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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: O aumento da prevalência de 
obesidade infantil tem sido observado na 
população brasileira, e apontado como um fator 

de risco para o desenvolvimento precoce de 
doenças crônicas (MIRANDA; ORNELAS, 2011). 
O objetivo deste estudo é descrever dados sobre 
a obesidade infantil no Brasil encontrados na 
Pesquisa de Orçamento Familiar 2008-2009 
e algumas de suas causas. Trata-se de um 
estudo epidemiológico descritivo e teve como 
base uma busca no banco de dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, através de 
uma pesquisa de orçamentos familiares mais 
recente disponível, que avaliou os indicadores 
antropométricos relacionados a obesidade, em 
uma amostra com indivíduos inclusos na faixa 
etária de 5 a 9 anos de idade, diferenciados 
por sexo e grandes regiões do Brasil no ano 
de 2008- 2009. Analisou-se as prevalências 
de obesidade em crianças do sexo feminino e 
masculino respectivamente e foi verificado que 
o crescimento é ascensional, mostrando que a 
tendência secular, nos últimos anos, foi crescente 
em todas as regiões brasileiras, norte (9,4% 
– 10,8%) , nordeste (8,9% - 15,5%), sudeste 
(13,6% – 15,2%), sul (16,2%  – 20,4%) e centro-
oeste (10,3% – 23,6%). Portanto, de acordo 
com os resultados observados no presente 
estudo analisaram os dados encontrados sobre 
obesidade infantil nas diferentes regiões do 
Brasil, enfatizando para a necessidade da ampla 
implementação e regulamentação das leis para 
o controle deste problema de saúde pública 
bastante presente atualmente no país e para 
promoção da alimentação saudável nos aspectos 
que envolvem o público infantil.
PALAVRAS- CHAVE: Obesidade infantil; 
Doenças; Brasil.
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PROFILE OF CHILD OBESITY IN DIFFERENT REGIONS OF BRAZIL: POF DATA 
2008-2009

ABSTRACT: The increase in the prevalence of childhood obesity has been observed in the 
Brazilian population, and has been identified as a risk factor for the early development of 
chronic diseases (MIRANDA; ORNELAS, 2011). The aim of this study is to describe data 
on childhood obesity in Brazil found in the 2008-2009 Family Budget Survey and some of its 
causes. This is a descriptive epidemiological study and was based on a search in the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics – IBGE, database through a more recent survey of 
family budgets available, which evaluated the anthropometric indicators related to obesity, in 
a sample with individuals included in the age group of 5 to 9 years of age, differentiated by 
sex and large regions of Brazil in 2008-2009. The prevalence of obesity in female and male 
children respectively was analyzed and it was verified that the growth is ascending, showing 
that the trend in recent years, it has been increasing in all Brazilian regions, north (9.4% - 
10.8%), northeast (8.9% - 15.5%), southeast (13.6% - 15.2 %), South (16.2% - 20.4%) and 
Midwest (10.3% - 23.6%). Therefore, according to the results observed in the present study, 
they analyzed the data found on childhood obesity in different regions of Brazil, emphasizing 
the need for the broad implementation and regulation of laws to control this public health 
problem that is currently present in the country and for promotion of healthy eating in aspects 
involving children.
KEYWORDS: Child obesity; diseases; Brazil.

1 |  INTRODUÇÃO
A obesidade pode se desenvolver em qualquer faixa etária, sendo uma doença 

multifatorial, pois pode ser influenciada já nos primeiros meses de vida, através do desmame 
precoce, na substituição do leite materno pelas fórmulas infantis, consumo desequilibrado 
dos alimentos ultraprocessados na infância, sedentarismo, entre outros. O aumento da 
prevalência de obesidade infantil tem sido observado na população brasileira, e apontado 
como um fator de risco para o desenvolvimento precoce de doenças crônicas (MIRANDA; 
ORNELAS, 2011). 

De acordo com estudos, é muito comum observar, a presença da obesidade nas 
classes baixas socioeconômicas, pois não há uma devida disponibilidade de alimentos 
saudáveis e somado a falta de informação relacionado à alimentação, é corriqueiro o 
consumo de alimentos ultraprocessados, nos quais são desencadeadores de obesidade 
(SARGENT; PILOTTO; BAUR, 2011).

No Brasil o excesso de peso e a obesidade vêm sendo registrados a partir dos 
cinco anos de idade, em todos os grupos de renda e regiões, sendo mais prevalentes 
na área urbana do que na rural. O incremento da prevalência do excesso de peso na 
população infanto-juvenil foi ainda mais expressivo, sendo que entre meninas e meninos de 
5 a 9 anos de idade subiu de 8,6 para 32% e de 10,9 para 34%, respectivamente (ABESO, 
2010). A infância é uma fase particularmente preocupante porque, para além das doenças 
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associadas com a obesidade, o risco aumenta na idade adulta gerando consequências 
econômicas e de saúde, para o indivíduo e para a sociedade (IBGE, 2010).Os indivíduos 
que apresentam gordura corporal acima dos valores aceitáveis possuem maior risco de 
desenvolver doenças crônicas degenerativas como cardiopatias, acidentes vasculares 
cerebrais, hipertensão, dislipidemias, diabetes melitus, aterosclerose, cálculo biliar e 
neoplasias. Tais doenças,que normalmente são observadas em adultos, estão cada vez 
mais sendo diagnosticadas em idades precoces. Logo, neste resumo serão exibidos dados 
sobre a incidência de obesidade infantil no Brasil, de acordo com idade e sexo, e algumas 
das causas para essa condição (MIRANDA; ORNELAS, 2011).

2 |  OBJETIVO
Descrever dados sobre a obesidade infantil no Brasil encontrados na Pesquisa de 

Orçamento Familiar 2008-2009 e algumas de suas causas. 

3 |  METODOLOGIA
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e teve como base uma busca de 

dados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE através de uma pesquisa 
de orçamentos familiares que avaliou os indicadores antropométricos relacionados a 
obesidade, com população de 5 a 9 anos de idade, por sexo e grandes regiões do Brasil 
no ano de 2008- 2009.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com último levantamento oficial feito pelo IBGE entre 2008-2009 os 

indicadores antropométricos realizados na população de 5 a 9 anos de idade, analisou-se 
as prevalências de obesidade em crianças do sexo feminino e masculino respectivamente 
e foi verificado que o crescimento é ascensional, mostrando que a tendência secular, nos 
últimos anos, foi crescente em todas as regiões brasileiras, norte (9,4% – 10,8%) , nordeste 
(8,9% - 15,5%), sudeste (13,6% – 15,2%), sul (16,2%  – 20,4%) e centro-oeste (10,3% – 
23,6%), como mostra no Gráfico 1. No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais. 
Alguns levantamentos – como o do IBGE  apontam que mais de 50% da população está 
acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. Entre crianças, estaria em 
torno de 15%. A prevalência de obesidade na região sul, verificou-se que as que mais se  
destacam são  crianças do sexo feminino. Já a as crianças do sexo masculino a prevalência 
é maior no centro-oeste (IBGE, 2010). 
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Gráfico 1 – Incidência de casos de obesidade infantil por sexo e regiões brasileiras de acordo 
com dados da POF 2008-2009.

Fonte: IBGE

Segundo os resultados obtidos, encontra-se um quantitativo crescente ao número 
de crianças obesas no Brasil. Esta problemática decorre dos altos níveis de alimentos 
industrializados consumidos e diversos fatores ambientais e genéticos que precisam 
ser tratados com eficiência. Mediante aos novos padrões de consumo alimentar, que 
transtornam a alimentação de crianças e adolescentes, é possível identificar as redes de 
fast-food predominantes nas regiões do país inteiro, que se aplica como uma forma de 
opção para refeições rápidas altamente calóricas, contribuindo para o avanço de doenças 
crônicas não transmissíveis, como a diabetes. 

A forma mais eficaz de prevenção da obesidade para as crianças, é estruturar as 
políticas públicas de saúde para que as mesmas possam ter eficácia na intervenção da 
totalidade desde problema, mediada a programas que visem a implantação da consultoria 
na amamentação, como a promoção do aleitamento materno como estratégia para 
precaução da obesidade e de futuras doenças e programas que visem desenvolver a 
aceitação dessas crianças a uma alimentação complementar saudável. 

5 |  CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, de acordo com os resultados observados no presente estudo analisaram 

os dados encontrados sobre obesidade infantil nas diferentes regiões do Brasil, enfatizando 
para a necessidade da ampla implementação e regulamentação das leis para o controle 
deste problema de saúde pública bastante presente atualmente no país e para promoção 
da alimentação saudável nos aspectos que envolvem o público infantil. O desafio é 
desenvolver, fomentar e articular ações eficientes para controlar o processo denominado de 
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transição nutricional, em um cenário encontrado no país de desigualdade social em relação 
ao acesso à alimentação saudável. Logo, espera-se que, em um futuro próximo, possa 
haver melhora considerável relacionada a essas questões e que as classes populares 
tenham acesso a esse bem tão precioso, influenciando consequentemente para o bem-
estar de todos.

REFERÊNCIAS
ABESO-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME 
METABÓLICA. Pesquisa de Orçamento familiares 2008-2009� Mapa da Obesidade. São Paulo. 
Disponível em: http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/mapa-obesidade. Acesso em 5 de Agosto de 
2019.

IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de orçamentos 
familiares 2008-2009: antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no 
Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.

MIRANDA, J. M. Q; ORNELAS, E. M; WICHI, R. B. Obesidade infantil e fatores de risco 
cardiovasculares. ConScientiae saúde. v. 10. n. 1. pag. 175-180, 2011.

SARGENT, G. M; PILOTTO, L. S; BAUR, L. A. Components of primary care interventions to treat 
childhood overweight and obesity: a systematic review of effect. Obes Ver. v. 12. pag. 219-235, 
2011.

http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/mapa-obesidade


 
197Política, Planejamento e Gestão em Saúde 2 Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Aleitamento Materno  146, 172, 173, 176, 180, 181, 182

Aleitamento materno exclusivo  172, 173, 181, 182

Alimentos Ultraprocessados  23, 24, 25, 26, 27, 144

Anomalias congênitas  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Assistência à saúde  98, 103, 136

Atenção Primária  37, 61, 63, 66, 74, 134, 137, 140, 163

Atenção Secundária  137, 140

Atenção Terciária  28, 137, 140

Automedicação  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 190, 194

C

Câncer  23, 24, 25, 26, 27, 28, 90, 161, 162, 166, 167, 169, 170, 173, 175

Câncer Gastrointestinal  25

D

Dermatozoonoses  50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

Diálise  82, 83, 86, 87, 88, 98, 99, 100, 101

Doença Renal Crônica  77, 78, 83, 84, 85, 88, 90, 165

Doenças crônicas não transmissíveis  146, 161, 162, 163, 169, 170, 171

E

Epidemiologia  11, 40, 67, 113, 114, 162, 170

F

Farmácia  10, 62, 134, 138, 141, 142

Farmácia Clínica  134, 141, 142

Fósforo Sérico  77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

H

Hanseníase  6, 62, 105, 115, 116, 117, 119, 120, 121

I

Idosos  29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 140, 153, 155, 189, 190, 191, 192, 
193, 195

Ingesta Alimentar  77, 80



 
198Política, Planejamento e Gestão em Saúde 2 Índice Remissivo

Interação Medicamentosa  135, 139, 140, 142

L

Leishmaniose  58, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 114

Leishmaniose Tegumentar Americana  103, 104, 105, 106, 112, 113, 114

M

Morbidade Hospitalar  115, 116, 117, 119, 120

O

Obesidade  74, 85, 86, 91, 123, 125, 130, 131, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 165, 173, 
175, 192

Obesidade infantil  143, 144, 145, 146, 147

P

Paciente Dialítico  86

Perfil Epidemiológico  49, 66, 88, 104, 106, 112, 113, 161

Pescadores  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

R

Raiva Animal  42, 48, 49

Resistência microbiana  99, 148, 149, 150, 157, 158

S

Saúde Suplementar  29, 31, 33, 34, 35, 40

Sífilis  6, 10, 11, 12, 13, 14, 62, 64, 66, 123, 130

Sífilis Congênita  6, 10, 11, 12, 13, 14, 66

Síndrome Hipertensiva Gestacional  122, 125, 126, 130, 133

Síndrome pós-poliomielite  67, 68, 69, 72

Sistema Único de Saúde  3, 4, 29, 31, 70, 112, 116, 120, 134, 163

sus  1, 2, 4, 5, 7, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 65, 68, 70, 71, 98, 
106, 112, 116, 117, 119, 122, 123, 126, 134, 161, 162, 163, 168, 169

T

Trato Gastrointestinal  23, 24, 25, 26, 27








