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APRESENTAÇÃO

A coleção “Tecnologia e Inovação para o Cuidar em Enfermagem” é uma obra 
que retrata as discussões cientificas diante das experiências diárias da enfermagem, 
dividido em capítulos que nortearam a aplicabilidade da ciência do cuidado.

O objetivo da proposta foi apresentar a coleção com assuntos atualizados 
de caráter informativo e gerador de reflexões visando o crescimento profissional. 
O contexto fundamenta as discussões, desde os cuidados de enfermagem, dentro 
da assistência hospitalar e da Atenção Primária Básica de Saúde (UBS), passando 
pela educação em saúde e por fim, e não menos importante, na enfermagem 
contemporânea, atualizando a proposta da oferta de ações e cuidados de 
enfermagem. 

Os trabalhos estão divididos em três volumes a fim de subsidiar as 
informações, contextualizando junto à praticidade do cuidado. A apresentação 
dos conteúdos demonstra a evolução do conhecimento em consonância com a 
praticidade da oferta do cuidado.

A enfermagem contemporânea configura na preocupação com a saúde e na 
qualidade de vida profissional, assim como na oferta e na expansão dos cursos, 
com metodologias inovadoras de ensino e suas repercussões. O tema Educação em 
Saúde retrata ações em saúde que possibilitam a melhora individual e profissional 
que repercutiram na conduta profissional. O tema Cuidado em Enfermagem 
deslancha experiências contextualizadas que fortaleceram a dinâmica da assistência 
de enfermagem, tanto a nível Hospitalar quanto em nível de Atenção Básica.

Assim sendo, a obra Tecnologia e Inovação para o Cuidar em Enfermagem, 
traz fundamentalmente os resultados diante das oportunidades e das experiências 
vivenciadas pelos autores, embasados cientificamente. A conhecer a dedicação e 
fundamentação da Editora Atena por um material de qualidade é que destaco a 
confiabilidade na contribuição do conhecimento.

Silene Ribeiro Miranda Barbosa
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RESUMO: Introdução: A obesidade é 
considerada um problema de saúde pública 
mundial, sendo um dos principais fatores 
de risco associado à ocorrência de doenças 
crônicas não transmissíveis. Esse cenário não 
se difere na população indígena, a qual os 
estudos apontam para elevadas prevalências de 
obesidade associada a mudanças nos padrões 

culturais, assim como a ocidentalização das 
suas dietas. Objetivo: Analisar os fatores que 
estão associados com o excesso de peso na 
população indígena. Metodologia: Pesquisa 
bibliográfica, realizada em bases de dados: 
Medline/ PubMed e Lilacs. Utilizando descritores 
em português e inglês conforme a base de 
dados, sendo estas: “sobrepeso AND população 
indígena”, “obesidade AND população indígena”. 
Resultados: Foram encontrados 25 artigos, no 
período de 2010 a 2020. Os achados mostraram 
maiores prevalências de obesidade generalizada 
e central entre indígenas do sexo feminino. 
Sendo o excesso de peso associado com 
sexo, idade, renda, situação conjugal, medidas 
antropométricas e indicadores de DCNT. 
Conclusão: A revisão da literatura mostrou que 
a população indígena enfrenta um processo de 
transição epidemiológica e nutricional com o 
aumento das doenças crônicas não transmissíveis 
e alterações no padrão nutricional, que estão 
associadas com modificações econômicas, 
sociais, demográficas e correlacionadas à saúde.
PALAVRAS-CHAVE: População indígena. Saúde 
da população indígena. Obesidade. Sobrepeso.

ASSOCIATED FACTORS WITH TOTAL 
AND ABDOMINAL FAT IN INDIGENOUS 
POPULATION: A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: Introduction: The obesity is 
considered a worldwide public health problem, 
being one of the main risk factors associated with 
occurrence of chronic diseases non-transmissible. 
This scenario it’s not different in the indigenous 
population, which the studies show high 
prevalence of obesity associated with changes 
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in culture pattern, as well as the westernization of their diets. Objective: Analyze the 
factors that are associated with overweight in indigenous population. Methodology: 
bibliographic research, realized in data base: Medline/PubMed and Lilacs. Using 
descriptors in Portuguese and according to data base, these being: “overweight AND 
indigenous population”, “obesity AND indigenous population”. Results: Were found 
25 articles, in the period from 2010 to 2020. The findings show greater relevance of 
generalized and central obesity among the indigenous women. Being the overweight 
associated with sex, age, income, marital situation, anthropometrics measures and 
DCNT´s indicators. Conclusion: The literature review show that the indigenous 
population faces a process of epidemiologic and nutritional transition with the increase 
in chronic diseases non-transmissible and changes in nutritional pattern, which are 
associated with economics, social and demographic modification and correlated to 
health.
KEYWORDS: Indigenous population. Health of the indigenous population. Obesity. 
Overweight.

1 |  INTRODUÇÃO
No Brasil, vivem, atualmente, 817,9 mil índios, o que corresponde 

aproximadamente a 0,4% da população total do país. Somam-se no total 305 povos 
distribuídos em 505 terras indígenas que compreendem 12,5% do território brasileiro 
(BRASIL, 2010).

Sabe-se que a saúde dos povos indígenas é caracterizada por intensas 
modificações em seus perfis epidemiológicos (GARNELO, 2012). Nas últimas 
décadas, a população indígena tem enfrentado um processo de transição 
epidemiológica e nutricional, com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), com destaque para a obesidade, que se manifesta pela introdução de um 
novo estilo de vida que inclui o aumento do sedentarismo, a diminuição do consumo 
de alimentos in natura e a inclusão dos industrializados (MCSWEENWY; ARPS, 
2005).

A obesidade é definida como uma enfermidade crônica que se caracteriza 
pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde 
(OMS, 1998). Além do excesso de gordura corpórea deve ser considerada também 
a distribuição regional, uma vez que o excesso de tecido adiposo localizado na 
região abdominal é um fator de risco maior de morbidade que o excesso de gordura 
corpórea em si (CARVALHO, 2005). 

No entanto, pesquisas acerca do perfil nutricional dos indígenas são 
segmentadas e escassas, sendo necessárias maiores investigações sobre o tema 
(ALMEIDA et al., 2016; FREITAS et al., 2016; LUCENA et al., 2016). Diante disso, 
para compreender melhor os fatores que estão associados ao excesso de peso na 
população indígena, realizou-se uma revisão da literatura de estudos que avaliaram 
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os fatores associados a gordura total e abdominal dessa população. 

2 |  MÉTODOS
Trata-se de uma revisão da literatura sobre abordagens que mostram o 

aumento da adiposidade corporal na população indígena considerando os achados 
da obesidade total e ou abdominal. A questão norteadora admitida para esta 
pesquisa foi: quais são os fatores associados com o excesso de peso em populações 
indígenas. 

Para a busca dos artigos foram utilizadas as bases de dados MEDLINE/
PUBMED (US National Library of Medicine’s – NLM) e LILACS (Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), publicados nos últimos 10 anos. 
A busca bibliográfica foi realizada no mês de março de 2020 por dois revisores. 
Foram utilizadas palavras chaves em português e inglês, conforme consulta aos 
Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), sendo estas: “overweight AND indigenous 
population”, “sobrepeso AND população indígena”, “obesity AND indigenous 
population”, “ obesidade AND população indígena”. 

A inclusão dos artigos foi definida em três etapas: i) triagem por meio da 
leitura do título, ii) leitura do resumo, iii) leitura na íntegra. Na fase da triagem foram 
eliminados pesquisas com as seguintes características: tese/dissertação, revisão 
da literatura. Na etapa de leitura na íntegra priorizou a inclusão de artigos com 
indígenas ≥ 18 anos, de ambos os sexos, que apresentaram dados antropométricos 
e verificaram a associação do excesso de peso com distintas variáveis. 

 Os dados essenciais dos estudos foram sintetizados e dispostos em quadros 
contendo: referências, as principais abordagens dos estudos e seus resultados. As 
análises dos dados foram realizadas de forma descritiva, caracterizadas conforme a 
extração dos dados selecionados a partir da identificação das variáveis de interesse 
e conceito-chave.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na presente revisão, foram selecionados 65 artigos (MEDLINE/PUBMED = 

48; LILACS = 17). Após a leitura dos títulos e resumos 27 artigos foram escolhidos 
para leitura na íntegra. No entanto, dois artigos foram excluídos por tratarem da 
mesma etnia. Assim, a revisão foi composta por 25 artigos.

As principais características dos estudos encontram-se sumarizados em 2 
quadros. O primeiro quadro ilustra as prevalências do índice de massa corporal 
(IMC) e do perímetro da cintura (PC) em estudos selecionados que utilizaram esses 
marcadores para identificar a adiposidade corporal em indígenas adultos e idosos. 
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O segundo quadro expõe alguns fatores associados com o excesso de peso em 
populações indígenas. 

A maioria dos estudos mostraram maiores prevalências de obesidade 
generalizada e central entre indígenas do sexo feminino (Quadro 1). Esses achados 
assemelham-se aos resultados do I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição Indígena 
no Brasil, o qual demonstrou que 30,3% e 15% das mulheres que participaram 
da pesquisa apresentaram excesso de peso e obesidade, respectivamente, com 
destaque para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, as quais apresentaram 
taxas de prevalência de excesso de peso (22,6%) e obesidade (17,2%) superiores 
às demais (COIMBRA et al., 2013).

Percebe-se um aumento da adiposidade corporal tanto na população 
indígena brasileira quanto em populações indígenas de outros países (Quadro 
1). Tais resultados apontam para a importância de se investigar os fatores que 
estão contribuindo para o aumento dessa prevalência, no intuito de proporcionar 
o entendimento de peculiaridades existentes nos processos de transição 
epidemiológica e nutricional dessa população (BRESAN et al., 2015). 
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QUADRO 1. Estudos antropométricos realizados com adultos/idosos indígenas.

   1IMC: Índice Massa Corporal dos pontos de corte de WHO (1995). 1aIMC >25 kg/m2.

   1bIMC > 30 kg/m². 1cMédia e ± desvio padrão.

   2Ponto de corte de Lipschitz, D.A. (1994). 2a Índice de massa corporal (IMC) ≥27 Kg/
m².

   3Ponto de corte estabelecido pela OMS (2000), International Diabetes Federation e 
National   

  Cholesterol Education Program para perímetro da cintura.

Observa-se que a obesidade teve associação com sexo, idade, renda, 
situação conjugal, medidas antropométricas e indicadores de doenças crônicas 
não transmissíveis - DCNT (pressão arterial sistólica e diastólica, triglicerídeos e 
colesterol). Destaca-se a variável renda, citada em vários estudos (Quadro 2). O 
status econômico está interligado com a inserção de um novo regime econômico, 
ocasionado pela diminuição dos limites territoriais, que levam a alterações nas 
economias de subsistência, ocasionando o empobrecimento e carências alimentares 
(COIMBRA; SANTOS, 2001). 
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QUADRO 2. Fatores associados com excesso de peso em diferentes populações 
indígenas.

Excesso de peso: marcadores índice de massa corporal (IMC) e ou perímetro da 
cintura (PC).

1 Pontos de corte para IMC, WHO (1995): 1a Índice de massa corporal (IMC) >25 kg/m. 
1b Índice de massa corporal (IMC) > 30 kg/m;    

2 Pontos de corte para PC: 2aOMS (2000), 2bInternational Diabetes Federation e 
2cNational Cholesterol Education Program2c.

3 Diferenciação entre sexo: 3a masculino. 3b feminino. 4 ISE: índice de status econômico.

O aumento da prevalência do excesso de peso, influenciado por fatores 
como inatividade física e mudanças alimentares, é responsável por grande parcela 
dos gastos com a saúde pública (GIGANTE et al., 2009). O complexo quadro da 
saúde indígena esta relacionado com processos históricos de mudanças sociais, 
econômicas e ambientais. Tais processos influenciam nos determinantes de 
territórios, inviabilização da subsistência, perseguição e morte (BRASIL, 2010).

Após sofrerem a imposição da sociedade não indígena, a comunidade e/
ou organização indígena teve que lidar com os desafios de adotar o modelo 
burocrático de uma organização política e econômica a fim de garantir seus direitos 
de cidadãos (BRASIL, 2010). Esse processo levou a mudanças irreversíveis nessa 
população com a inserção de novos bens de consumo, necessidade da utilização de 
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transportes mecânicos, inovação de técnicas para trabalhos manuais e dependência 
por produtos comercializados (LEITE et al., 2007).

A revisão da literatura mostrou que a população indígena enfrenta um 
processo de transição epidemiológica e nutricional com o aumento das doenças 
crônicas não transmissíveis e alterações no padrão nutricional, que estão associadas 
com modificações econômicas, sociais, demográficas e correlacionadas à saúde. 
Por esse motivo são necessárias mais pesquisas com o propósito de contribuir na 
construção de políticas e ações de saúde pública direcionada à população indígena. 
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