: 10/04/2020.

PASCHOAL, L. N.; SOUZA, P. N.; BUCHALLA, C. M.; BRITO, C. M. M.; BATTISTELLA, L. R. 
Identification of relevant categories for inpatient physical therapy care using the International 
Classification of Functioning, Disability and Health: a Brazilian survey. Brazilian Journal of 
Physical Therapy, São Paulo, v.23, n.3, p.212-220, may. /jun. 2019.

http://www.fsp.usp.br/cbcd/wp-content/uploads/2015/11/Manual-Pra
http://www.fsp.usp.br/cbcd/wp-content/uploads/2015/11/Manual-Pra
http://www.periciamedicadf.com.br/cif2/cif_portugues.pdf
http://www.periciamedicadf.com.br/cif2/cif_portugues.pdf


 
Processos de Intervenção em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 Capítulo 26 262

PAVÃO, S. L.; ARNONI, J. L. B.; OLIVEIRA, A. K. C.; ROCHA, N. A. C. F. Impacto de 
intervenção baseada em realidade virtual sobre o desempenho motor e equilíbrio de uma 
criança com paralisia cerebral: estudo de caso. Rev Paul Pediatr., São Paulo, v. 32, n. 4, p. 
389- 394, abr. 2014.

PERNAMBUCO, A. P.; LANA, R. C.; POLESE, J. C. Knowledge and use of the ICF in clinical 
practice by physiotherapists and occupational therapists of Minas Gerais. Fisioter Pesqui., 
Minas Gerais, v.25, n.2, p.134-142, 2018.

RIBERTO, M. Core sets da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde. Rev Bras Enferm., São Paulo, v. 64, n. 5, p. 938-46, set./out. 2011.

SAMPAIO, R. F.; MANCINI, M. C.; GONÇALVES, G. G. P.; BITTENCOURT, N. F. N.; MIRANDA, 
A. D.; FONSECA, S. T. Aplicação da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade 
e saúde (CIF) na prática clínica do fisioterapeuta. Rev. bras. fisioter., Minas Gerais, v.9, n.2, 
p.129-136, mai. 2005.

SANTOS, T. V.; LLERENA JÚNIOR, J. C.; RIBEIRO, C. T. M. A CIF-CJ para crianças e 
adolescentes com osteogênese imperfeita: a perspectiva de especialistas. Acta Fisiatr., Rio de 
Janeiro, v. 22, n. 4, p. 192- 198, out./nov. 2015.

SILVA, A. Z.; VOJCIECHOWSKI, A. S.; MÉLO, T. R.; YAMAGUCHI, B.; TOUCHAN, A. S.; 
BERTOLDI, A. S.; ISRAEL, V. L. Neuropsychomotor evaluation and functional classification in 
schoolchildren between the ages of 10 and 12 from the public school system. Rev Ter Ocup 
Univ São Paulo, v. 27, n. 1, p. 52- 62, jan./apr. 2016.

SOUZA, N. P.; ALPINO, A. M. S. Avaliação de crianças com diparesia espástica segundo a 
classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF). Rev. Bras. Ed. Esp., 
Marília, v.21, n.2, p.199-212, abr./jun. 2015.

TOGNA, G. R. D.; MICHEL-CROSATO, E.; DI NUBILA, H. B. V.; CROSAT, E. Perspectivas de 
utilização da CIF em saúde bucal do trabalhador. Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, v.40, 
n.132, p.228-236, mar. 2015.

World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and 
Health: Children & Youth Version: CIF – CJ. Switzerland, 2007.

ZÜGE, C. H.; OLIVEIRA, M. R.; SILVA, A. L. G.; FLEIG, T. C. M. Entendendo a funcionalidade 
de pessoas acometidas pela Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) sob a perspectiva e 
a validação do Comprehensive ICF Core Set da Classificação Internacional de Funcionalidade. 
Cad. Bras. Ter. Ocup., São Carlos, v.27, n.1, p.27-34, jan./mar. 2019.



 
Processos de Intervenção em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 310Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Acidente vascular cerebral  53, 58, 100, 101, 109, 110, 129, 134, 136, 147

Acidente vascular encefálico agudo  129, 131

Alterações posturais  179, 180, 182, 213

Aplicabilidade  31, 68, 70, 75, 79, 80, 113, 169, 245, 253, 254, 261

Asma  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Atividades cotidianas  102, 106, 137, 186, 189, 275, 276, 281, 282, 283, 285, 286, 
293

B

Bioética  70, 74, 79

C

Câncer  5, 6, 9, 11, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 91, 92, 96, 
97, 98, 99, 124

Cardiopatias  83, 265

Cavalo  263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273

Cif  245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262

Cólica menstrual  224, 225

Corpo  32, 64, 91, 92, 93, 97, 106, 119, 122, 126, 135, 152, 157, 167, 186, 200, 201, 
202, 213, 214, 227, 229, 248, 253, 254, 256, 259, 265, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294

Cuidado de si  275, 276, 279, 280, 281, 293

Cuidados paliativos  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

D

Depressão  5, 9, 28, 31, 32, 64, 66, 69, 74, 75, 78, 121, 144, 152, 160, 163, 164, 
166, 167, 168, 169, 236, 237, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308

Disco intervertebral  199, 203, 204

Disfunções sexuais  235, 236

Dismenorreia  224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Dismenorreia primária  225, 232

Dismenorreia secundária  225, 232



 
Processos de Intervenção em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 311Índice Remissivo

Doença pulmonar  1, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 
35, 37, 41, 42, 262

Doença pulmonar obstrutiva crônica  9, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 
35, 41, 42, 262

Doenças respiratórias  6, 45, 83

Dor  2, 8, 15, 32, 37, 59, 63, 64, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 78, 90, 96, 97, 98, 99, 122, 
137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 163, 173, 178, 182, 183, 200, 204, 208, 224, 225, 226, 227, 229, 
230, 231, 232, 234, 270, 298
E

Ejaculação precoce  235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244

Enfisema  20, 21, 22, 24

Epidural  125, 126, 127, 128, 203

Equoterapia  223, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274

Espasticidade muscular  137, 142

Estimulação  63, 66, 68, 73, 90, 96, 97, 106, 118, 125, 127, 129, 133, 135, 163, 211, 
214, 215, 216, 217, 219, 239, 240, 241, 242, 243, 304

Estimulação sensorial  211, 214, 215, 216, 217, 219

F

Fibromialgia  150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160

Fisioterapeuta  1, 3, 7, 9, 10, 12, 34, 35, 36, 41, 42, 50, 74, 75, 76, 77, 78, 95, 167, 
168, 181, 199, 207, 213, 245, 255, 256, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 271, 
272, 309

Fisioterapia  2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 88, 91, 94, 95, 97, 99, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 
115, 117, 118, 119, 123, 124, 129, 131, 134, 135, 137, 147, 148, 152, 161, 169, 171, 
173, 174, 179, 180, 183, 199, 205, 206, 213, 220, 222, 233, 235, 238, 239, 245, 255, 
260, 261, 264, 273, 295, 302, 309

Flexibilidade  97, 102, 113, 173, 174, 175, 176, 182, 183, 184

Força muscular  13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 46, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 
131, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 175, 182, 184, 240, 297

Funcionalidade  83, 86, 87, 88, 134, 138, 145, 151, 158, 187, 193, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 252, 253, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 298, 299

I

Idoso  12, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 129, 134, 158, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 



 
Processos de Intervenção em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 312Índice Remissivo

302, 303, 304, 305, 306

Impressão 3D  185, 186, 187, 188, 191, 194, 195, 196, 197

Incapacidade  7, 17, 25, 40, 146, 151, 178, 180, 182, 200, 201, 204, 236, 242, 245, 
246, 248, 249, 250, 253, 255, 256, 260, 261, 262, 288, 298

L

Lesão  100, 101, 106, 107, 109, 125, 126, 128, 131, 137, 139, 145, 146, 200, 254, 
265

M

Massagem  97, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159

Medula  93, 97, 125, 126, 127, 138, 202, 203

Método hipopressivo  173, 174, 175

Modalidades de fisioterapia  28, 44, 45

N

Neoplasia  5, 12, 64, 68, 74, 81, 91, 95

Neuropatia  90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Neuroplasticidade  100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 110, 127, 213

P

Papéis ocupacionais  296, 298, 299, 300, 304, 305, 307, 308

Parkinson  111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 265

Patologias pélvicas  225, 231

Plexo lombossacral  199

Prótese de membro superior  186, 190

Psicomotor  211, 214, 215, 216, 217

Pulmão  1, 6, 21, 93

Q

Qualidade de vida  3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 
83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 111, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 127, 
128, 131, 144, 145, 147, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 164, 169, 178, 187, 208, 
213, 226, 233, 235, 236, 244, 269, 271, 272, 286, 297, 298, 300, 303, 309

R

Reabilitação  5, 6, 25, 26, 29, 36, 40, 43, 49, 70, 71, 75, 77, 78, 80, 84, 85, 87, 88, 
94, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 122, 



 
Processos de Intervenção em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 313Índice Remissivo

123, 125, 127, 129, 131, 134, 135, 147, 148, 161, 163, 166, 167, 169, 173, 185, 187, 
188, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 222, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 255, 256, 
265, 266, 289, 309

Realidade virtual  111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
262

Reeducação postural global  178, 179, 180, 183, 184

S

Síndrome de Burnout  161, 164, 165, 166

T

Tecnologia assistiva  185, 186, 187, 196

Terapia ocupacional  2, 80, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 195, 
197, 264, 275, 276, 279, 289, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 
308

Terapias complementares  62, 63, 65, 67, 151

Transtorno do espectro autista  211, 214, 215, 216, 220, 223, 265

Tratamento  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 141, 143, 146, 147, 148, 152, 153, 156, 158, 
159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 
186, 205, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 223, 226, 227, 230, 232, 235, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 266, 296, 298, 302, 303, 304, 306, 308
V

Velhice  38, 296, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 307








