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APRESENTAÇÃO
Diante do cenário em que se encontra a educação brasileira, é comum a resistência 

à escolha da docência enquanto profissão. Os baixos salários oferecidos, as péssimas 
condições de trabalho, a falta de materiais diversos, o desestímulo dos estudantes e a 
falta de apoio familiar são alguns dos motivos que inibem a escolha por essa profissão. 
Os reflexos dessa realidade são percebidos pela baixa procura por alguns cursos de 
licenciatura no país, como por exemplo, o curso de Matemática. 

Para além do que apontamos, a formação de professores que ensinam Matemática 
vem sofrendo, ao longo dos últimos anos, inúmeras críticas acerca das limitações 
apresentadas para a constituição de professores. A forma como muitos cursos se organizam 
curricularmente, se olharmos para algumas licenciaturas, impossibilita experiências de 
formação que aproximem o futuro professor das diversas e plurais realidades escolares.  
Somada a essas limitações está o descuido com a formação de professores reflexivos e 
pesquisadores.

O contexto social, político e cultural tem demandado questões muito particulares 
para a escola e, sobretudo, para a formação, trabalho e prática docente. Isso, de certa 
forma, tem levado os gestores educacionais a olharem para os cursos de licenciatura e 
para a Educação Básica com outros olhos. A sociedade mudou, nesse contexto de inclusão, 
tecnologia e de um “novo normal”; com isso, é importante olhar mais atentamente para os 
espaços formativos, em um movimento dialógico e pendular de (re)pensar as diversas 
formas de se fazer ciências no país. A pesquisa, nesse interim, tem se constituído como um 
importante lugar de ampliar o olhar acerca das inúmeras problemáticas, sobretudo no que 
tange ao conhecimento matemático.  

É nessa sociedade complexa e plural que a Matemática subsidia as bases do 
raciocínio e as ferramentas para se trabalhar em outras áreas; é percebida enquanto parte 
de um movimento de construção humana e histórica e constitui-se importante e auxiliar 
na compreensão das diversas situações que nos cerca e das inúmeras problemáticas que 
se desencadeiam diuturnamente. É importante refletir sobre tudo isso e entender como 
acontece o ensino desta ciência e o movimento humanístico possibilitado pelo seu trabalho. 

Ensinar Matemática vai muito além de aplicar fórmulas e regras. Existe uma dinâmica 
em sua construção que precisa ser percebida. Importante, nos processos de ensino e 
aprendizagem matemática, priorizar e não perder de vista o prazer da descoberta, algo 
peculiar e importante no processo de matematizar. Isso, a que nos referimos anteriormente, 
configura-se como um dos principais desafios do educador matemático e sobre isso, de 
uma forma muito particular, abordaremos nesta obra.  

É neste sentido, que o livro “Incompletudes e Contradições para os Avanços da 
Pesquisa em Matemática”, nasceu, como forma de permitir que as diferentes experiências 
do professor pesquisador que ensina Matemática sejam apresentadas e constituam-se 



enquanto canal de formação para professores da Educação Básica e outros sujeitos. 
Reunimos aqui trabalhos de pesquisa e relatos de experiências de diferentes práticas que 
surgiram no interior da universidade e escola, por estudantes e professores pesquisadores 
de diferentes instituições do país. 

Esperamos que esta obra, da forma como a organizamos, desperte nos leitores 
provocações, inquietações, reflexões e o (re)pensar da própria prática docente, para quem 
já é docente, e das trajetórias de suas formações iniciais para quem encontra-se matriculado 
em algum curso de licenciatura. Que, após esta leitura, possamos olhar para a sala de aula 
e para o ensino de Matemática com outros olhos, contribuindo de forma mais significativa 
com todo o processo educativo. Desejamos, portanto, uma ótima leitura a todos e a todas.

Américo Junior Nunes da Silva
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A MATEMÁTICA AUXILIANDO NO COMBATE A 
OBESIDADE INFANTIL

CAPÍTULO 2
doi

Nilton Rosini
Departamento de Análises Clínicas, CCS, 

UFSC, Florianópolis-SC.

RESUMO: Demonstrar a importância da 
matemática como ferramenta auxiliar no 
combate a obesidade infantil. Estudo transversal 
com 1813 estudantes, idade entre cinco e 15 
anos, matriculados na rede pública de Botuverá, 
Guabiruba e Major Gercino. Aferidos peso, altura 
e circunferência da cintura (CC). Calculado o 
índice de massa corporal (IMC) e percentual 
do IMC (%IMC). Matemática aplicada: escalas, 
relação de proporção direta, expressões 
matemáticas, estatística e funções. Observada 
CC aumentada em 530 (29,2%) e IMC em 458 
(25,3%) dos estudantes. Nas prevalências, o IMC 
em Major Gercino (30,3%), Botuverá (25,3%) e 
Guabiruba (24,1%), (p<0,0001 entre o primeiro e 
os demais) e semelhante para a CC aumentada. 
No %IMC,  média de 61,2 ±28,8 (Botuverá),  61,0 
±29,7 (Major Gercino) e 58,0 ±29,2 (Guabiruba). 
Os resultados revelam a necessidade de medidas 
no combate e prevenção à obesidade infantil na 
região. A matemática contribuiu para identificar a 
obesidade e permitiu a análise dos grupos. 
PALAVRAS-CHAVE: Relação de proporção 
direta, Análise estatística, Circunferência da 
cintura, Obesidade, Infantil.

USE OF MATHEMATICS TO FIGHT 
CHILDHOOD OBESITY

ABSTRACT: The aim of the current study is to 
show the important role played by Mathematics 
as auxiliary tool to fight childhood obesity. Cross-
sectional study conducted with 1,813 students (in 
the age group 5-15 years) enrolled in the public-
school network of Botuverá, Guabiruba and Major 
Gercino counties. Participants’ weight, height and 
waist circumference (WC) were measured. Body 
mass index (BMI) and BMI percentage (BMI %) 
were calculated. Applied mathematics: scales, 
direct proportion ratio, mathematical expressions, 
statistics and functions. Increased WC and BMI 
were observed in 530 (29.2%) and 458 (25.3%) 
students, respectively. Increased BMI prevailed 
in Major Gercino (30.3%), Botuverá (25.3%) 
and Guabiruba (24.1%) counties, (p <0.0001 
between the first and the other counties); WC 
recorded similar results. Mean BMI % was 61.2 
± 28.8 in Botuverá; 61.0 ± 29.7, in Major Gercino; 
and 58.0 ± 29.2, in Guabiruba counties. Results 
have indicated the need of taking measures to 
fight and prevent childhood obesity in the region. 
Mathematics has helped identifying obesity cases 
and enabled analyzing the experimental groups.
KEYWORDS: Direct proportion ratio, Statistical 
analysis, Waist circumference, Obesity, Children.

1 |  INTRODUÇÃO
O Projeto Diretrizes descreve obesidade 

como sendo acúmulo excessivo de gordura 
corporal no indivíduo. É fator determinante 
de maior morbidade e menor longevidade 
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estando fortemente associada à hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemias e síndrome 
metabólica6. Na infância e adolescência, a obesidade aliada ao sobrepeso, vem assumindo 
proporções epidêmicas mundiais atingindo a taxas de 10 a 40% nos países desenvolvidos. A 
prevalência mundial atinge a 155 milhões (sobrepeso) e entre 30 a 40 milhões (obesidade). 
Nos países da América Latina e do Caribe a obesidade infantil chega a 8,2%8, enquanto no 
Brasil 21,7%, meninos e 19,4%, meninas5.

O diagnóstico pode ser realizado pelo índice de massa corporal (IMC) – sobrepeso e 
obesidade, no entanto a circunferência da cintura (CC) que reflete a obesidade abdominal, 
da mesma forma é utilizada para caracterizar sua presença9. 

O estudo avaliou a obesidade em estudantes da rede pública de Botuverá, Guabiruba 
e Major Gercino, utilizando a matemática como ferramenta para determinação dos valores 
individuais por meio do IMC e CC, bem como realizou a análise estatística dos diferentes 
grupos. 

2 |  MATERIAL E MÉTODOS

2.1 População de estudo
Estudo transversal com estudantes regularmente matriculados na rede pública dos 

municípios de Botuverá, Guabiruba e Major Gercino, cuja participação foi voluntária. 
2.2 Metodologia analítica

Aferidos o peso (P), em kg e a altura (ALT), em metros (m), com equipamento Welmy 
constituído de balança com capacidade  para até 200 kg e escala de 100g e estadiômetro 
de capacidade até 2,0 m e escala de 0,5 cm. O IMC foi estimado segundo a equação: IMC = 
P(kg)/ALT(m2)1. A partir do IMC foi obtido o percentual do índice de massa corporal (%IMC) 
para classificação do estudante (baixo peso, ideal, sobrepeso e obesidade).

A medida da CC, em centímetro (cm), foi realizada com fita métrica flexível e 
inelástica, no ponto médio entre a última costela e a borda superior da crista ilíaca9.

2.3 Cálculos estatísticos
Para a análise estatística foi verificada a prevalência de estudantes de acordo 

com a classificação do %IMC, além da CC aumentada e aplicado o teste Qui-Quadrado 
(χ2) (compara as proporções desses acontecimentos em diferentes amostras), sendo 
significativo quando p < 0,05 (a probabilidade menor do que 5% como o valor limite  
considera que um efeito é real, portanto não decorrente do acaso e dito “com significância 
estatística”). Utilizada Odds Ratio (OR) do inglês razão de chances, para calcular o risco 
relativo de um evento vir a acontecer na presença de determinado fator. Utiliza tabela 2 x 2 
para o cálculo e matematicamente é a razão dos produtos cruzados.

                     Exemplo OR:
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  Dislip: dislipidemia;   HDL-c: lipoproteína de alto peso molecular-colesterol;   n-HD-c: não-
HDL-c: 

  lipoproteína  de  baixa densidade-colesterol (LDL-c) +  lipoproteina de  muito baixa  densidade- 

  colesterol (VLDL-c) – HDL-c. CC: circunferência da cintura.

OR = ad/bc (produtos cruzados), na real é razão entre: a/c  x  b/d

Interpretação: Crianças com CC aumentada tem 3,7 x chances de apresentarem: Hiperglicemia 
+ Dislipidemia.

2.4 Valores de referência 
Na infância e adolescência a utilização do IMC para sobrepeso e obesidade, além 

de peso e altura, necessita a observação de sexo e idade. O valor obtido é transportado 
para gráficos cujas curvas refletem a distribuição desse índice em uma população de 
referência4. Nos gráficos obtêm-se o %IMC, portanto a relação entre IMC e idade, que 
expressa a fase de desenvolvimento do indivíduo e indica a posição relativa do IMC entre 
crianças do mesmo sexo e idade (Figuras 1 e 2). No estudo foi utilizada calculadora para 
determinação do %IMC e o valor obtido classifica o individuo em: < %5 = baixo peso, entre 
%5 e < %85 = ideal, entre %85 e < %95 = sobrepeso e > %95 = obesidade2.

Para a CC foi utilizada a tabela de Taylor et al4 que considera sexo e idade (Tabela 
1).
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Figura 1 e 2 – Curvas para determinar o %IMC e classificar crianças e adolescentes com baixo peso, 
ideal, sobrepeso e obesidade. 

Fonte: CDC2.

Tabela 1 – Linha de corte (cutoffs) para identificar CC aumentada em crianças e adolescentes.

Fonte: Taylor et al 8 *cm, centímetro.

2.5 Matemática aplicada
Escalas: kg (quilograma: massa), m (metro: altura), cm (centímetro: circunferência 

da cintura)
Relação de proporção direta: prevalência (porcentagem ou razão centesimal).
Expressões matemáticas: Cálculo do IMC (IMC = P/ALT2); Teste Qui-quadrado  χ2 

= Σ [(o-e)2/e], onde o = freqüência observada para classe; e = freqüência esperada para 
classe. OR = ad/bc, razão de chances.

Estatística: comparação de grupos (prevalência): teste Qui-quadrado; Odds Ratio 
(razão de chances).

Funções: Simples (percentil do IMC - %IMC, para cada faixa etária e sexo).
“Elaboração de tabelas”.
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3 |  RESULTADOS 
Participaram do estudo 1813 estudantes (53,5% do sexo feminino, média de idade 

de 10,1 ± 2,7 anos). No município de Botuverá  foram avaliados 399 alunos (79,6% dos 
estudantes matriculados), Guabiruba 1153 (50,2%) e Major Gercino 261 (70,4%). 

A CC aumentada esteve presente em 530 (29,2%), sendo 226 (26,8%) e 304 
(31,3%), meninos e meninas, respectivamente, enquanto o IMC (sobrepeso + obesidade) 
em 458 (25,3%), com 231(27,4%) meninos e 227 (23,4%) meninas (não demonstrado). 

A prevalência de CC aumentada estratificada segundo os municípios, foi de  30,2% 
em Guabiruba e Major Gercino, enquanto 25,8% em Botuverá. No IMC, Major Gercino 
(30,3%), seguido de Botuverá (25,3%) e Guabiruba (24,1%), p < 0,0001 entre o primeiro e 
os demais (Tabela 2). 

Em relação ao %IMC, a média de maior valor foi do município de Botuverá (61,2 
±28,8), Major Gercino (61,0 ±29,7) seguido de Guabiruba (58,0 ±29,2), valores considerados 
ideais (não demonstrado). 

Tabela 2 – Prevalência de estudantes de Botuverá, Guabiruba e Major Gercino com sobrepeso 
+ obesidade e circunferência da cintura elevada 

*p < 0,0001; †p < 0,0001  na comparação entre estudantes de Botuverá,  Guabiruba e Major 
Gercino (Teste Qui-quadrado); CC: circunferência da cintura. 

Fonte: autor, 2015.

4 |  DISCUSSÃO
A prevalência da obesidade é crescente na população (infantil e adulta) brasileira e 

as projeções dos resultados obtidas das últimas três décadas tendem a um comportamento 
epidêmico. A relação entre a obesidade infantil e sua persistência até a vida adulta, promove  
complicações metabólicas que poderão ser ainda mais adversas nessa última fase 4.

O percentual de 25,3%  de sobrepeso + obesidade, é superior ao observado em 
Florianópolis (23,2%)3 e estratificados segundo o sexo a prevalência no estudo esta acima 
ao nacional (27,4% versus 21,4%, meninos e 23,4% versus 19,4, meninas) revelando uma 
preocupação à saúde pública na região.
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Em crianças e adolescentes a visualização de sobrepeso e obesidade a partir do 
IMC é mais arbitrária em relação aos adultos e a determinação do limite de normalidade 
estabelecido por curvas de percentil do índice de massa corporal, torna-se mais complexa. 

A circunferência abdominal é uma medida considerada sensível e específica 
do acúmulo de gordura na parte superior do corpo. Parâmetro que pode ser utilizado 
de forma isolada para determinação do risco de alterações metabólicas em crianças e 
adolescentes1. De fato, estudo realizado na região identificou crianças com CC aumentada 
associada a hiperglicemia e dislipidemias concomitantemente, com Odds Ratio (do inglês, 
razão de chances, que significa, nesse particular, a possibilidade de vir a ocorrer quando 
a CC está aumentada) em 11,5 vezes em relação as crianças com a medida da CC no 
valor recomendado 7. Ressaltando ainda que a prevalência de 31,3% de CC aumentada 
nas meninas, superior ao IMC (23,4%), sugere ser essa uma medida mais sensível para 
identificar estudantes do sexo feminino com valor aumentado. 

5 |  CONCLUSÕES
Os resultados encontrados revelam à importância de implantação de medidas 

intervencionistas no combate e prevenção a obesidade na população infantil da região, 
seja utilizando o IMC ou a CC, para sua classificação. Por outro lado a CC sugere ser uma 
medida mais sensível para o sexo feminino. 

Não menos importante surge como ferramenta auxiliar os conhecimentos 
matemáticos que além de identificar o indivíduo como portador de obesidade, permite o 
acompanhamento terapêutico (redução do perímetro da CC ou  %IMC) e realizar  estudos 
epidemiológicos de grupos ou regiões para adoção de medidas de saúde pública. 
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