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PREFÁCIO 

É imensa a satisfação em prefaciar o livro “GeronTOcantins: Estudos sobre a 
Educação ao Longo da Vida na Amazônia Legal”, uma temática da qual sou defensor, 
enquanto cidadão, parlamentar e, se Deus assim me permitir, como velho que estarei daqui 
alguns anos. 

Um dos meus princípios é defender as políticas públicas que envolvem as pessoas 
velhas/idosas, em especial, a minha amada mãe, Gilda Gomes, que muito me engrandece 
por sua atuação em defesa dos velhos tocantinenses e ser integrante da Universidade da 
Maturidade (UMA) desde os seus primórdios, em Palmas, Tocantins. 

Os textos e as pesquisas que estão apresentadas neste livro podem aludir a este 
rico material, como um pé de Ipê em meio à mata, que traz o seu amarelo ouro e reluz, 
visibilizando discussões em relação ao envelhecimento humano e à velhice, especialmente, 
sobre as políticas públicas de amparo aos velhos. 

Enquanto parlamentar, desejo, a cada dia, investir mais nas tomadas de decisões 
em prol das populações envelhecidas, que precisam de amor, políticas, saúde e, 
principalmente, de leis que as defendam. 

Parabenizo a equipe organizadora deste grandioso trabalho, em especial, aos 
professores doutores Neila Barbosa Osório e Luiz Sinésio Silva Neto, que demonstram 
a seriedade do pesquisador e o empenho para a realização do Projeto de extensão da 
Universidade Federal do Tocantins, a UMA, que se faz presente em um grande número 
de municípios tocantinenses, marcando sua missão, demonstrada por meio dos eixos 
discutidos neste livro aqui: Educação ao longo da vida; Gerontologia; Envelhecimento Ativo 
e Educação Intergeracional.  

Honra-me a oportunidade em participar deste banquete de sabedoria, discussão, 
lutas, pesquisas, valoração e visibilidade do velho no Tocantins.

Senador Carlos Eduardo Torres Gomes1

1 Parlamentar do Senado Federal, representante do Estado do Tocantins, defensor e apoiador dos movimentos relacio-
nados às discussões sobre o envelhecimento humano e da Universidade da Maturidade. 
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TECNOLOGIA, IDOSOS E COVID

Luis Jacob
Escola Superior de Educação de Santarém e 

RUTIS

RESUMO: Os idosos são o público que tem 
mais dificuldade em relacionar-se com os 
meios digitais. Neste artigo vamos apresentar 
as principais dificuldades que os idosos têm 
neste relacionamento, quais as vantagens de as 
usarem e que metodologias de ensino melhor 
funcionam com este público. Iremos ainda 
conhecer a relação dos idosos com as redes 
sociais, que equipamentos usam no dia a dia e 
como as Universidades Seniores melhoram as 
competências dos idosos nesta área. Terminamos 
indicando como foi a relação dos idosos com o 
mundo digital durante à pandemia do Covid 19.

OS IDOSOS E O MEIO DIGITAL
A maior e melhor utilização das TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) 
e dos meios digitais pela população é uma 
prioridade para os governos de quase todos os 
países. Se as gerações mais novas têm grande 
facilidade e habilidade em utilizar os diversos 
interfaces de acesso à internet, os maiores de 
60 anos já apresentam maiores dificuldades.  

“As causas que mais contribuem para 
a exclusão dos indivíduos da utilização dos 
computadores e internet estão diretamente 

relacionadas com cinco fatores: idade, baixo nível 
de escolaridade, baixo rendimento económico, 
sexo e região geográfica”, Pinto, 2011, p. 153, 
e Portugal e Brasil pelas suas características 
socioeconómicas e demográficas tem as 
condições essenciais para a info-exclusão da 
população idosa. Num estudo coordenado por 
Espanha (2011), sobre o modo como a população 
portuguesa se relaciona com a Internet, indica 
que há na nossa sociedade um fosso entre os 
mais novos e os mais velhos. Neste estudo, os 
infoexcluídos são constituídos pelos indivíduos 
mais velhos, reformados, sem qualquer nível de 
escolaridade, de menores rendimentos e sem 
contacto com os equipamentos informáticos. 

Sobre esta problemática começou em 
2021 um projeto muito interessante chamado 
EUSOUDIGITAL (www.eusoudigital.pt) que é 
um programa de capacitação digital que visa 
ajudar mais de 1 milhão de portugueses adultos 
que nunca usaram a internet.

Há mais algumas características 
relacionadas com o envelhecimento que 
não ajudam na utilização mais ligeira e mais 
frequente das TIC por parte dos idosos.

Segundo Veloso et all (2015) “o sistema 
sensorial é afetado de diferentes modos no 
processo de envelhecimento. O olfato, o 
paladar ou a cinestesia são pouco afetados 
pelo avanço da idade, mas a audição, a visão 
e as capacidades motoras são fortemente 
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lesados (Cancela, 2007). O declínio cognitivo associado ao processo de envelhecimento 
é geralmente caracterizado por diversas alterações (Czaja; Sharit, 2013; Pak; McLaughlin, 
2011; Vaz-Serra, 2006): pelo aumento da dificuldade em compreender mensagens longas 
e/ou complexas e em recuperar termos específicos; por uma maior dificuldade nas 
atividades de raciocínio que envolvam a análise lógica e organizada de material abstrato 
ou não familiar; pelo discurso mais repetitivo; pela dificuldade em selecionar informação; 
pela diminuição da capacidade de execução das tarefas psicomotoras.

As alterações das capacidades motoras decorrentes do envelhecimento incluem: 
tempos de resposta mais lentos; diminuição da capacidade de manter os movimentos 
contínuos; perturbações na coordenação; perda de flexibilidade; e maior variabilidade dos 
movimentos. Em geral, os idosos são 1,5 a 2 vezes mais lentos do que os adultos mais 
novos. A incidência de condições crónicas, como a artrite, também afetam os movimentos. 
Estas alterações nas capacidades motoras têm uma  relevância direta com a utilização do 
computador (Czaja; Sharit, 2013).” 

A estes condicionalismos, próprios da idade, acrescentamos o da própria sociedade 
que tende a afastar os idosos das TIC e dificuldades de acesso aos equipamentos e á 
internet. Segundo Pinto (2011, p. 152) a “tecnofobia (medo pelas tecnologias modernas) 
foi facilmente incorporada na lista de estereótipos associados às pessoas idosas. A 
base deste novo estereótipo assenta na crença de que os idosos são avessos às novas 
tecnologias, de forma consciente e deliberada e não como fruto do percurso histórico e dos 
condicionalismos que ditaram a sua info-exclusão.” 

Os principais entraves a um maior acesso dos mais velhos as TIC centram-se na 
dificuldade de acesso aos equipamentos informáticos (próprios ou de terceiros) e à internet, 
e à falta de formação e informação sobre as potencialidades destas ferramentas. Segundo 
Coelho (2017, p. 4) “os idosos precisam de apoio e formação para começar e continuar 
a usar tecnologia. Alguns dos principais entraves à adoção pelos idosos de tecnologias 
digitais identificados são: falta de acesso à internet em casa; reduzida consciência do que a 
tecnologia pode oferecer; publicidade inadequada (não direcionada ou desadequadamente 
direcionada para os mais velhos); e receios (as gerações mais velhas tendem a ter alguns 
receios em relação à tecnologia, como o custo, a segurança ou o medo de fazer algo errado 
ou avariar o equipamento).”

Ainda segundo dados de 2013 (Cardoso e outros, 2015), “os principais motivos 
declarados pelos idosos para não utilizar internet são a falta de competências para o uso 
(60%) e a perceção de ausência de utilidade (23%). Já no que refere aos utilizadores, 
o grupo com 55 ou mais anos diferencia-se dos mais jovens num conjunto de aspetos 
relativos a essa prática. Um deles é a maior resistência ao uso da internet a partir de 
dispositivos móveis, como o telemóvel e o tablet (17% entre os utilizadores com 55 ou mais 
anos). 

Quando há acesso à internet e computador ou smatphone em casa isso possibilita 
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aos idosos integrarem-se numa comunidade  digital ampla, colocando-os em contato com 
outros indivíduos num ambiente virtual de troca de ideias e informações (Kachar, 2003). Ao 
possuírem acesso à internet, a curiosidade e a vontade de aprender a utilizar partem do 
próprio sujeito, este motiva-se.

Para Dellarmelin et all (2017) “Além disso, o principal motivo para a criação de uma 
conta em alguma rede social é poder conversar com outras pessoas, e a principal forma 
de utilização destina-se a manter o contato com pessoas que moram longe, sendo estas 
familiares ou amigos. Nota-se, assim, que os idosos se apropriam das redes sociais como 
mecanismo de diálogo e instrumento de inserção social”.  

De acordo com Patrício e Osório, 2013. “A dinamização do uso de redes sociais 
viabiliza práticas para a aprendizagem intergeracional, oferecendo um ambiente de 
interação, partilha, comunicação e colaboração, favorável à aquisição de competências 
digitais. Os adultos idosos reconhecem nas TIC um instrumento importante que facilita a 
sua ligação à família e aos amigos, em particular, e à sociedade, em geral; que aprender 
está ao alcance de todos; e que para estar atualizado e informado nesta aldeia global é 
necessário possuir competências digitais e a aprendizagem ser uma atividade constante.” 
Segundo o estudo de Célia Reis1, de 2021, este revela que os idosos se sentem menos 
solitários e mais integrados socialmente quando utilizam redes sociais online. Em Portugal 
as principais redes sociais usadas foram o facebook (73.2%), 0 Youtube (65.6%),  WhatsApp 
(63,8%) e Instagram com 48.3%, (Obercom, 2021).

Uma pesquisa2 feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em 2020, traça uma radiografia dos 
hábitos dessa faixa da população brasileira com idosos traça uma radiografia dos hábitos 
dessa faixa da população na internet. A pesquisa mostra ainda que o uso dos smartphones  
já é maior do que o de aparelhos mais tradicionais, 61% navegam via celular, 53% usam os 
computadores tradicionais, 37% o notebook e 11% tablet. Cerca de 50% dos entrevistados 
usam a internet, sendo que 39% o fazem diariamente. Entre as redes sociais e aplicativos 
de celular mais populares estão o Facebook (77%), o WhatsApp (73%) e o Youtube (40%). 

No que concerne aos equipamentos,  Dellarmelin et all (2017, p. 181), indica que 
48,7% dos idosos [no Brasil] utilizam computadores e notebooks para acessar as redes 
sociais, 47,6% usam smartphones, e 3,7% fazem uso de tablets para aceder as redes 
sociais. Em Lisboa, a maioria dos idosos (72,4%) afirmou possuir e utilizar os telemóveis. 
No que diz respeito aos computadores, 13,2% disseram fazer uso pelo menos uma vez por 
semana: 11,3% de mulheres e 16% dos homens. Esses números mostram que não há uma 
diferença significativa entre homens e mulheres no que diz respeito a essas tecnologias e 
ficou patente que a escolaridade tem uma forte influência (quanto maior é a escolaridade 
maior é o uso) no consumo dos computadores, apesar de não ser significante no caso dos 

1 https://www.dignus.pt/2021/12/17/idosos-menos-sos-devido-a-utilizacao-das-redes-sociais/
2 https://veja.abril.com.br/coluna/radar/facebook-e-a-rede-social-mais-usada-por-idosos/
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telemóveis, (Neves e Amaro, 2012). 
Analisando os resultados da página oficial do facebook da RUTIS (Associação Rede 

de Universidades da Terceira Idade) podemos constatar que os seus 13.926 seguidores 
são essencialmente idosos (67%) e mulheres (83.2%), tabela 1.

N %
Genero
Mulher 11.584 83.2%

Homem 2.342 16.8%

Idades
18-44 anos 3.073 22%

45-54 1.434 10%

55-64 3.541 25%
65+ 5.878 42%

Tabela 1 – Seguidores do Facebook da RUTIS

Fonte: Estatísticas da página oficial da RUTIS

(www.facebook.com/rederutis) a 1 de Novembro de 2020

  

AS UNIVERSIDADES SENIORES E OS IDOSOS
A educação para idosos tem sido objeto de pesquisa e atualmente aceitam-se 

duas teorias complementares: uma que concebe a educação como uma estratégia de 
“socioterapia”, promovendo e estimulando a integração social (e neste caso a educação 
é um instrumento de promoção e integração social), e a segunda perspetiva é aquela que 
entende melhor o envelhecimento para quem mantém a mente ativa por meio de atividades 
educativas. Nessa visão, a educação é simultaneamente uma espécie de ginástica mental, 
que evita a deterioração das habilidades cognitivas e um instrumento para a aquisição de 
novos conhecimentos.

É neste contexto que a primeira Universidade da Terceira Idade (U3A) foi criada em 
1974 na Universidade de Toulouse, na França, um modelo que rapidamente se espalhou 
para outros países. Em Portugal a primeira U3A nasceu em Lisboa em 1977 e até ao ano 
dois mil o seu número tinha crescido pouco, só a partir de 2000 é que o número de U3As, 
já rebatizadas como Universidades Seniores (US) cresceu substancialmente. No Brasil, a 
Universidade Federal de Santa Catarina criou, em 1982, o Núcleo de Estudos da Terceira 
Idade (NETI) que é considerado o primeiro programa brasileiro com características de 
universidade da terceira idade.

Em dezembro de 2021 havia 368 US inscritas na RUTIS num total de 65.000 alunos 
e 7.500 professores voluntários. As US em Portugal são maioritariamente impulsionados 

http://www.facebook.com/rederutis
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por associações privadas (69%) e municípios (31%), (RUTIS, 2021).
As Universidades da Terceira Idade ou Universidades Idosos, são “respostas 

socioeducativas que visam criar e dinamizar regularmente atividades nas áreas sociais, 
culturais, do conhecimento, do saber e convívio, a partidos 50 anos de idade, prosseguidas 
por entidades públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos”, de acordo com a Resolução 
do Conselho de Ministros 76/2016.

As US são baseados em três pilares teóricos:

• Gerontopedagogia

• Educação não formal

• Formação contínua

Ainda de acordo com o CNE (2018), “No contexto da aprendizagem ao longo da 
vida, as atividades organizadas pelas academias e universidades do país representam uma 
dinâmica de mobilização da população adulta para novas situações de desenvolvimento ou 
aquisição de conhecimentos muito significativos”, pág. 227.

Vários estudos acadêmicos demonstraram e confirmaram que frequentar uma 
universidade sênior aumenta a qualidade de vida de seus alunos, melhora seu estado 
geral de saúde, reduz sentimentos de depressão e isolamento, reduz o consumo de 
medicamentos e aumenta a integração social (ver Jacob, 2009, 2020; Jesus, 2010; Pocinho, 
2015 ou Rebelo, 2016).

COMO APRENDER  TIC NAS US 
Em relação às TIC nas US, a alta motivação dos alunos para fazer estas disciplinas 

é eliminar o sentimento de exclusão do mundo digital. Em Maio de 2022, nas US as TIC 
eram a quarta disciplina no número de turmas.

Para “Goodman et al. (Goodman, Syme, & Eisma, 2003) num estudo com mais de 
350 idosos verificaram que a forma mais comum de aprender a utilizar um computador é 
o recurso a formação, existindo apenas 15% de pessoas que aprenderam a utilizar um 
computador sozinhas ou com ajuda de um amigo. Baseado nestes estudos parece existir 
motivação para aprender a utilizar computadores, no entanto, outros estudos, apontam 
para os idosos serem vistos como ansiosos na utilização de computadores e com pouca 
motivação para realizar tarefas que envolvam a tecnologia (Cutler, Hendricks, & Guyer, 
2003; Ellis & Allaire, 1999; Wagner, Hassanein, & Head, 2010).” Soares, C., Veloso, A e 
Mealha, O. (2013), p. 1274.

Segundo Pereira e Neves (2011); “Estudos de Kachar (2006), Mariz (2009) e Sei 
(2009) relatam uma série de estratégias que devem ser adotadas no ensino de TIC para 
idosos: turmas menores; preferencialmente um aluno por computador; boa iluminação 
da sala; tamanho e iluminação do monitor; teclado e mouse com design especial; fontes 
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grandes; iniciar com jogos e atividades lúdicas; utilizar experiências de vida dos idosos; 
preparar material de apoio com caracteres grandes e fortes; respeitar o ritmo de cada 
aluno; partir de situações contextualizadas; realizar atividades de repetição; seguir passos 
graduais de aprendizado; fazer paradas frequentes”.                

A aprendizagem não formal, como é utilizado nas US, possibilitou que os adultos 
idosos aprendessem ao seu ritmo, em correspondência com as suas curiosidades e 
obstáculos. A literacia digital adquirida com o uso da rede social possibilitou, ainda, 
benefícios pessoais ao nível do bem-estar, do entretenimento, da estimulação cognitiva, 
do aumento da autoestima, da redução da solidão e de uma maior predisposição para um 
envolvimento ativo na sociedade digital e para uma aprendizagem contínua e permanente. 
Conferimos que a parte afetiva, emocional e social tem bastante influência na adoção das 
novas tecnologias por este grupo, o que evidencia a preferência dos adultos idosos por 
aplicações online sociais, promotoras da comunicação e interação online com familiares e 
amigos, pesquisa de informação e partilha de saberes (Patrício e Osório, 2013).

Para Varela (2012, p. 52), “Os idosos inquiridos, revelaram um elevado grau de 
satisfação pela participação no curso de informática para a terceira idade, da universidade 
sénior. Os idosos mostraram-se satisfeitos por aprenderem a utilizar a internet na pesquisa 
de informação e na comunicação entre pares.” e “Valorizaram a utilidade das ferramentas 
da web tais como, correio eletrónico, Skype, msn e Facebook, na comunicação mais 
eficaz e com maior rapidez com familiares e amigos, na troca de mensagens e partilha de 
informações”.

Um estudo de Jacob (2020), indica que há um claro aumento da literacia informática 
nos alunos das US e que estas são um valioso contributo para o combate ao analfabetismo 
digital nesta população. De um modo geral, os alunos idosos portugueses consideram 
que as suas competências informáticas aumentaram depois de frequentarem as US. A 
diminuição de alunos que indicaram não ter conhecimento é muito significativa, três vezes 
menor. Tabela 2

Competências digitais 

Antes de frequentar as US

Sem conhecimentos 19.8%

Poucos conhecimentos 18.8%

Alguns conhecimentos 46.5%

Bons conhecimentos 14.9%

Depois de frequentar as US

Sem conhecimentos 6,3%

Poucos conhecimentos 15,6%
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Alguns conhecimentos 52%

Bons conhecimentos 26%

Tabela 2 – Evolução dos conhecimentos de informática em estudantes das US em Portugal

Fonte: Jacob (2021)

Outros dados relevantes que podem ser observados neste estudo: os alunos que 
indicaram ter menos conhecimento foram os alunos mais velhos, com menor rendimento 
e escolaridade.

O público idoso revela alguma dificuldade em usar as TIC, fruto de vários fatores, 
mas o ensino não-formal, como o usado nas US, e a utilização das redes sociais são duas 
boas estratégias para os motivar a aprender a utilizar as TIC, estas “são uma mais-valia 
no âmbito da ressignificação do lazer, já que é uma forma de ocupação dos tempos livres; 
o ensino das TIC a idosos requer a adoção de metodologias de ensino-aprendizagem 
específicas, devido ao ritmo de aprendizagem mais lento e à possibilidade de motivação, 
subtilmente presente; a utilização da Internet para fins comunicativos estreita relações 
familiares, sobretudo intergeracionais” (Neves, R. e Pereira, C., 2012, p. 12)

    

TIC E COVID 19
A pandemia do Covid19 trouxe inúmeras dificuldades e desafios à sociedade. 

Se todos os grupos profissionais, sociais e etários foram afetados de alguma forma, os 
mais velhos foram particularmente sujeitos a diversas privações. O convívio com amigos 
e familiares foi seriamente, e por vezes demasiado, limitado; os locais de interação 
social foram encerrados (cafés, centros de convívio e de dia, clubes ou universidades 
idosos). As instituições viram as suas iniciativas bastante reduzidas, ficaram com planos 
contratualizados por executar; perderam fontes de receitas importantes e algumas estão 
com a sua sobrevivência seriamente em risco. Os frequentadores mais velhos ficaram sem 
as suas atividades de convívio e aprendizagem; mais isolados e sós; com muito menos 
contatos sociais; com a sua rotina alterada; com muito menor estimulação cognitiva, física 
e social e mais sujeitos aos efeitos da solidão e da inatividade.  Muitos irão ter muita 
dificuldade de voltar aos seus hábitos sociais e de aprendizagem anteriores. 

Porém para outros idosos e instituições, que afortunadamente tiveram meios 
e conhecimentos para isso, esta suspensão provisória da vida normal, possibilitou-lhes 
descobrir ou redescobrir o mundo online. 

Com as atividades presenciais das US suspensas desde Março de 2020, estas 
organizações, os alunos e os professores tiveram que se adaptar muito rapidamente ao 
meio digital e  fizeram-no com sucesso. Segundo um inquérito, 72% das US tiveram algum 
tipo de atividades online. Destas a maioria optou pelo facebook, em grupos privados ou 
abertos a todos; por aulas de zoom ou conversas no WhatsApp. Este tipo de serviços foi 
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considerado Muito Bom ou Bom para 82,4% dos alunos idosos (Jacob e Coelho, 2020). 
Além dos serviços online, várias US também proporcionaram serviços de animação 

ao domicílio com a entrega de jogos e atividades em papel, quando foi possível, ou 
telefonando regularmente aos alunos. Estes serviços serviram para complementar a oferta 
das US, porque infelizmente sabemos que o serviço digital chegou apenas a uma pequena 
parte dos alunos, entre 20% a 30%, por dificuldade de acesso dos alunos aos meios 
informáticos, inexperiência no uso das ferramentas digitais, por desconhecimento ou por 
desinteresse, mas para aqueles que participaram o mundo online foi muito importante para 
minorar este isolamento forçado. 

Num inquérito feito pela RUTIS em Fevereiro de 2021, 76 % dos alunos consideram 
importante ou muito importante a participação online para diminuir o seu sentimento 
de solidão e isolamento, com apenas 6% a indicar que esta não teve influência neste 
sentimento.  

Estamos cientes que a presença online das US e de outros projetos e organizações 
similares não substituem o convívio e participação diária nas respostas sociais, educativas 
e comunitárias para este público, mas foi o possível e o recomendável nesse momento. 

CONCLUSÃO
Com este estudo concluímos que já muitos idosos utilizam os meios digitais 

regularmente como forma de aprendizagem e convívio; que o número de utilizadores 
digitais idosos está a aumentar e que as principais dificuldades está no acesso á rede, aos 
equipamentos e principalmente a saber usá-los.  

O método da educação não formal é útil e eficaz no aumento das competências 
digitais dos idosos e que durante a pandemia de Covid 19 os meios virtuais foram uma 
boa solução para minorar os efeitos do isolamento obrigatório e que os idosos que mais 
usaram as redes sociais e/ou participaram em atividades online foram os que menos sinais 
de depressão apresentaram.
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