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T R A N S T O R N O  M E N TA L  C O M U M  
E  I M A G E M  C O R P O R A L  D E  I D O S A S  
D O  N O R D E S T E  B R A S I L E I R O

M a r í l i a  S i l v a  G u e d e s 1

J o r g e  L o p e s  C a v a l c a n t e  N e t o 2

r e s u m o

Objetivou-se investigar a relação entre transtorno mental comum (TMC) 
e imagem corporal (IC) de idosas da Universidade Aberta à Terceira 
Idade (UATI) em Jacobina, Bahia. Trata-se de um estudo transversal, 
com amostra de 56 idosas da UATI, com média de idade de 66,95 
anos (±5,7DP). Utilizou-se o Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), 
a escala de nove silhuetas, o Índice de Massa Corpórea (IMC) e o 
questionário sóciodemográfico. Utilizaram-se análises estatísticas 
descritivas, o quiquadrado com p < 0,05 e cálculos da razão de 
chances (OR) com intervalo de confiança de 95%. Observou-se 
que a maioria apresentou 10 ou mais anos de estudo (71,4%), são 

1 Graduada em Educação Física. Pós-graduanda em Atividade Física para pessoas com deficiên-
cia. Integrante do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Especial e Educação Física 
Adaptada (GEPEFA) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-mail: marilia-guedes@hotmail.com.
2 Graduado em Educação Física. Mestre em Nutrição. Doutorando em Fisioterapia pela Universi-
dade Federal de São Carlos (UFSCar). Professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Líder 
do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Especial e Educação Física Adaptada 
(GEPEFA). E-mail: jorgelcneto@hotmail.com.
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casadas (38,6%), possuem problemas de saúde (80,4%) e histó-
rico familiar de doença (80,4%). A frequência de TMC foi de 17,9%, 
mas sem diferença significativa entre o TMC e a imagem corporal 
das idosas investigadas (p=0,51), demonstrando que o projeto da 
UATI está sendo benéfico para essa população. Em relação à IC, a 
maioria das idosas está insatisfeita com sua silhueta atual (71,4%). 
Observou-se a associação da IC com a massa corporal e o estado 
nutricional das idosas, evidenciando potenciais fatores de risco, 
para maior insatisfação da IC, quando o peso e o estado nutricional 
estão inadequados. Recomenda-se que novos estudos possam 
ser realizados, visando ampliar as questões aqui discutidas, uma 
vez que publicações sobre a temática da imagem corporal e saúde 
mental são recentes no campo da Educação Física.

p a l a v r a s - c h a v e

Envelhecimento. Saúde Mental. Imagem Corporal.

1  I n t r o d u ç ã o

A Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) é um projeto de extensão 
universitária, que tem como objetivo proporcionar aos idosos um programa 
de uma rede não formal de educação continuada (GUERRA, 2012), sobretudo, 
diante da elevada expectativa de vida observada na população do Brasil nos 
últimos anos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2010) divulgaram que a expectativa de vida da população brasileira no ano de 
2010 foi em média de 73,5 anos. Com esse aumento da população idosa, surge 
a necessidade de formular estratégias que promovam ações para que os idosos 
tenham melhorias na qualidade de vida e um envelhecimento bem-sucedido, 
aumentando assim a perspectiva de vida (COUTINHO; LAKS, 2012).

Com o processo de envelhecimento, ocorrem diversas perdas fisioló-
gicas (SILVA, 2009) e também alterações psicológicas, havendo um declínio 
na função cognitiva e perda de memória, autonomia e autoestima. Ainda, há 
alterações socioculturais que estão relacionadas ao distanciamento do idoso na 
sociedade. Esse afastamento e as modificações no estilo de vida, que ocorrem 
com a idade avançada, acabam afetando a saúde física e mental desse sujeito 
(HABIB; CALDAS, 2008; SILVA, 2009).
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gicas dessa natureza envolvem os transtornos mentais comuns (TMC), que são 
caracterizados por sintomas depressivos, ansiosos ou somatoformes. Alguns 
transtornos acontecem durante o processo do envelhecimento, afetando, 
assim, o equilíbrio mental. Dentre eles, estão crise de identidade, crise de 
autonomia, crise de pertença, aposentadoria, relação afetivas e familiares. 
Com isso, muitos idosos tendem a se afastar do convívio social e se isolar, 
pois não estão preparados psicologicamente para enfrentar tais circunstâncias 
durante a velhice (SILVA, 2009).

Sendo assim, os transtornos mentais comuns, em qualquer fase da vida, 
merecem atenção especial, uma vez que apresentam elevadas consequências 
negativas à saúde e qualidade de vida dos indivíduos acometidos (ALMEIDA; 
ALMEIDA, 1999). Estudos como o de Rocha et al. (2011), com a população 
idosa no Nordeste, apontou que os indivíduos inativos em atividades físicas 
de lazer apresentaram maiores prevalências para o desenvolvimento de 
TMC, e sugere que sejam feitos incentivos para a promoção de intervenções 
com programas de atividades físicas direcionadas para melhoria da saúde 
mental dessa população.

Nessa perspectiva, nota-se que um estilo de vida ativo é essencial para 
um envelhecimento saudável, aumentando assim a expectativa de vida, uma 
vez que a prática de atividade física é fundamental para a promoção da saúde 
física e mental, além de contribuir para a melhoria dos aspectos psicológicos, 
sociais e cognitivos, elevando a autoestima e, consequentemente, a qualidade de 
vida do individuo. Assim, a atividade física na terceira idade também é um dos 
fatores que colaboram para a melhoria na imagem corporal (MATSUDO, 2006).

Ao se tratar de imagem corporal, estudos (ARAÚJO; ARAÚJO, 2003; 
ALVES et al., 2009) apontam que diversas alterações físicas vão acontecendo 
no organismo e no corpo do idoso devido ao processo de envelhecimento. É 
durante essa fase que os idosos veem e sentem as transformações ocorridas 
no corpo. Esse é um período que merece atenção especial, pois pode ser um 
dos principais fatores que promovem a insatisfação com a imagem corporal, 
uma vez que os mesmos podem sofrer pressão por não se enquadrarem ao 
modelo de beleza imposto pela sociedade atual (ARAÚJO; ARAÚJO, 2003; 
ALVES et al., 2009).

Assim, o objetivo do presente artigo foi investigar a relação entre TMC e 
imagem corporal de idosas da UATI em Jacobina, Bahia, verificando possíveis 
associações de tais variáveis com questões sociodemográficas desses sujeitos.
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2  m é t o d o s

Trata-se de uma pesquisa de campo, de natureza quantitativa, do tipo 
exploratória e com delineamento transversal realizada nas dependências da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus IV, com as alunas regular-
mente matriculadas no Projeto de Extensão da Universidade Aberta à Terceira 
Idade (UATI) de Jacobina, Bahia, Nordeste do Brasil.

A amostra foi do tipo não probabilística por quotas com todas as idosas 
que se disponibilizaram a participar do estudo. Foram incluídas na pesquisa 
alunas do sexo feminino, com faixa etária a partir dos 60 anos de idade e 
participantes do núcleo corporal de atividade física da UATI. Tal núcleo era 
composto pelas seguintes atividades: dança, ginástica aeróbica, musculação, 
lazer e qualidade de vida, natação e hidroginástica. 

De um total de 131 idosas, foram excluídas 75 mulheres, sendo 14 por 
não terem a idade mínima de acordo com critério de inclusão, 27 por partici-
parem apenas das oficinas do núcleo teórico, trabalhos manuais, tecnologia 
e informação, 30 por não estarem presentes no momento da coleta e 4 por se 
recusarem a participar do estudo.

2 .1  I n s t r u m e n t o s  e  p r o c e d i m e n t o s

A coleta de dados se deu por meio de três questionários: 
1. O Self Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20), com validade no Brasil 

(MARI; WILLIAMS, 1986), contendo 20 questões para rastreamento não psicó-
tico, sendo as respostas dicotômicas. O ponto de corte utilizado neste estudo 
para rastreamento positivo de TMC foi o total de respostas igual ou maior 
que sete questões sim (≥7), como utilizado por outros estudos (CAVALCANTE 
NETO et al., 2012; COSTA; LUDERMIR, 2005).

2. A escala de nove silhuetas, desenvolvida e validada no Brasil por 
Kakeshita (2008), indo da magreza (silhueta 1) à obesidade (silhueta 9). A idosa 
apontou sua silhueta considerada real e a ideal. Foi considerada satisfeita com 
a IC corporal quando a silhueta real foi igual à silhueta ideal, enquanto a insa-
tisfação com IC foi considerada quando a silhueta real foi diferente da ideal.

3. O Índice de Massa Corpórea (IMC), com medidas de peso e estatura, 
utiliza-se da relação massa corporal (kg) dividida pela estatura (m) ao quadrado. 
Considerou-se o estado nutricional adequado (Eutrófico) quando o IMC foi 
(> 22 < 27 Kg/ m²) e inadequado (Sobrepeso) quando foi (≥ 27 Kg/ m²) (WHO, 
2000). Utilizou-se uma balança antropométrica de marca Welmy ® - moledo 
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SR 110 – com capacidade máxima de 150 kg e mínima de 2 kg para aferir o 
peso e um estadiômetro conjugado para mensuração da estatura das idosas. 

4. Questionário sociodemográfico que foi construído através de partes 
de outros instrumentos validados com questões relacionadas à idade, estado 
civil, nível de escolaridade, situação ocupacional, arranjo e renda familiar 
(TRIBESS; VIRTUOSO JUNIOR; PETROSKI, 2010).

A coleta de dados ocorreu nos dias e horários das atividades da UATI, 
em espaço reservado na universidade, sendo feita de forma individual 
pelos pesquisadores.

Os dados foram analisados com o pacote estatístico SPSS, versão 20.0 
para Windows. Utilizaram-se estatísticas descritivas, com distribuição de 
frequências relativas e absolutas, médias e desvios padrão, o quiquadrado com 
p<0,05 e cálculos da razão de chances (OR) com intervalo de confiança de 95%. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos 
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com número 26231214.9.0000.0057, 
baseando-se na Resolução 466/12 (CNS/MS).

3  r e s u l t a d o s

A amostra foi de 56 idosas, com média de idade de 66,95 anos (±5,7DP), 
média de massa corporal de 64,25 kg (±9,4DP), média de estatura de 102,45 
cm (±75,1DP), com o Índice de Massa Corporal (IMC) médio de 26,21 (±3,1DP), 
a média de imagem corporal (IC) ideal de 3,52 (±1,09DP) e a média IC real 
de 4,20 (±1,5DP). O grupo investigado apresentou uma renda média de R$ 
2.365,32 (±1.690,72DP).

A tabela 1 apresenta as principais características sóciodemográficas do 
grupo pesquisado. Chama atenção o fato de a maioria das idosas ter apre-
sentado 10 ou mais anos de estudo e também ter apontado gostar de praticar 
atividade física, percebendo que as mesmas estão bem motivadas em participar 
das atividades do programa.
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Tabela 1 – Caracterização do grupo de idosas da Universidade Aberta à Terceira Idade da 
UNEB, Campus IV, Jacobina, Bahia, 2014 (N=56).

Variáveis n %

Faixa etária

60 a 69 anos 41 73,2

≥70 anos 15 26,8

Escolaridade

<10 anos de estudo 16 28,6

≥10 anos de estudo 40 71,4

Estado civil*

Solteira 05 08,8

Casada 22 38,6

Viúva 20 35,1

Divorciada 05 08,8

Separada 04 07,0

Gosta de atividade física

Sim 55 98,2

Não 01 01,8

Possui problema de saúde

Sim 45 80,4

Não 11 19,6

Histórico familiar de doença

Sim 45 80,4

Não 11 19,6

Usa medicamento controlado*

Sim 35 62,5

Não 20 35,7

Apresenta histórico de acidente

Sim 09 16,1

Não 47 83,9

Percepção de imagem corporal

Insatisfeitas 40 71,4

Satisfeitas 16 28,6

Estado nutricional*

Adequado 13 23,2

Inadequado 40 71,4

TMC

Positivo 10 17,9

Negativo 46 82,1

*Dados não analisados na amostra total.
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mento de TMC positivo estarem insatisfeitas com a imagem corporal, em (80%) 
não se observou diferença significativa para esta possível associação (p=0,51).

Tabela 2 – Análise da associação entre transtorno mental comum (TMC) e imagem corporal 
(IC) das idosas da UATI, Jacobina, Bahia, 2014 (N=56).

TMC
Insatisfação 

com IC
Satisfação 

com IC
OR: IC(95%) Valor de p

Positivo 08 (80%) 02 (20%)
1,75 (0,32-9,31) 0,51

Negativo 32(69,6%) 14(30,4%)

*Dados não analisados na amostra total.

Como observado na tabela 3, ao se verificar possíveis associações entre a 
imagem corporal (IC) das idosas e os potenciais fatores sóciodemográficos, as 
únicas variáveis que demonstraram diferença significativa foram insatisfação 
com a massa corporal e o estado nutricional.

Tabela 3 – Análise da associação entre a imagem corporal (IC) e variáveis sociodemográ-
ficas das idosas da UATI, Jacobina, Bahia (N=56).

Variáveis
Insatisfação 

com IC
Satisfação 

com IC
OR: IC 
(95%)

Valor de p*

Satisfação da massa 
corporal

Insatisfeita 15 (88,2%) 02 (11,8%) 7,50 
(1,31-42,7)

0,023*
Satisfeita 09 (50,0%) 02 (11,8%)

Estado nutricional

Sobrepeso 31 (77,5%) 09 (22,5%) 4,02 
(1,07-15,02)

0,039*
Eutrofia 06 (46,2%) 07 (53,8%)

*Nível de significância p<0,05 com a utilização do quiquadrado.

Ao se verificar possíveis associações entre a presença de TMC e variá-
veis sóciodemográficas investigadas no estudo, não se observou associações 
significativas entre as variáveis selecionadas.
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4  d i s c u s s ã o

Ao se verificar a possível associação entre o TMC e imagem corporal, 
não foi encontrada diferença significativa entre idosas investigadas (p=0,51). 

Tal resultado pode ser atribuído ao fato de as idosas participarem de um 
programa que objetiva a socialização, já que as atividades da UATI visavam 
proporcionar um apoio social, minimizando as dificuldades físicas, psíquicas 
e sociais inerentes ao processo de envelhecimento (COSTA; LUDERMIR, 2005). 
Como a maioria das idosas era aposentada, o maior tempo livre pode ter sido 
primordial à aderência ao programa da UATI e, consequentemente, ao forta-
lecimento de um vínculo efetivo entre o grupo de idosas.

É necessário pontuar, também, os possíveis efeitos culturais que acionam 
representações sobre corpo e envelhecimento, já que, na atualidade, as mulheres 
idosas não se preocupam somente com as implicações negativas do envelhe-
cimento, mas apresentam um enfoque na satisfação pessoal, tendo o corpo 
como representação de felicidade, independente de suas perdas biológicas e 
psicológicas com a idade (GOLDENBERG, 2011).

Como subsídio aos apontamentos levantados acerca do papel que as 
atividades físicas proporcionam ao fortalecer o apoio social de idosos, um 
estudo realizado na cidade de Feira de Santana, Bahia, com uma amostra de 
562 indivíduos de ambos os sexos, apontou que idosos, que não praticavam 
atividade física com frequência no tempo de lazer, apresentavam um risco 
maior para o desenvolvimento de TMC (ROCHA et al., 2011). Esse fato também 
foi observado no estudo de Vitório et al. (2012), realizado na cidade de Jequié, 
Bahia, com 16 idosos de uma instituição asilar, visto que 12,5% dos idosos 
foram considerados ativos fisicamente, enquanto 87,5%, inativos. Esse índice 
chama a atenção, pois o alto nível de inatividade pode estar relacionado com 
o longo período que esses idosos passam nessas instituições. 

Dessa forma, Matsudo (2006) fala da importância da atividade física na 
promoção da saúde e da qualidade de vida no processo de envelhecimento, 
visto que a mesma atua positivamente na elevação da autoestima e da autoi-
magem, e, em contrapartida, minimiza os transtornos mentais e contribui 
para a socialização do individuo. 

Apesar de não se ter encontrado associação entre o TMC e a imagem 
corporal, observou-se no presente estudo uma elevada prevalência de insatis-
fação da imagem corporal e também elevado índice de idosas com sobrepeso 
e obesidade, o que, no presente artigo, foi denominado de estado nutricional 
inadequado. Isso evidencia o que vem sendo apontado, com frequência, 
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Sem diversos estudos (TRIBESS; VIRTUOSO JUNIOR; PETROSKI, 2010;  
BEVILACQUA; DARONCO; BALSAN, 2012; PÓVOA et al., 2012) acerca do 
perfil feminino e da insatisfação com sua silhueta atual.

Mesmo na condição de TMC positivo, um estudo realizado na cidade de 
Maceió, Alagoas, na região nordeste do Brasil (CAVALCANTE NETO et al., 
2012), evidenciou uma prevalência de aproximadamente 90% de insatisfação 
com a imagem corporal, numa amostra de 37 mulheres com rastreamento 
positivo para TMC, levantando, assim, subsídios teóricos de que a insatisfação 
com a imagem corporal é quase presente na totalidade da população feminina 
brasileira e, talvez, mundial. 

Assim, independente do estado de saúde mental e da idade, a preocupação 
com a imagem corporal é frequente e também um fator de suma importância à 
saúde e qualidade de vida da mulher, sendo indispensável inserir tal variável 
em programas que visam à saúde da população feminina.

Pereira et al. (2009) corroboram com tais achados, uma vez que a pesquisa 
realizada com um grupo de 62 idosas da cidade de Santa Maria, Rio Grande 
do Sul, participantes do Núcleo Integrado de Estudos e Apoio à Terceira Idade 
(NIEATI) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), apontou alta preva-
lência de insatisfação com imagem corporal, sendo 72,6% de descontentamento, 
devido ao excesso de peso, apesar dessas idosas praticarem atividade física 
regularmente. Esses dados também foram evidenciados no estudo realizado 
na cidade de Jequié, Bahia, com 265 idosas, por Tribess, Virtuoso Junior e 
Petroski (2010). Na pesquisa, 65,7% das idosas estavam insatisfeitas com a 
imagem corporal (IC), principalmente pelo excesso de peso, e na medida em 
que o valor do IMC aumentava, maior era o grau de insatisfação com a IC.

Ao se verificar possíveis associações entre a imagem corporal e questões 
sociodemográficas, foram evidenciadas diferenças significativas com o peso 
corporal e o estado nutricional inadequado. Isso se deve ao fato de que quanto 
maior o peso corporal e mais inadequado o estado nutricional (sobrepeso), 
maiores foram as chances das idosas apresentarem uma percepção distorcida 
de sua imagem corporal. Uma possível explicação para tais achados se atribui 
ao grupo possuir perfil sociodemográfico e econômico homogêneo, já que as 
condições de renda, moradia e o histórico familiar foram similares. Possivel-
mente, houve um unidirecionamento nas respostas acerca da percepção da 
imagem corporal, o que também foi observado no estudo de Tribess, Virtuoso 
Junior e Petroski (2010), corroborando, assim, como nossos achados.

Os apontamentos elencados no presente estudo ratificam a hipótese 
de que a insatisfação com a imagem corporal é amplamente prevalente no 
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público feminino, como descreve o estudo de Gilbert-Diamond et al. (2009), 
feito com 671 mulheres de Bogotá, na Colômbia, que constatou que 41,9% 
e 11,6% das mulheres encontravam-se, respectivamente, com sobrepeso e 
obesidade,e que houve uma elevada insatisfação da IC na medida em que o 
estado nutricional era inadequado. 

Sendo assim, cabe pontuar que a imagem corporal é uma variável que 
necessita de estudos individualizados e com metodologias próprias, visto que a 
insatisfação com a IC é um fator que atinge diversas faixas etárias, indo desde a 
infância até a senilidade e estando presente em ambos os sexos, fato que pode 
ser influenciado devido aos fatores socioculturais (DAMASCENO et al., 2006).

Apesar de estudos (CAVALCANTE NETO et al., 2012; DAMASCENO et 
al., 2006) afirmarem que as mulheres estão mais insatisfeitas com a IC quando 
comparadas aos homens devido aos padrões de beleza feminina impostos 
pela mídia, quando se trata de idosos, essa distorção não é somente devido ao 
envelhecimento, mas sim às alterações patológicas, limitações de movimentos 
e estereótipos que essa população sofre (MATSUDO et al., 2007), como descrito 
nesta pesquisa ao apontar elevado percentual de idosas com problemas de 
saúde e histórico familiar de doença.

Uma das limitações da pesquisa se referiu às implicações presentes no 
desenho do estudo transversal que, devido à causa e ao efeito terem sido 
coletados em um mesmo período de tempo, não é possível afirmar a direção 
das associações encontradas. Além disso, a ausência de um grupo de controle 
pode ter sido determinante para que algumas afirmações pudessem ter sido 
feitas no estudo, já que a influência do projeto UATI pode ter sido decisiva na 
proteção dessas idosas ao acometimento de TMC.

5  c o n c l u s ã o

No presente estudo, não se encontrou associação significativa entre o TMC 
e a imagem corporal das idosas. Em linhas gerais, esse resultado evidencia a 
importância das atividades desenvolvidas no projeto UATI, já que a prática 
de atividade física, quando exercitada coletivamente, é um dos fatores para 
melhoria da saúde física e mental do idoso.

Observou-se que a maioria das idosas estava insatisfeita com a sua 
silhueta atual e que as variáveis estado nutricional inadequado e excesso de massa 
corporal apresentaram associação significativa com a imagem corporal, refor-
çando indicativos teóricos que distorções da imagem corporal, compreendidas 
como sendo de caráter psicológico, apresentam relação direta com inadequa-
ções físicas e de saúde.
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SFaz-se necessário ampliar as questões aqui discutidas, uma vez que a 
temática da imagem corporal e saúde mental têm sido recentemente publicadas 
no campo da Educação Física. Assim, ter novos e diversificados resultados sobre 
essa relação é imprescindível aos desdobramentos dos estudos que tratam dos 
aspectos psicossociais da atividade física e da saúde. 

C O M M O N  M E N TA L  D I S O R D E R  A N D  B O D Y 
I M A G E  O F  E L D E R LY  F E M A L E S  
I N  T H E  N O R T H E A S T  R E G I O N  O F  B R A Z I L

a b s t r a c t

This paper aims to investigate the relationship between common 
mental disorder (CMD) and body image (CI) of elderly females at 
Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) in Jacobina, Bahia. It is 
a cross-sectional study with 56 elderly females, with a medium age 
of 66.95 years (± 5,7DP). We used the Self Reporting Questionnaire 
(SRQ - 20), the scale of nine silhouettes, the Body Mass Index (BMI) 
and sociodemographic questionnaire. Descriptive statistics analysis, 
chi-square p < 0.05 and odds ratio (OR) with a confidence interval of 
95% were used. We observed most of the participants presented 10 
or more years of education (71.4 %), are married (38.6 %), have health 
problems (80.4 %) and family history of disease (80.4 %). The frequency 
of CMDs was 17.9 %, but no significant difference between the TMC 
and the body image of the investigated elderly (p = 0.51). Regarding 
IC most elders are dissatisfied with their current silhouette (71.4 %). An 
association of IC with body mass and nutritional status of the elderly, 
highlighting the potential risk factors for increased dissatisfaction of IC 
when the weight and nutritional status are inadequate, was shown. 
We propose further studies can be performed to amplify the issues 
discussed here, since publications on the topic of body image and 
mental health are recent in the field of Physical Education.

k e y w o r d s

Aging. Mental Health. Body Image.
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