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APRESENTAÇÃO
Dentre as esferas do conhecimento científico a saúde é certamente um dos temas 

mais amplos e mais complexos. Tal pode ser justificado pela presença diária desta temática 
em nossa vida. Por esta obra abordar as atualidades concernentes aos problemas e 
oportunidades da saúde brasileira, um dos tópicos mais visitados em seus capítulos é – não 
obstante – o estado de pandemia em que se encontra o país devido ao surgimento de uma 
nova família de coronavírus, o Sars-Cov-2, conhecido popularmente como Covid-19. Com 
sua rápida disseminação, atingiu diversas regiões pelo globo terrestre, causando uma série 
de impactos distintos em diversas nações. Se anteriormente o atendimento em saúde para 
a população no Brasil já estava no centro do debate popular, agora esta matéria ganhou 
os holofotes da ciência na busca por compreender, teorizar e refletir sobre o impacto deste 
cenário na vida social e na saúde do ser humano.

Composto por sete volumes, este E-book apresenta diversos trabalhos acadêmicos 
que abordam os problemas e oportunidades da saúde brasileira. As pesquisas foram 
desenvolvidas em diversas regiões do Brasil, e retratam a conjuntura dos serviços prestados 
e assistência em saúde, das pesquisas em voga por diversas universidades no país, da 
saúde da mulher e cuidados e orientações em alimentação e nutrição. O leitor encontrará 
temas em evidência, voltados ao campo da infectologia como Covid-19, Leishmaniose, 
doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras doenças virais. Além disso, outras 
ocorrências desencadeadas pela pandemia e que já eram pesquisas amplamente 
estabelecidas pela comunidade científica podem se tornar palco para as leituras, a exemplo 
do campo da saúde mental, depressão, demência, dentre outros.

Espera-se que o leitor possa ampliar seus conhecimentos com as evidências 
apresentadas no E-book, bem como possa subsidiar e fomentar seus debates acadêmicos 
científicos e suas futuras pesquisas, mostrando o quão importante se torna a difusão do 
conhecimento dos problemas e oportunidades da saúde brasileira.

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO": A prática da corrida está conquistando 
mais adeptos no Brasil e no mundo. Este trabalho 
ofereceu assistência multiprofissional aos 
corredores da primeira corrida de integração da 
cidade de Rio Verde (GO), avaliando condições 
hemodinâmicas como pressão arterial, frequência 
cardíaca, saturação de oxigênio e glicemia, antes 
e depois da corrida, dos participantes; orientado 
para os artigos esportivos que devem ser 
utilizados na prática da corrida (calçados, roupas 
e utensílios para hidratação); realizar primeiros 
socorros e fisioterapia em casos de necessidade; 
delimitar o perfil dos corredores da cidade de Rio 
Verde (GO), observando os dados nas fichas 
de registro referentes ao sexo, idade, tempo de 
prática da corrida e local da sua prática.
PALAVRAS - CHAVE: Corrida, saúde, lesões, 
dores, Fisioterapia.

MULTIPROFESSIONAL ASSISTANCE 
IN RUNNERS OF THE FIRST RACE OF 

INTEGRATION
ABSTRACT: The practice of running is gaining 
more adepts in Brazil and the world. This work 
offered multiprofessional assistance to the 
runners of the first integration race of the city of 
Rio Verde (GO), evaluating the hemodynamic 
conditions such as blood pressure, heart rate, 

http://lattes.cnpq.br/8080371565815449
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oxygen saturation and glycemia, before and after the race, of the participants; oriented on 
the sporting articles that must be used in the practice of the race (footwear, clothes and 
utensils for hydration); performing first aid and physical therapy in cases of need; delimiting 
the profile of the runners of the city of Rio Verde (GO) by observing data in the registration 
forms referring to sex, age, time of practice of running and place of its practice.
KEYWORDS: Running; health, injuries, pain, physical therapy.

INTRODUÇÃO
A busca de melhoria da qualidade de vida, na última década, gerou um aumento 

significativo do número de praticantes de corrida de rua em todo o mundo, assim como no 
Brasil (CORPORE, 2005). 

As corridas de rua surgiram e se popularizaram na Inglaterra no século XVIII. 
Posteriormente, a modalidade expandiu-se para o restante da Europa e Estados Unidos. 
No final do século XIX, após a primeira Maratona Olímpica, as corridas de rua difundiram-
se ainda mais (RUNNER’S WORLD, 1999).

Estima-se que, atualmente, pelo menos 1000 corridas de rua sejam organizadas por 
ano no Brasil, que têm 4 milhões de corredores, em que 250 mil participam de corridas de 
rua (CORPORE, 2006). No Brasil, a corrida de rua é um segmento do atletismo e a CBAt 
(Confederação Brasileira de Atletismo), é a associação que a regulamenta, organiza e 
coordena. Em grande parte das corridas de rua realizadas no Brasil, o percurso é de 10Km, 
mas existem provas tradicionais com percursos maiores, como 15Km, meia maratona 
(21,097Km) e maratona (42,195Km). Algumas também têm percursos com distância menor 
ou caminhada, permitindo, assim, que familiares dos corredores também participem do 
evento. Geralmente, há a participação tanto de homens quanto de mulheres. A idade 
mínima permitida normalmente é de 16 anos, com autorização dos pais ou responsáveis, e 
há eventos em que também é possível a participação de deficientes físicos (MASSARELLA; 
WINTERSTEIN, 2009).

A corrida é compreendida como uma forma de locomoção altamente complexa que 
requer acentuada coordenação de movimentos. Corredores são todos aqueles que correm 
em locais abertos, com uma frequência de três vezes por semana e que participam ou 
buscam participar de competições (DALLARI, 2009).

A pesquisa de Balbinotti et al, (2015), revelou que, além da competitividade, a corrida 
trabalha fatores motivadores a sociabilidade, o controle do stress, a saúde, a estética e o 
prazer. 

Pesquisas científicas elucidam que a prática de exercícios é benéfica para a saúde, 
protege contra doenças como o câncer (Kelly; Pomp, 2013), diabetes (Clark et al., 2010), 
problemas cardiovasculares, distúrbios do sono e depressão (Sugihara et al., 2013). 
A corrida produz reduções do risco para a hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes e 
doença arterial coronariana. Além disso, esta prática estimula a neurogênese (Kuhn, 1997) 
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e muda a transmissão serotoninérgica o que aumenta a função de memória (Van Praag et. 
al., 1997).

Em diversos estudos, a síndrome femoropatelar (Lun et. al., 2004) e as tendinopatias 
(Jakobsen et. al. 1994) estão entre as lesões mais frequentes entre os corredores. O joelho 
foi a região mais acometida, assim como observado em diversos outros estudos (Jakobsen 
et. al. 1994). Essa alta taxa de lesões no joelho normalmente é atribuída à grande magnitude 
das forças de impacto presentes no membro inferior durante a corrida, que pode variar de 
um e meio a três vezes o peso corporal (Lieberman et. al., 2010).

Desta forma, embora a prática frequente de corrida possa promover diversos 
benefícios, como: condicionamento físico, psicoemocional e sono equilíbrio, redução de 
peso, regulação do colesterol e da pressão arterial, aumento da massa óssea, capacidade 
muscular e cardiorrespiratória, é importante considerar alguns fatores que podem causar 
lesões no sistema musculoesquelético de corredores. Essas lesões podem surgir devido 
a alterações posturais, uso de tênis incorretos, alimentação e hidratação insuficientes, 
corrida inadequada de corridas, lesões prévias, corrida excessiva, falta de condicionamento 
muscular e cardiorrespiratória proporcional ao treinamento (Netto Júnior et. al, 1997). 

Portanto, faz-se necessário a realização de orientações para todos os adeptos 
a corrida, associado à realização de consultas e exames periódicos, com profissionais 
de saúde treinados para realizar essa tarefa, para uma avaliação e tratamento de suas 
condições físicas gerais.

Este trabalho teve como objetivo, oferecer assistência multiprofissional aos 
corredores da primeira corrida de integração da cidade de Rio Verde (GO).

MATERIAL E MÉTODOS
O número de participantes da primeira corrida de integração da cidade de Rio Verde 

(GO), que aconteceu no estacionamento do Buriti Shopping, foi de 300 pessoas (Figura 
1). Para isso, uma equipe de atuação multiprofissional composta por dois professores, 
(fisioterapeutas e coordenadores desse projeto), um professor (enfermeiro e colaborador), 
um educador físico, dois estudantes de enfermagem e oito acadêmicos do curso de 
Fisioterapia da Universidade de Rio Verde. (UniRV), foram os responsáveis pelas ações 
desenvolvidas neste evento (figura 2). 
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Figura 1 – Público atendido

Figura 2 – Equipe de trabalho

No dia da prova havia: tendas, macas, mesas, formulários de inscrição para os 
participantes, garrafas de água e maletas com utensílios de primeiros socorros. Os 
participantes da equipe de saúde levavam estetoscópio, esfigmomanômetro, oxímetro de 
pulso, medidor de glicemia, fita de kinesio, óleo de massagem, massageadores elétricos e 
mecânicos e eletro-estimuladores analgésicos portáteis. 

Os dados demográficos dos participantes (sexo, idade, tempo de corrida e local de 
corrida) foram observados nas fichas de inscrição dos mesmos. 

Em casos de emergência, os primeiros socorros destinados aos corredores foram 
fornecidos pelos alunos e professores da faculdade de enfermagem da UniRV. Os alunos e 
professores da Faculdade de Educação Física realizaram para os corredores interessados, 
as orientações pertinentes para a prática da prova, como a necessidade de hidratação, 
alongamentos musculares, calçados e roupas adequadas.

Alunos e professores das faculdades de enfermagem e fisioterapia verificaram as 
condições hemodinâmicas (pressão arterial, freqüência cardíaca, saturação de oxigênio e 
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glicemia), antes e depois da corrida, dos participantes da corrida. 
O atendimento fisioterapêutico também foi realizado em caso de necessidade ao 

final do teste, nos corredores que apresentavam dor ou lesão, tais atendimentos incluiam 
cinesioterapia (alongamento e fortalecimento para reduzir câimbras, dor e instabilidades), 
crioterapia (aplicação de gelo para efeito analgésico no local da dor ou lesão), corrente 
elétrica para analgesia, massagem terapêutica (para relaxamento e analgesia), quiropraxia 
(para promover o osso alinhamento e melhora da dor) e liberação miofascial (também para 
alívio da dor) (figura 3).

 

Figura 3 – Docente e discentes realizando atendimento

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O evento aconteceu no estacionamento do Buriti Shopping, na cidade de Rio Verde 

(GO), com a participação de 300 corredores com idades entre 17 e 65 anos (Gráfico 1). 
Deste grupo, 46% eram do sexo feminino e 54% eram do sexo masculino (Gráfico 2). 
Em relação à prática de corrida dos participantes, houve um intervalo de 03 meses a 08 
anos de prática (Gráfico 3), e todos relataram que eles corriam em vias públicas. Várias 
intervenções foram realizadas (monitorização da pressão arterial, freqüência cardíaca, 
dosagem de glicemia, quiropraxia, liberação miofascial, entre outras) de acordo com a 
necessidade de cada corredor. 

Esses dados corroboram com Rangel e Farias (2016) que identificaram uma 
média de idade de 36 anos para os corredores avaliados por eles. Neste estudo, houve 
maior incidência de homens correndo (46% mulheres e 54% homens), o que também foi 
identificado nos estudos de Salgado (2016) que avaliaram 817 corredores, 671 homens e 
146 mulheres. 

Em relação ao tempo de prática de corrida, este estudo identificou uma variação de 
03 meses a 08 anos de prática, o que foi divergente com os estudos de Rangel e Farias 
(2016), que no tempo de prática da prova, encontraram uma proporção maior de a amostra 
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que ele relatou correr mais de cinco anos. 
Em relação à prática de corrida, nosso estudo revelou que todos correram em vias 

públicas, coincidindo com os achados de Rangel e Farias (2016), que constataram que 
um grande número de participantes evitou correr em um só local (51,2%) e o mais citado 
(55,7%) foi o Parque das Nações Cincinato Naspolini, todos os locais mencionados como 
sendo vias públicas.

O maior desafio foi encontrado na quantificação do atendimento e dos resultados, já 
que todos os corredores, ao final das condutas, correram para a premiação, não estando 
disponíveis para responder a uma avaliação final.

Gráfico 1 - Idade dos participantes

Gráfico 2 - Sexo dos participantes

Gráfico 3 - Tempo de prática de corrida dos participantes



 
Problemas e Oportunidades da Saúde Brasileira 6 Capítulo 6 64

CONCLUSÃO
Com a realização deste trabalho, pode-se concluir que a assistência multiprofissional 

é fundamental para os corredores de rua, na qual está relacionada principalmente às 
orientações gerais e de saúde e que é necessária uma mudança de costumes, para que 
esses corredores também estejam interessados na preparação antes e depois da corrida.
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