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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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sua eficácia na manutenção do controle de peso por um longo tempo. No entanto, tem sido 
observado que os indivíduos submetidos a este procedimento, apresentaram transtornos 
psicológicos como depressão e ansiedade, além de alterações no comportamento alimentar. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi revisar na literatura o comportamento alimentar de 
indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica, a fim de observar os principais fatores associados 
e buscar estratégias que auxiliem na regulação de tais transtornos. 
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade. Comportamento alimentar. Cirurgia bariátrica. 

FOOD BEHAVIOR OF INDIVIDUALS UNDERGOING BARIATRIC SURGERY
Abstract: Obesity is a chronic disease characterized by excessive accumulation of fat in 
the form of triglycerides in adipose tissue. Eating behavior significantly influences how the 
individual eats and how biological, psychological and social factors influence their food 
choices. As a result, bariatric surgery has been adopted as one of the methods of treatment 
for these patients, where studies have been demonstrating its effectiveness in maintaining 
weight control for a long time. However, it has been observed that individuals submitted to this 
procedure, presented psychological disorders such as depression and anxiety, in addition to 
changes in eating behavior. Therefore, the aim of this study was to review the eating behavior 
of individuals undergoing bariatric surgery in the literature, in order to observe the main 
associated factors and to seek strategies that assist in the regulation of such disorders.
KEYWORDS: Obesity. Feeding behavior. Bariatric surgery.

1 |  INTRODUÇÃO
A obesidade trata-se de uma doença crônica não transmissível (DCNT), caracterizada 

pelo acúmulo excessivo de gordura sob a forma de triglicérides no tecido adiposo. Apresenta 
como principais causas o consumo alimentar excessivo, o sedentarismo, tendências 
genéticas e distúrbios hormonais (DIAS et al., 2017).

O comportamento alimentar influencia de maneira significativa na forma como o 
indivíduo se alimenta e como os fatores biológicos, psicológicos e sociais influenciam nas 
suas escolhas alimentares. Levando em consideração que a relação de uma pessoa com 
o alimento vai muito além do ato de comer, a alimentação emocional é um conceito que se 
refere à tendência de comer em resposta às emoções, especialmente as negativas, sendo 
mais recorrente entre as mulheres e indivíduos obesos (LISBOA; MACHADO, 2018).

Visto que a prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado com o decorrer 
dos anos, dados apresentados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), demonstrou 
uma crescente taxa entre todas as faixas etárias de idade e sexo. Na década de 1980, o 
número de pessoas com sobrepeso e obesidade, em escala global, era de 921 milhões, 
passando para 2,1 bilhões em 2013, tendo 27,5% de aumento em adultos e 47,1% em 
crianças (DIAS et al., 2017).

Nesse contexto, a cirurgia bariátrica vem sendo adotada como um dos métodos na 
via de tratamento para estes pacientes, onde estudos vêm demonstrando a sua eficácia 
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na manutenção do controle de peso por um longo tempo. No entanto, tem sido observado 
que os indivíduos submetidos a este procedimento, apresentaram transtornos psicológicos 
como depressão e ansiedade, além de alterações no comportamento alimentar (JESUS et 
al., 2017).

As diferentes técnicas de cirurgia bariátricas podem ser realizadas por laparotomia 
ou por videolaparoscopia, e são divididas em cirurgias restritivas, disabsortivas e mistas, 
sendo as restritivas e mistas as mais realizadas. As cirurgias restritivas são aquelas onde 
o único órgão modificado é o estômago e que visam provocar a redução do espaço para 
o alimento dentro da cavidade gástrica. Assim, com uma pequena quantidade de alimento 
o paciente terá a sensação de saciedade. As mais comuns são: gastroplastia vertical com 
bandagem, balão intragástrico e bandagem gástrica ajustável por vídeo. Nas cirurgias 
mistas, além do estômago, o intestino do paciente também sofre intervenção cirúrgica, 
sendo reduzida sua área absortiva. Neste grupo, além do fator restritivo que provoca a 
sensação de saciedade com uma pequena quantidade de alimento, também existe o fator 
disabsortivo, onde ocorre uma redução da área de absorção de nutrientes no intestino 
delgado (SILVA, 2016).

O presente estudo teve como objetivo revisar na literatura o comportamento 
alimentar de indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica, a fim de observar os principais 
fatores associados e buscar estratégias que auxiliem na regulação de tais transtornos.

2 |  METODOLOGIA
O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica, realizada por meio de 

busca de artigos em bases de dados nacionais e internacionais, por meio de artigos 
científicos pertinentes ao tema e que se relacionam com a abordagem tratada em questão. 
Houve uma escolha e sintetização dos estudos reunidos, buscando obter resultados 
e evidências da forma mais fiel e objetiva, contribuindo para o melhor entendimento do 
assunto pretendido.

As pesquisas foram realizadas em diferentes bases de dados científicos, tais como: 
Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Pubmed, onde foram encontrados os artigos 
nos idiomas em português e inglês por meio dos seguintes descritores: “Comportamento 
alimentar” (Feeding Behavior), “Cirurgia bariátrica” (Bariatric Surgery), “Obesidade” 
(Obesity) e “Sobrepeso” (Overweight). Uma busca manual foi incluída por meio da sugestão 
de “artigos relacionados”. A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2019, consistindo 
na análise de seis artigos científicos publicados no período de 2016 a 2018.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cirurgia bariátrica vem se mostrando como uma via de tratamento com efeito positivo 

na regulação do peso corporal e no controle das comorbidades associadas à obesidade. 
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Contudo, apesar de sua eficácia na perda de peso, a recuperação deste pode ocorrer por 
decorrência de resultados insatisfatórios ou por fatores comportamentais. Assim sendo, 
a cirurgia é indicada para os pacientes com IMC > 40 kg/m2 ou IMC > 35 kg/m2, quando 
associado a pelo menos uma comorbidade de difícil controle clínico, tais como diabetes 
tipo 2, hipertensão arterial, apneia obstrutiva do sono, dentre outras (RODRIGUES, 2018).

Entre os benefícios trazidos pela cirurgia bariátrica, destacam-se: redução superior a 
50% do excesso de peso ou 30 a 40% do peso inicial, melhora dos parâmetros metabólicos, 
com redução da resistência à insulina e, em alguns casos, auxilia no controle do diabetes 
tipo II e hiperlipidemias (JESUS et al., 2017).

Em um estudo realizado por Bardal, Ceccatto e Mezzomo (2016), onde foram avaliados 
46 indivíduos do sexo masculino e feminino, submetidos à cirurgia bariátrica com média de 
idade de 38 anos, utilizando o questionário Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ-21), 
pôde-se observar que o descontrole alimentar apresentou menor e maior pontuação entre 
9 e 36 pontos, com escala de 27 pontos possíveis destacando-se como o principal fator que 
atinge a população estudada. Em segundo lugar, encontra-se o comportamento restritivo 
com pontuação mínima e máxima de 9 e 24, respectivamente. Por último, a alimentação 
emocional com pontuação mínimo e máxima também de 9 e 24, respectivamente, ambas 
com escalas possíveis de 18 pontos. No final, foi feita uma avaliação comparando indivíduos 
que apresentaram recidiva de peso e os que não apresentaram quando avaliado o seu 
comportamento alimentar por meio do TFEQ-21. Assim, entre os 46 indivíduos estudados, 
7 deles mostraram-se sem recidiva de peso por meio da alimentação emocional, 19 por 
restrição cognitiva, 2 por alimentação emocional mais restrição cognitiva e 0 por meio do 
descontrole alimentar. No entanto, quando avaliado os que apresentaram recidiva de peso, 
foi encontrado 11 indivíduos por meio da alimentação emocional, 5 por restrição cognitiva, 2 
por alimentação emocional mais restrição cognitiva e 0 por descontrole alimentar. Portanto, 
todos os indivíduos avaliados apresentaram algum tipo de alteração no comportamento 
alimentar, quando avaliado recidiva de ganho de peso ou não, com predominância no tipo 
de restrição cognitiva.

Nesse contexto, foi possível encontrar tais dados sobre o comportamento alimentar, 
pois o questionário Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ-21) aborda 21 questões, 
avaliando três pontos, dentre eles: 1) Alimentação Emocional, que caracteriza a tendência 
do indivíduo a aumentar a ingestão alimentar em situações desafiadoras como ansiedade, 
estresse, solidão e nervosismo; 2) Restrição Cognitiva, que caracteriza um conjunto de 
regras e proibições alimentares com intuito de manter o peso saudável; 3) Descontrole 
Alimentar, caracterizado pela perda de controle sobre a porção ingerida ou sobre a 
quantidade calórica da porção (BARDAL; CECCATTO; MEZZOMO, 2016).
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4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível concluir que a cirurgia bariátrica é um método eficaz no tratamento 

da obesidade mórbida, porém, apresenta riscos de complicações ao longo do tempo. 
Dentre uma dessas alterações, o comportamento alimentar do indivíduo submetido a este 
procedimento demonstrou sofrer alterações, prejudicando assim o sucesso esperado após 
a cirurgia. Com isso, é de grande valia um acompanhamento psicológico antes e depois da 
realização desta via de tratamento, auxiliando assim na manutenção do bem-estar físico e 
mental do paciente.
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Nutrição Clínica e Esportiva pela Faculdade Venda Nova do Imigrante. Atua desde 2018 enquanto 
bolsista de Pós-Graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) desenvolvendo pesquisas em duas principais linhas de atuação: nutrição experimental, na 
qual desenvolve estudos farmacológicos e ensaios de toxicidade com espécies vegetais de interesse 
para a população humana; e, nutrição esportiva, no tocante à suplementação alimentar, metabolismo 
energético, fisiologia do exercício e bioquímica nutricional. Atualmente é revisor científico dos periódicos 
Journal of Nutrition and Health Sciences, Journal of Human Nutrition and Food Science e do Journal 
of Medicinal Food. É ainda membro do Corpo Editorial do Journal of Human Physiology e membro do 
Conselho Técnico Científico da própria Editora Atena.

FERNANDA VIANA DE CARVALHO MORETO - Possui graduação em Nutrição pelo Centro Universitário 
da Grande Dourados (2008), pós-graduação em Terapia Nutricional, Nutrição Clínica e Fitoterapia pela 
Faculdade Ingá – Maringá (2012). Especialização em Nutrição Esportiva pela Faculdade de Ensino 
Superior de São Miguel do Iguaçu – FAESI (2015). Nutricionista Clínica e Esportista, com mais de 10 anos 
de experiência em consultório nutricional, com foco no atendimento personalizado em crianças, adultos, 
gestantes, idosos, praticantes de atividades físicas e atletas, visando o cuidado, a saúde e o bem-estar. 
Com o perfil clínico em legitimar a Nutrição Baseada em Evidência em ser acessível para todos, sempre 
utilizou do que existe de maior evidência em nutrição para prevenir e tratar doenças. Na sua trajetória 
profissional, foi nutricionista do Programa Mesa Brasil SESC (2010-2016), responsável por ministrar 
Oficinas Culinárias de Aproveitamento Integral dos Alimentos e Cursos de Higiene e Manipulação dos 
Alimentos de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. Atuou como docente, cargo professora 
substituta, na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) em diversas disciplinas, como Nutrição 
e Esportes, Higiene e Controle de Qualidade de Alimentos, Composição de Alimentos, Técnica Dietética 
e Ética Profissional e Bioética (2017 – 2019). Atualmente é acadêmica bolsista da CAPES no curso de 
Mestrado do Programa de Alimentos, Nutrição e Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados 
(2019). Membro do Grupo de Pesquisa Biologia Aplicada à Saúde. Pesquisadora, atuante em ensaios 
pré-clínicos visando avaliar a ação farmacológica de compostos ativos naturais sobre os sistemas 
orgânicos (toxicidade e genotoxicidade) e fatores de risco associados à saúde. Atua principalmente nos 
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seguintes temas: fitoterapia, nutrição clínica e esportiva.

THIAGO TEIXEIRA PEREIRA - Possui graduação em Educação Física Licenciatura e Bacharelado 
pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB (2018). Concluiu especialização em Educação Especial 
pela Universidade Católica Dom Bosco em 2019. Ingressou na pós-graduação (Stricto Sensu) a nível 
de mestrado em 2019 pela Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, área de 
concentração em Farmacologia, no qual realiza experimentos em animais na área de toxicologia e 
endocrinologia, associando intervenção com extratos de plantas e/ou ervas naturais e exercício físico. 
É membro do Grupo de Pesquisa de Biologia Aplicada à Saúde, cadastrado no CNPq e liderado pela 
Profa. Dra. Silvia Aparecida Oesterreich. Em 2019, foi professor tutor do curso de Graduação Bacharel 
em Educação Física, modalidade Educação à Distância, pela Universidade Norte do Paraná polo de 
Campo Grande-MS (UNOPAR/CG). Foi revisor dos periódicos Lecturas: Educacíon Física y Desportes 
e Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR. Possui experiência profissional em treinamento funcional 
e musculação, avaliação antropométrica, testes de aptidão física e cardiovasculares, montagem de 
rotinas de treinamento, orientação postural e execução de exercícios, periodização do treinamento 
e treinamento resistido com enfoque em hipertrofia máxima e promoção da saúde. Atualmente está 
desenvolvendo estudos de metanálise com o fruto Punica granatum L., bem como a ação de seus 
extratos em animais da linhagem Wistar, associado ao exercício físico de força. Recentemente, participou 
como coautor de um estudo de metanálise inédita intitulada: Comparative Meta-Analysis of the Effect of 
Concentrated, Hydrolyzed, and Isolated Whey Protein Supplementation on Body Composition of Physical 
Activity Practitioners, que buscou verificar a eficiência de whey protein dos tipos concentrado, isolado e 
hidrolisado comparado a placebos isocalóricos sobre os desfechos de composição corporal em adultos 
saudáveis praticantes de atividade física.
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