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RESUMO 
 

A obesidade é uma epidemia mundial crescente que atualmente afeta a vida de muitos 
adultos e crianças. Capacitar-se para o enfrentamento desse problema de saúde é o 
compromisso de muitos profissionais de saúde que buscam por métodos de trabalho 
eficientes. A obesidade e o excesso de peso têm sido vistos através de lentes críticas 
como resultado do consumismo, resultante das pressões da vida moderna e da 
globalização da produção e do consumo de alimentos ultraprocessados, 
impulsionados pelo controle concentrado sobre a produção e distribuição de alimentos 
por um pequeno número de corporações multinacionais, aumentando o acesso a 
alimentos obesogênicos, e altamente lucrativos. Dessa forma, os conteúdos foram 
analisados observando-se os paradigmas atuais da obesidade dentro da visão do 
materialismo histórico. O Objetivo deste estudo foi levantar dados sobre a forma como 
os profissionais da saúde da Atenção Básica de Franca investem em capacitação 
profissional, oferecidas pelo setor privado e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
buscando conhecer se o tema da obesidade e obesidade infantil tem sido prestigiado. 
Esse é um estudo de pesquisa exploratória descritiva, de abordagem qualitativa -
quantitativa e sua metodologia foi aplicada através de um questionário com 21 
questões referentes aos temas educação continuada, Educação Permanente, 
obesidade, obesidade infantil e dados dos profissionais de saúde da Atenção Básica 
da cidade, tendo sido desenvolvido pela pesquisadora que solicitou a participação de 
20 unidades de Atenção Básica desta cidade. Dentre os principais resultados dessa 
amostra de 27 participantes verificou-se que 81% dos profissionais buscaram por 
capacitação profissional após a sua formação, sendo que 44% com recursos 
financeiros próprios e 55% deles conhecem as plataformas de educação do SUS, no 
entanto, apenas 18% deles efetuaram cursos sobre obesidade nessas plataformas. 
Outros 11% se capacitaram para o manejo da obesidade infantil, mas nenhum utilizou 
as plataformas do SUS. Não há grupos de obesidade infantil nas unidades 
participantes e nenhuma delas conta com profissionais nutricionistas.  Esse estudo 
encontrou profissionais de saúde compromissados com sua capacitação profissional 
dentro do espaço da Atenção Básica, mas a obesidade e a obesidade infantil não 
foram percebidas como um foco dentro desse processo de capacitação e a Educação 
Permanente é uma ferramenta importante que poderá ser mais bem explorada para 
promoção de ações mais efetivas relacionadas ao excesso de peso na população.   
 
Palavras-chave: Obesidade infantil. Atenção Básica. Educação Permanente. 
Materialismo histórico. 
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ABSTRACT 
 

Obesity is a growing worldwide epidemic that currently affects the lives of many adults 
and children. Many health professionals who seek effective working practices have 
committed to undergoing training to address this health issue. Through a critical lens, 
obesity and overweight have been seen as being caused by consumerism, resulting 
from the pressures of modern life and the globalization of production and consumption 
of ultra-processed foods. This is because a limited number of multinational 
corporations have concentrated control over production and distribution, increasing 
access to highly profitable obesogenic foods. Thus, in the present study, the contents 
were analysed by observing the current paradigms of obesity from the perspective of 
historical materialism. Our objective was to collect data on how health professionals 
from Primary Care in Franca invest in professional training offered by the private sector 
and the Unified Health System (SUS), seeking to know if the theme of obesity and 
childhood obesity has been prestigious. This is a descriptive exploratory research 
study with a qualitative-quantitative approach, and its methodology was applied 
through a questionnaire with 21 questions referring to the themes of continuing 
education, Permanent Education, obesity, childhood obesity, and data from the city's 
Primary Care health professionals, having been developed by the researcher who 
requested the participation of 20 Primary Care units in this city. Among the main results 
of this sample of 27 participants, it was found that 81% of professionals sought 
professional training after their training, with 44% having their own financial resources 
and 55% of them knowing the education platforms of the SUS, however, only 18% of 
them took courses on obesity on these platforms. Another 11% were trained to manage 
childhood obesity, but none used SUS platforms. There are no childhood obesity 
groups in the participating units, and none of them have professional nutritionists. This 
study found health professionals committed to their professional training within the 
Primary Care space, but obesity and childhood obesity were not perceived as a focus 
within this training process, and Permanent Education is an important tool that can be 
better explored to promote more effective actions related to overweight in the 
population. 
 
Keywords: Child obesity, Basic health care, Permanent education, Historical 
materialism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando observamos todos os problemas de saúde gerados pela 

obesidade no corpo humano, ao longo dos anos em que a pessoa é acometida por 

essa condição de saúde, vislumbra-se um percurso quase silencioso e longo em que 

seus sistemas, órgãos, e células estão sendo danificados pelo acúmulo de gordura — 

ou como se refere a atual CID-11 (CID-11, 2020) “adiposidade excessiva” —, dia após 

dia, até que chegue o momento futuro em que todos esses danos se manifestarão 

incontestavelmente. É relevante também considerar todas as manifestações 

ambientais, sociais e psicológicas desse problema (Mendes; Bastos; Moraes, 2019), 

que não se darão, como no físico, de forma silenciosa, mas, de forma gritante, 

dolorosa e deixarão cicatrizes emocionais principalmente por seus estigmas. 

Tendo ganho maior visibilidade após a década de 80, o sobrepeso e a 

obesidade têm crescido significativamente, inclusive entre crianças e adolescentes, 

aumentando o número de pessoas que desenvolvem essa condição de saúde (Alli et 

al., 2007; Lacerda et al., 2014; Henriques et al., 2018; Mendes; Bastos; Moraes, 2019). 

A determinação de excesso de peso em adultos condiz com um índice de massa 

corporal (IMC) maior do que 25; para obesidade o IMC deve ser maior do que 30. O 

IMC é um índice calculado pelo peso em quilograma dividido pelo quadrado da altura 

em metro (Drewnowski; Specter, 2004). 

Visões teóricas da obesidade a posicionam como um fenômeno 

abrangente e de múltiplos fatores. Na tentativa de compreender a fenômeno da 

obesidade, particularmente a infantil, foram propostos alguns modelos teóricos que se 

esforçam para descrevê-la (DAVISON; BIRCH, 2001; ALLI et al., 2007; DIAS et al., 

2017; SMITH et al., 2018). Para Davison e Birch (2001), a Teoria dos Sistemas 

Ecológicos propõe que, diante do surgimento de uma determinada característica, 

sejam considerados o contexto, ou o nicho ecológico, em que essa pessoa se 

encontra para compreender tal mudança. Assim, para a obesidade infantil, além de se 

considerar as características que propiciam a possibilidade de ganho de peso 

(ingestão alimentar, atividade física e comportamento sedentário), é necessário 

também considerar o nicho ecológico, a família, e a escola. Estes, por sua vez, estão 

inseridos em contextos sociais mais amplos como o núcleo comunitário e a sociedade. 



13 
 

No entanto, Smith et al. (2018, p. 3, tradução nossa1)  consideram que os antigos 

modelos teóricos existentes para a obesidade infantil e de adolescentes têm 

“capacidade limitada de capturar a multiplicidade e complexidade de fatores 

influentes” que acabam por promover intervenções também limitadas. Dentre estes 

modelos teóricos figurariam os modelos de perspectivas biopsicossociais (Goetz; 

Caron, 1999; Nguyen; Bera, 2016; Smith et al., 2018), os modelos contextuais 

(Davison; Birch, 2001)  e uma parte dos modelos ecológicos do desenvolvimento 

(Harrison et al., 2011; Smith et al., 2018). Atualmente, o modelo de Cascata do 

Desenvolvimento (CD) passa a ser adotado com maior frequência por estudiosos da 

área. Através dele pretende-se elucidar os “mecanismos e processos através dos 

quais os fatores de risco iniciais afetam os resultados posteriores ao longo do 

desenvolvimento” (St George et al., 2019, p. 2). Através da CD as vivências anteriores, 

que contemplam a vida do indivíduo em seus mais amplos aspectos (biológico, 

psicológico, cultural, social, ecológico, etc.), geram, ao longo do tempo, “riscos 

cumulativos” (Evans; Li; Whipple, 2013, p. 1388) que ocasionam consequências e 

disseminam um efeito em cascata, ou de correnteza, sob todos os domínios da vida 

da pessoa (St George et al., 2019). Essa é uma visão que une aspectos 

desenvolvimentais e ecológicos na qual o início da obesidade durante a infância 

decorre da exposição da criança a diversos fatores de risco iniciais que, ao longo do 

desenvolvimento, irão afetar os resultados posteriores, proporcionando não apenas o 

ganho de peso, mas todas as outras consequências relacionadas a essa mudança do 

perfil lipídico (Davison; Birch, 2001; St George et al., 2019). 

Os fatores determinantes da obesidade na infância e na adolescência, 

segundo um modelo ecológico de desenvolvimento, contemplam aspectos biológicos 

e ambientais. Entre os fatores biológicos condicionantes observa-se forte relação 

entre o excesso de peso dos pais e a adiposidade em crianças (Smith et al., 2018). A 

ausência, ou curta duração, do aleitamento materno, que favorece a introdução de 

fórmulas para o aleitamento, também possibilita o aumento de peso entre crianças 

nos primeiros dois anos de vida (Marseglia et al., 2015). A exposição do bebê ao 

cortisol e ao hormônio liberador de corticotrofina da mãe durante episódios de 

estresse materno também favorece o ganho de peso da criança durante os primeiros 

 
1 Essa tradução, assim como todas as outras em língua estrangeira, foi realizada por nós e é, portanto, 
de nossa inteira responsabilidade. 
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dois anos de vida (Smith et al., 2018). Ainda, o impacto da qualidade e quantidade do 

sono e do ritmo circadiano ao longo do desenvolvimento pode ter efeito sobre a 

regulação do peso corporal na infância e adolescência (Weihrauch-Blüher; Wiegand, 

2018), além de estressores gerados na adolescência por estigmas, e sintomas de 

ansiedade e depressão associados a toda a cascata da manutenção da obesidade 

(Alli-Feldmann et al., 2017; Halpern; Rodrigues; Costa, 2004; Luiz et al., 2005).  

Quanto aos fatores ambientais, as mudanças no estilo de vida das 

populações (Lacerda et al., 2014) e os interesses da indústria alimentícia que 

favorecem o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados (Askari et al., 2020; 

Batalha et al., 2017; Monteiro et al., 2019), densamente calóricos e ricos em gorduras, 

açúcares e sódio, aparecem lado a lado com a diminuição de espaços físicos nos 

ambientes urbanos, culminando no aumento da inatividade física das pessoas e no 

comportamento sedentário (Drewnowski; Specter, 2004; Guedes, 2015; Wanderley 

Júnior et al., 2022). Tais fatos também se associam ao aumento do uso de tecnologias 

que, por sua vez, acabam interferindo inclusive na qualidade do sono das famílias 

(Weihrauch-Blüher; Wiegand, 2018). A partir de muitos desses fatores surge o que se 

pode chamar de ambiente obesogênico (Monteiro, 2009) o qual não apenas facilita 

escolhas alimentares não saudáveis e comportamentos sedentários, como muitas 

vezes incentiva e promove essas escolhas e comportamentos.  O aumento de 

ambientes obesogênicos, principalmente entre as populações mais carentes 

(Drewnowski; Specter, 2004), tornou-se um dos principais motivos para o aumento da 

prevalência da obesidade, fato que dificulta escolhas positivas para a saúde como a 

adoção e a manutenção de hábitos alimentares saudáveis, e a prática regular de 

atividade física (Abarca-Gómez et al., 2017; Dias et al., 2017). 

Segundo De Onis e Lobstein (2010), o surgimento da obesidade na 

infância é alarmante, pois o acúmulo de gordura nesse período propicia o surgimento 

de doenças associadas a essa condição na vida adulta, favorecendo que essa criança 

se torne um adulto com obesidade (De Onis; Lobstein, 2010; Harrison et al., 2011; 

Lacerda et al., 2014; Luiz et al., 2005). Assim, o excesso de peso durante a infância, 

torna-se um preditor particularmente potente para prevalência de obesidade na vida 

adulta e amplia os fatores de riscos para várias doenças, como problemas 

cardiovasculares, hipertensão arterial, hiperlipidemia e diabetes mellitus (Alli et al., 

2007; Freitas et al., 2014; Harrison et al., 2011; Lacerda et al., 2014; Linhares et al., 

2016). Ainda, os estudos indicam que famílias de indivíduos com obesidade exógena, 
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causada por fatores externos, apresentam como características o excesso de ingestão 

alimentar e o comportamento sedentário (Halpern; Rodrigues; Costa, 2004; ALLI et 

al., 2007; Campos, 2015; Mendes; Bastos; Moraes, 2019). 

Ano após ano, os registros sobre obesidade aumentam 

significativamente. Segundo dados do IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, através da base de dados Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, 

verificou-se que uma em cada três crianças entre cinco e nove anos de idade no Brasil 

apresentava excesso de peso, considerando os padrões da Organização Mundial de 

Saúde – OMS (Campos, 2015; Pimenta; Rocha; Marcondes, 2015). Outra causa 

recente a se considerar é o isolamento social adotado em todo o mundo devido à 

pandemia de Covid-19, período no qual a porcentagem de crianças com obesidade 

aumentou, sendo acompanhada de muitos casos de sofrimento psicológico, conforme 

citado pelo Diretor-Geral da OMS no evento “Obesidade – Definindo a agenda global” 

(WHO, 2021a).  

A obesidade ganha foco como objeto de intervenção governamental no 

Brasil desde a primeira Política Nacional de Alimentação e Nutrição PNAN (BRASIL, 

2013; DIAS et al., 2017). A criação dessa política pública teve o intuito de “respeitar, 

proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação” (BRASIL, 

2013, p. 6). A PNAN conta com 9 diretrizes que contribuem para o alcance de seus 

propósitos, sendo que cada uma delas estabelece uma linha de ação. Dentre estas 

diretrizes destacamos a Organização da Atenção Nutricional e a Promoção da 

Alimentação Adequada e Saudável (PAAS). A atenção nutricional está voltada para 

os cuidados relativos à alimentação e nutrição de forma a abranger ações de 

promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos. O 

desenvolvimento de tais ações devem estar em consonância as ações de atenção à 

saúde do SUS, formando uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados e 

proporcionando acolhimento não apenas ao indivíduo, como também as famílias e a 

comunidades. Tal diretriz é direcionada a todas as fases do curso da vida do cidadão. 

Contudo, as fases mais vulneráveis aos agravos relacionados à alimentação e 

nutrição, devem ser identificadas e priorizadas (BRASIL, 2013; Ferreira; Barros; 

Bagni, 2018). A PAAS é a diretriz que permitiu que o indivíduo seja compreendido em 

seus mais diversos aspectos e necessidades, promovendo práticas alimentares 

apropriadas que considerem fatores biológicos e socioculturais, tanto quanto o uso 

sustentável do meio ambiente para a produção da alimentação (BRASIL, 2013). 
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Ambas as diretrizes fazem parte do eixo estratégico da Política Nacional de Promoção 

da Saúde (PNPS). Tais políticas públicas de saúde acabam por acionar os 

profissionais da área para atuar também frente a obesidade — considerada um dos 

principais problemas de saúde pública da atualidade e que interfere significativamente 

na qualidade de vida das pessoas — tendo como função oferecer estruturas e 

ferramentas de enfrentamento para tal problema (BRASIL, 2013; Henriques et al., 

2020; Rech et al., 2016).  

Focando a obesidade como um todo, a forma como as políticas têm sido 

desenvolvidas levanta nossa preocupação para com a obesidade infantil, que tem 

adquirido proporções epidêmicas em países desenvolvidos e em desenvolvimento 

(Halpern; Rodrigues; Costa, 2004), começando a sobrepor-se a preocupações de 

outrora, tais como, desnutrição e doenças infecciosas (Campos, 2015). Portanto, 

políticas públicas dirigidas especificamente à obesidade infantil se fazem necessárias 

(Freitas et al., 2014). Partindo de uma visão de modelos ecológicos, os fatores 

biológicos e ambientais devem ser considerados, assim serão necessárias ações 

estruturantes para esses sistemas (diagnóstico, intervenções individuais e 

comunitárias, psicoeducação, acompanhamento e avaliação das ações) (Ferreira; 

Barros; Bagni, 2018) e políticas públicas que visem a promoção da saúde, a 

prevenção do ganho de peso excessivo, com ações imediatas e a longo prazo que 

privilegiem o diagnóstico precoce e o cuidado adequado às pessoas com excesso de 

peso. 

Na obesidade infantil, a atenção deve estar focada nos ambientes das 

instituições escolares (Smith et al., 2018), família e comunidade (Drewnowski; 

Specter, 2004), onde o controle maior na alimentação saudável e na prática de 

atividades com maiores gastos energéticos deve ser concentrado. Os diversos atores 

envolvidos devem ser preparados para essa luta pelo fomento de condições de vida 

mais saudáveis e justas que promovam acesso a todos os cidadãos a espaços físicos 

apropriados para a prática de atividades físicas e a alimentação saudável, digna e que 

respeite as diversidades culturais de cada região (Pimenta; Rocha; Marcondes, 2015). 

Visto o significado do início precoce do excesso de peso, ainda na infância 

(Weihrauch-Blüher; Wiegand, 2018), torna-se fundamental que todos tenham acesso 

a “programas de atendimento médico, nutricional, psicológico e social que considerem 

as peculiaridades de quem sofre da obesidade” (Pimenta; Rocha; Marcondes, 2015, 

p. 141), bem como, repensar a implementação das políticas públicas e promover o 
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estabelecimento de políticas intersetoriais, que conversem entre si, a fim de promover 

não apenas saúde, mas ambientes e cidades mais saudáveis (Ferreira; Barros; Bagni, 

2018). 

Para o governo brasileiro o sistema de produção e distribuição de 

alimentos de um país possui características que podem refletir justiça social e 

proteção do meio ambiente quando atingem com justiça e igualdade a todas as 

camadas da sociedade. Da mesma forma, ele se torna um reflexo das desigualdades 

sociais e uma ameaça aos recursos naturais e à biodiversidade quando as diferentes 

camadas sociais possuem acesso diferenciado a esse sistema de produção, sendo 

que a fome e a obesidade de populações desfavorecidas poderiam ser considerados, 

dentro dessa percepção, o reflexo de desigualdades sociais (BRASIL, 2014).  

Altamente influenciados pelas pressões da vida moderna e pela 

globalização da produção e do consumo de alimentos ultraprocessados, a obesidade 

e o sobrepeso também podem ser vistos, através das lentes críticas dos membros da 

sociedade civil e de alguns agentes governamentais, como resultado do incentivo ao 

consumo desmedido (Albritton, 2009; Crossley, 2004; Guthman; Dupuis, 2006; 

Probyn, 2009). Segundo estudos transversais e longitudinais, o consumo de alimentos 

ultraprocessados colaboram para a obesidade (ASKARI et al., 2020) e promovem a 

deterioração da qualidade nutricional das dietas, culminando no aumento das doenças 

crônicas não transmissíveis, DCNTs. Tal fato influencia a recomendação entre os 

países da América Latina de que esses alimentos sejam evitados (Monteiro et al., 

2019).  

O discurso sobre alimentos ultraprocessados nos remete ao conceito 

sobre Determinantes Comerciais da Saúde, que se refere as “estratégias e 

abordagens utilizadas pelo setor privado para promover produtos e escolhas que são 

prejudiciais à saúde” (Kickbusch; Allen; Franz, 2016, p. e895). Eles se referem a 

fatores como “comportamentos e escolhas individuais relacionados a consumo e estilo 

de vida” assim descritos no Marco de Referência sobre a Dimensão Comercial dos 

Determinantes Sociais da Saúde da OPAS (2020, p. 10), tanto quanto se referem a 

questões relacionadas à sociedade global, suas escolhas, riscos e padrões de 

consumo, assim como, aspectos da economia política, de políticas públicas de 

regulação e controle alimentar, e das consequências da globalização (OPAS, 2020). 

Pensar a alimentação sob essa perspectiva é ampliar o entendimento sobre todos os 

passos do processo alimentar. 
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 Dentro dos fatores econômicos que determinam o aumento do consumo 

de alimentos ultraprocessados é relevante observar que o controle intenso sobre a 

produção e distribuição de alimentos por um pequeno número de corporações (Patel, 

2012) cria interesses comerciais comuns a uma pequena parcela da sociedade. 

Redes de supermercados e lojas de fast-food dominam o varejo de alimentos, 

aumentando a oferta desse tipo de produto, obesogênico e altamente lucrativo 

(Monteiro, 2009). Esses movimentos refletem a forte influência de políticas e práticas 

econômicas neoliberais que enfatizam a globalização dos mercados livres e do livre 

comércio (Guthman; Dupuis, 2006), uma ideologia do consumismo, e a 

individualização da decisão da compra de alimentos, em detrimento de mercados 

alternativos para a alimentação, como mercados de agricultores e restaurantes de 

origem local (Alkon, 2013), por exemplo. Críticas como essa levaram ao surgimento 

de campanhas pela "soberania alimentar", que buscam substituir a produção, 

distribuição e varejo globais de alimentos pelo controle cidadão sobre esses sistemas, 

incluindo mercados, recursos ecológicos, culturas alimentares e modos de produção 

(Alkon, 2013, p. 1; Wittman, 2011, p. 87). 

É visto que, no Brasil, projetos e leis têm sido aprovados com o intuito 

de respaldar a prevenção e o tratamento da obesidade (Santos; Scherer, 2012). 

Assim, torna-se necessário compreender porque, ainda assim, o que se observa é um 

aumento da obesidade de crianças, jovens e adultos nas últimas décadas (IBGE, 

2010). A ênfase dada a essa condição de saúde por parte dos governos, ao longo dos 

anos, versa sobre interesses da população e da indústria. Desta forma, conforme dito 

anteriormente, é imprescindível falar sobre os conflitos de interesses divergentes entre 

a sociedade e a indústria alimentícia, e sobre como o governo se posiciona atendendo 

aos interesses ora da indústria, ora da população, mas sem tomar uma atitude em 

favor da proteção total à saúde (Henriques et al., 2020). O setor privado comercial 

age, muitas vezes, criticando e distorcendo as iniciativas governamentais, 

argumentando que as escolhas alimentares deveriam ser escolhas individuais e não 

regulamentadas pelo governo. No entanto, representantes da sociedade civil, 

profissionais de saúde e governantes, preocupados com a saúde da população, 

valorizam as ações regulatórias e reconhecem que elas são fundamentais e 

essenciais para a melhoria da qualidade da alimentação dos brasileiros. Ainda assim, 

os acordos do governo junto à indústria alimentícia não apresentam grandes 

resultados em favor de uma alimentação mais saudável (Henriques et al., 2020). 
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Portanto, ao perceber-se que a mobilização do Governo, em favor de uma 

alimentação saudável, encontra-se engessada, levanta-se a possibilidade de uma 

compreensão da obesidade diante de um referencial teórico que inclua essa condição 

de saúde como uma consequência das escolhas de uma sociedade.  

Na população mundial a obesidade tem se manifestado de formas 

distintas. Quanto ao consumo excessivo de alimentos, podemos pensar em uma 

obesidade gerada pelo excesso de alimentação barata, sem nutrientes e sem 

vitaminas (Ferreira; Barros; Bagni, 2018), cheia de açucares, gorduras e carboidratos 

que alimenta as populações carentes dos países em desenvolvimento, e outra gerada 

pelo fácil acesso (financeiro e de disponibilidade) a todo os tipos de alimentos que 

pode favorecer o consumo excessivo de uma alimentação calórica e que é encontrada 

usualmente em países desenvolvidos (BARBIERI, 2012). Olhando-se atentamente 

para as escolhas, vê-se evidenciado o incentivo ao consumo. A comida, antes fonte 

de alimento, recebe um caráter de produto de consumo e de desejo, com publicidades 

apelativas, na maioria das vezes com qualidade nutricional desfavorável a saúde. A 

comida deixa de ser só alimento e passa a ser vista como posse, aquilo que todos 

querem ter. Um alimento prático, rápido e desejado. Santos e Rabinovich, (2011, 

p.513), citam essa prática como: “cultura do consumo”.  

Quando se aborda o tema de cultura de consumo torna-se interessante 

o ponto de vista do materialismo histórico para se repensar a obesidade como uma 

consequência dos padrões de consumo capitalista de uma sociedade. O materialismo 

pode ser definido como um sistema de valores preocupado com o ter, e com a imagem 

social que isso projeta. Portanto, ao se definir o status social pelo “ter”, essa definição 

produz um impulso interminável para adquirir cada vez mais coisas. Como exemplo, 

Veblen, (1999) argumentou que, como para muitos, o status social é definido por 

aquilo que se tem, a própria noção de autoestima vai se apresentar como uma 

proposição duvidosa e absolutamente insalubre. Indivíduos com alta pontuação no 

quesito “materialismo” apresentam níveis baixos de bem-estar físico e mental 

(Burroughs; Rindfleisch, 2002; Kasser; Ahuvia, 2002). Ainda, índices altos de 

materialismo estão diretamente associados a níveis também altos de ansiedade e 

infelicidade (Kasser; Ahuvia, 2002), além de relações sociais de baixa qualidade 

(Kasser; Ryan, 1993, 2001). Nesse contexto, é comum que os indivíduos se envolvam 

em uma diversidade de comportamentos como forma de regular o próprio humor 

(Morris; Reilly, 1987) , sendo a comida um desses principais reguladores. Isto ocorre 
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porque existe uma estreita relação entre alimento, humor e estresse (Bast; Berry, 

2014; Benton; Donohoe, 1999; Gibson, 2006; Oliver; Wardle, 1999). A exposição a 

eventos estressores crônicos pode afetar o comportamento alimentar (Greeno; Wing, 

1994; Yau; Potenza, 2013), por levar ao aumento do consumo de alimentos palatáveis 

(Adam; Epel, 2007; Tryon et al., 2013), principalmente em adolescentes (Cartwright et 

al., 2003), o que traz a sensação de conforto e reduz os sinais de estresse e ansiedade 

(Maniam; Morris, 2012; Pecoraro et al., 2004). Por sua vez, a obesidade resultante do 

consumo de alimentos altamente energéticos aumenta a incidência de transtornos de 

ansiedade e humor (Simon; Von Korff, 2006). Todos juntos, esses achados sugerem 

que a alimentação crônica rica em gordura elicia estados emocionais negativos e 

potencializa a sensibilidade ao estresse, o que leva a ciclos repetitivos contínuos de 

excessos alimentares, ganho de peso, e humor deprimido. Daí se depreende que 

comer em demasia pode ser considerado uma desordem análoga a dependência de 

drogas, na medida em que os indivíduos se tornam física e psicologicamente 

dependentes de alimentos, de forma particular aqueles ricos em gordura e açúcar 

(Barry; Clarke; Petry, 2009; Davis, 2013).  

Fomos subjetivados para comer de uma certa maneira, e não para nos 

exercitar, mas sim para consumir muito, de modo que, no fundo, somos parte de um 

mundo ”obeso” (Lolas; Doña; Gómez-Gonzalvo, 2019). A obesidade, dessa forma, 

pode ser compreendida como uma consequência da valorização do consumo, 

formada ao longo de muitos anos de incentivo às compras de alimentos 

ultraprocessados. Também a forma de vida das pessoas foi afetada com os processos 

da industrialização. Produtos eletrônicos, entre eles a televisão, favoreceram 

atividades sedentárias de lazer (Lacerda et al., 2014; Guedes, 2015), produtos 

alimentícios ultraprocessados ofereceram rapidez à preparação das refeições e 

forneceram tempo àqueles que necessitavam dedicar-se ao trabalho.  

Conceitualizando essa pesquisa, utilizamos das explicações de Barbieri 

e Mello, (2012),  sobre a formação das desigualdades sociais alimentares. Para o 

autor: 

Com o estabelecimento da propriedade privada, temos a divisão social do 
trabalho e, como consequência, o surgimento da sociedade de classes, do 
Estado, da alienação da atividade social e, ainda, a repartição desigual, tanto 
quantitativa quanto qualitativa, do trabalho e dos seus produtos (p.124). 
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Dessa forma, essa repartição desigual gera uma classe menor, donos 

dos meios de produção, que poderá se alimentar adequadamente, de forma 

equilibrada e com alimentos ricos nutricionalmente, e uma outra, operária, 

imensamente maior, que se manterá com os alimentos que puder comprar, na maioria 

das vezes pobres em nutrientes (Barbieri; Mello, 2012). Importante, há de se pensar 

que as escolhas que fazemos na atualidade geram consequências futuras que 

causam danos não somente a nós mesmos ou a nossa saúde, mas também, às 

gerações vindouras. A cultura do consumo, a valorização do muito ter, muito adquirir, 

gerou níveis de produção, em todas as áreas, que atualmente são considerados 

insustentáveis para o nosso planeta, gerando danos à saúde de todos (Freitas; Nélsis; 

Nunes, 2012).  É justo, portanto, sob esse ponto de vista, observarmos também o 

alimento como um produto de consumo, algo que, além de ser uma mercadoria de 

necessidade básica, tornou-se um produto do desejo humano.  

Conforme a visão materialista o alimento pode ser definido como uma 

mercadoria: 

 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio 
de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. 
A natureza dessas necessidades – se, por exemplo, elas provêm do 
estômago ou da imaginação – não altera em nada a questão (MARX, 2013, 
p. 97). 

 

Então, Diante do entendimento de que o consumo do alimento passa 

pelas necessidades básicas e pelas necessidades imaginadas do ser humano, 

percebe-se como a dimensão do desejo pode ser explorado pelas grandes indústrias 

alimentícias, gerando necessidades ilusórias na população. O desejo passa então a 

ser não mais objeto da singularidade da natureza humana, mas instilado, inculcado, 

de fora para dentro. Assim, a valorização da alimentação saudável se torna uma 

ferramenta importante para que o foco no alimento industrializado seja enfraquecido. 

O governo brasileiro vem, desde a década de 90, promovendo ações importantes 

relacionadas ao tema da segurança alimentar e nutricional, primeiramente, como cita 

(Hespanhol, 2013), através da campanha “Ação da Cidadania contra a Fome, a 

Miséria e pela Vida” e depois a partir de 2003, com a campanha “Fome Zero”, do 

governo do então presidente, Luís Inácio Lula da Silva. Também de importante 

relevância para a valorização da alimentação saudável, em 1996 o PRONAF, 

Programa Nacional de fortalecimento da Agricultura Familiar, promove a valorização 



22 
 

dos pequenos agricultores e a inserção nas escolas de uma alimentação de qualidade 

nutricional adequada para a população. 

Falar de obesidade é também falar de Sindemia Global, a forma como 

as epidemias de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas estão conectadas e 

como afetam a maioria das pessoas, tanto quanto suas condições de saúde, em todos 

os países e regiões do mundo. Essa sinergia de epidemias coexiste no tempo e no 

espaço e suas interações favorecem o surgimento de sequelas complexas, difíceis de 

serem tratadas e manejadas e que são potencializadas por motivadores sociais 

comuns (Swinburn et al., 2019). Portanto, o momento atual é de repensarmos não 

apenas a alimentação, mas sua forma de produção, sua logística de entrega e a forma 

como utilizamos o meio ambiente para essa produção (Freitas; Nélsis; Nunes, 2012).  

A valorização dos produtores rurais locais estabelece uma conexão de 

sustentabilidade muito mais saudável a todos. Para Marx, 2013, o progresso na 

agricultura capitalista, praticada pelos grandes produtores, saqueia o produtor e o solo 

na medida em que a busca pela maior fertilidade do solo, também o degrada e o 

empobrece. Assim, a valorização da agricultura local pode ser um dos caminhos de 

ação na prevenção da obesidade. Repensar a obesidade implica em abordar pontos 

históricos, culturais, econômicos, sociais, fisiológicos, psicológicos e ambientais sobre 

o tema. O assunto é extenso, mas, o foco são formas de intervenções e tratamentos 

mais eficazes para a população. As intervenções públicas devem encontrar caminhos 

mais efetivos de prevenção e tratamento do problema. Para De Onis e Lobstein, (2010 

p.458), monitorar a obesidade com o intuito de planejar estratégias de enfrentamento 

e de cuidados com a saúde, assim como, avaliar o impacto das políticas públicas 

aplicadas a essa condição, é fundamental para nos guiarmos em caminhos com maior 

efetividade de tratamentos. Para a prevenção e controle do excesso de peso e da 

obesidade torna-se fundamental as estratégias de apoio ao indivíduo, como as 

intervenções educativas e comportamentais (Ferreira; Barros; Bagni, 2018), tanto 

quanto a adoção de políticas públicas intersetoriais que atuem nos mais amplos 

aspectos da obesidade, favorecendo a construção de espaços mais saudáveis a fim 

de reverter a natureza obesogênica dos locais onde eles vivem (Dias et al., 2017). 

Nesse processo de mudanças ambientais algumas medidas regulatórias têm sido 

adotadas e recomendadas, tais como, a regulação e o controle do marketing de 

alimentos ultraprocessados (Askari et al., 2020; Batalha et al., 2017), a melhora da 

rotulagem dos produtos alimentícios (Henriques et al., 2018) e a informação/educação 



23 
 

da sociedade para esses dados, o estabelecimento de uma política de preços justos 

para os alimentos saudáveis (Santos; Scherer, 2012), além de mudanças na 

infraestrutura urbana que favoreçam o transporte ativo e que aumentem os espaços 

para as atividades físicas e de lazer (Wanderley Júnior et al., 2022). 

Na implementação das políticas de saúde uma das formas mais efetivas 

de resultados está na capacitação das equipes de saúde para atuar frente a um 

problema específico. Nesse sentido foi criado o Sistema Universidade Aberta do SUS 

(UNA-SUS) pelo Decreto Presidencial nº 7.385, de 8 de dezembro de 2010 (BRASIL, 

2010a) criado pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (SGTES/MS) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para a 

capacitação dos profissionais de saúde. Refere-se a pelo menos 35 instituições de 

ensino superior, que oferecem cursos à distância, gratuitamente e contam até o 

presente momento com 5,5 milhões de matrículas em mais de 370 cursos. Deste 

número, 50% dos profissionais capacitados são oriundos da Atenção Básica (AB). Tal 

projeto faz parte da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 

instituída pela Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004. Juntam-se a esse 

projeto o Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AVASUS) e UniverSUS que, 

juntos ao UNA-SUS totalizam 587 cursos (BRASIL, 2022b). 

Em agosto de 2022 o Ministério da Saúde promulgou a Estratégia 

Nacional de atenção a obesidade infantil denominada PROTEJA — Estratégia 

Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, instituída pela Portaria 

GM/MS nº 1.862, de 10 de agosto de 2021 (BRASIL, 2022a). Cada letra da palavra 

PROTEJA refere-se a uma conduta a ser adotada dentro dessa estratégia. A letra E 

refere-se à educação dos profissionais de saúde que visa:  

 

[…] organizar processos de educação permanente para qualificação de 
profissionais do SUS, da educação e da assistência social e gestores na 
prevenção da obesidade infantil (BRASIL, 2022a, p.18). 
 

Oferecer cursos aos profissionais de saúde que atuam no SUS, na AB é 

uma forma eficiente de capacitar tais profissionais para a sua atuação (Linhares et al., 

2016), afinal tais cursos, segundo o Ministério da saúde, atendem as necessidades 

da população, buscando soluções para questões de saúde pública (BRASIL, 2022b). 

Quando se volta à atenção para a esfera municipal, torna-se importante 

conhecer a forma como tem sido efetuada a capacitação dos profissionais de saúde 
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da AB, como eles optam por seus cursos, e com que frequência se dedicam a eles. A 

Secretaria de Saúde do Município de Franca atua, através do Núcleo de Educação 

Permanente e Humanização, promovendo tal capacitação profissional. Portanto, 

conhecer essa estrutura pode nos trazer uma melhor compreensão sobre a inclusão 

dessa Política Nacional de Educação Permanente. Desta forma, no presente trabalho, 

foram convidados a participar profissionais de saúde da AB a fim de investigá-los 

quanto a seus cursos de capacitação profissional, a participação na educação 

permanente e, dentre aqueles que efetuaram cursos de capacitação, investigá-los 

quanto a suas escolhas pelo tema da obesidade e da obesidade infantil. Assim, ao 

abordar o problema da pesquisa levanta-se a seguinte indagação: profissionais de 

saúde contratados para atuar na AB da cidade de Franca têm investido em suas 

capacitações profissionais e possuem interesse pelos temas da obesidade e da 

obesidade infantil?  

Através de um diagnóstico municipal dos principais problemas de saúde 

de cada unidade de AB é que se poderia definir a forma de participação desses 

profissionais de saúde na capacitação profissional oferecida pela Política de 

Educação Permanente através do SUS. No entanto, mesmo dentro dos cursos 

oferecidos pelo SUS para a capacitação profissional, dentro do AVASUS, apenas um 

curso contempla especificamente a obesidade e apenas um outro apresenta 

especificamente o tema da obesidade infantil, fato que evidencia a pouca 

disponibilidade de cursos relacionados ao tema. Existem cursos que abordam o 

manejo das DCNT, mas são poucas as opções sobre o manejo e prevenção da 

obesidade e da obesidade infantil (BRASIL, 2023). Assim, construiu-se a hipótese de 

que os profissionais de saúde da AB da cidade de Franca estão investindo em seus 

processos de capacitação profissional, no entanto, o tema da obesidade e da 

obesidade infantil não tem sido um foco para esses profissionais. 

O presente estudo teve como objetivo, saber se, e por quais formas de 

capacitação, os profissionais de saúde da rede de AB da cidade de Franca tem 

optado, assim como verificar se a Educação Permanente é uma prática comum e, 

principalmente, se a obesidade, incluindo a obesidade infantil, tem sido uma escolha 

para os temas da capacitação profissional. Nesse processo, foram levantadas 

informações dos profissionais contratados pela Prefeitura de Franca, para atuar na AB 

, incluindo seus dados profissionais, tempo de formação, se eles receberam algum 

treinamento específico no manejo da obesidade infantil. Foi também analisado qual a 
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estrutura dos atendimentos ministrados a população, conferindo a existência de 

atendimentos individuais, em grupos e ações voltadas a comunidade.  

Como um todo, esse estudo dedicou-se a analisar se a capacitação dos 

profissionais citados para lidar com o distúrbio da obesidade atende as políticas 

públicas de Promoção de saúde e EP, e se há enfoque na obesidade infantil. Todo o 

levantamento foi realizado através de questionário com perguntas fechadas e abertas, 

com o intuito de levantar os conhecimentos específicos de obesidade que esses 

profissionais receberam do governo ou de forma particular, além de traçar um perfil 

desses profissionais e verificar algumas práticas aplicadas na AB de Saúde.  

A seção 2, Obesidade, a seguir, apresenta um breve panorama histórico, 

socioeconômico e cultural sobre o assunto, assim como, para maior compreensão do 

problema, dialogar sobre modelos teóricos e sobre os determinantes da obesidade e 

da obesidade infantil. Ao abordar o tema Políticas Públicas voltadas para a obesidade, 

a seção 3, tem o intuito de expor as principais ações políticas brasileiras voltadas para 

o enfrentamento do sobrepeso e da obesidade e suas repercussões dentro da AB. Na 

busca pela compreensão das causas da obesidade, torna-se importante pensar sobre 

como muitas políticas foram aprovadas e respaldam ações de enfrentamento da 

obesidade e da alimentação saudável no Brasil. Na seção 4 é discutida a importância 

da capacitação profissional e a forma como ela tem ganhado força nas últimas 

décadas e é apresentada a EP e seu potencial na capacitação das equipes de saúde. 

O embasamento teórico deste trabalho é discutido na seção 5, A Obesidade do ponto 

de vista do Materialismo Histórico, no qual sua compreensão perpassa diante de um 

referencial teórico que inclua essa condição de saúde como uma consequência das 

escolhas de uma sociedade, na qual, vê-se evidenciado o incentivo ao consumo. A 

comida deixa de ser só alimento tornando-se um objeto de alienação do povo, sendo 

importante pensar sobre os conflitos de interesses divergentes entre a sociedade e a 

indústria alimentícia e sobre como o governo se posiciona atendendo aos interesses 

ora da indústria, ora da população, sem estar alinhado a uma medida que promova 

uma atitude em favor da proteção total à saúde. Os Procedimentos Metodológicos são 

apresentados na seção 6. Os aspectos éticos dessa pesquisa, seus objetivos, toda a 

metodologia e análise dos dados são apresentados nessa parte do trabalho. A seção 

7 traz todos os resultados, tabelas e gráficos produzidos por essa pesquisa. Por fim, 

a seção 8 apresenta a discussão dos dados coletados, a luz dos resultados e do 

referencial teórico utilizado nesse trabalho. 
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As principais considerações finais foram de que ações voltadas para 

obesidade infantil dentro da AB da cidade de Franca, SP, são escassas e não 

pontuais, necessitando de fortalecimento na implantação de políticas públicas que 

promovam redução do número de crianças e adolescentes com excesso de peso e 

previnam consequências futuras. Ações de governança pública, onde governo e 

sociedade possam atuar juntos, podem contribuir para que tais políticas públicas 

sejam implementadas e colocadas em prática. A participação do profissional de 

nutrição nas equipes de saúde tem muito a oferecer à população quanto a 

preocupações com segurança alimentar e alimentação saudável. Os profissionais 

participantes dessa pesquisa investem tempo e recursos em suas capacitações 

profissionais, no entanto, a EP, ferramenta gratuita e fornecedora de saber, necessita 

ser melhor explorada pelas equipes de saúde da AB para que esses profissionais se 

preparem para o enfrentamento dos problemas de saúde de sua comunidade e para 

o manejo da obesidade. 
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2 OBESIDADE 

 

Presente ao longo da história, a obesidade tornou-se ao mesmo tempo 

uma doença crônica e um problema de saúde pública mundial devido ao grande 

aumento de pessoas acometidas por essa condição de saúde (Barbieri; Mello, 2012; 

Braga et al., 2020), principalmente nos últimos 40 anos (DIAS et al., 2017; KARASU, 

2012), sendo essa condição um dos fatores de risco para o desenvolvimento das 

DCNTs (Carvalho et al., 2021; Henriques et al., 2018). Vista como um desequilíbrio 

energético fisiológico, causado pela ingestão excessiva de calorias ou pelo baixo 

gasto energético (Alli-Feldmann et al., 2017; Dias et al., 2017; Halpern; Rodrigues; 

Costa, 2004; Karasu, 2012), o acúmulo de tecido adiposo associa-se diretamente ao 

aumento de morbimortalidade e favorece o surgimento de doenças como o diabetes 

mellitus, doenças do aparelho circulatório, canceres e doenças respiratórias crônicas 

e também ocasiona limitações físicas e comprometimentos psíquicos ao indivíduo 

(Alli-Feldmann et al., 2017; Carvalho et al., 2021; Halpern; Rodrigues; Costa, 2004; 

Henriques et al., 2018). Vale ressaltar que durante a pandemia de Covid-19, 

indivíduos com obesidade contaminados tiveram maior número de internações e 

piores prognósticos do que indivíduos sem problemas de obesidade e sobrepeso 

(Loos; Yeo, 2022).  

A agenda pública das Organizações internacionais de defesa dos 

direitos Humanos e do meio ambiente passou a destacar a importância de definir 

diretrizes para a atuação na obesidade e no sobrepeso. Nas três últimas décadas, tal 

condição de saúde vem se caracterizando como um evento de proporções mundiais 

e de crescente prevalência, sendo que, para Dias et al. (2017, p. 2):  

 

No Brasil, o sobrepeso e a obesidade vêm aumentando em todas as faixas 
etárias e em ambos os sexos, em todos os níveis de renda, sendo a 
velocidade de crescimento mais expressiva na população com menor 
rendimento familiar (IBGE, 2010). Em adultos, o excesso de peso e a 
obesidade atingiram 56,9% e 20,8% da população em 2013, 
respectivamente. 

 

Em publicação na Revista da Pan American Health Organization 

(PAHO), Nilson et al., (2019), analisaram, com base nos dados do SUS-Brasil, os 

custos atribuíveis a obesidade, hipertensão, e diabetes no ano de 2018, e relatam que 

só as 1.829.799 internações por obesidade, diabetes e hipertensão geraram um custo 
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de R$ 3,84 bilhões. Soma-se a este montante, ainda no ano de 2018, R$ 166 milhões 

referentes a custos ambulatoriais. Mas, as despesas não param por aí, pois os gastos 

do Programa Farmácia Popular com medicamentos que atendem as pessoas com 

hipertensão, diabetes e asma totalizaram R$ 2,31 bilhões, sendo grande parte desse 

valor destinados aos problemas da obesidade. Os custos finais são alarmantes. Tal 

pesquisa indicou que os custos diretos da hipertensão arterial, diabetes e obesidade 

no Brasil somaram R$ 3,45 bilhões apenas em atendimentos, internações e 

medicamentos para essas condições de saúde.  

Durante o passar das últimas décadas o crescimento do número de 

pessoas acometidas pelo sobrepeso e a obesidade é nitidamente verificável. No 

Brasil, o site do Ministério da Saúde, através do Departamento de Monitoramento, 

Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde, apresenta o painel 

da obesidade infantil, tendo 2018 como ano de referência, com resultados para 

crianças entre 0 e 9 anos de idade que apontam para 8,6% de sobrepeso e 5,9% de 

obesidade, números que totalizam 14,5% de excesso de peso entre crianças 

brasileiras (Brasil, 2020). Os dados do ENANI – Estudo Nacional de Alimentação e 

nutrição Infantil, descrevem que a porcentagem de peso elevado entre crianças de até 

5 anos é de 5,0%, no entanto, crianças que vivem na região rural apresentam índices 

de 5,8% de peso elevado para a idade (UFRJ, 2022). A OMS (WHO, 2017) possui 

registros dessa evolução da obesidade desde 1975. Os dados descrevem a evolução 

da porcentagem de pessoas com obesidade no Brasil entre os anos de 1975 a 2016, 

demonstrando uma variação de 5,2% de pessoas obesas em 1975 até chegar em 

22,1% no ano de 2016: 
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Gráfico 1 - Prevalência de Obesidade entre adultos. Idade 18+, 1975-2016 (estimativa de idade 
padronizada): ambos os sexos, 2016. 
 
 

 
 
Fonte: OMS, 2017 / Source: Global Health Observatory 
Notas: WHO. Prevalence of obesity* among adults, ages 18+, 1975-2016 (age standardized stimate): 
Both sexes, 2016. Acesso em: 10/06/2023. Disponível em: 
http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/risk_factors/obesity/tablet/atlas.html. 

 

 

O crescimento da obesidade, principalmente entre as populações de 

baixa renda, aponta para a necessidade de compreender esse fenômeno não apenas 

como uma condição de saúde, mas, como uma condição social (Oliveira, 2013). A 

impossibilidade de optar por de alimentos saudáveis com maior valor para o 

consumidor final agregado, a falta de segurança pública e de espaços para a prática 

de atividade física, o tempo escasso por grandes deslocamentos e jornadas de 

trabalho exaustivas, o lazer sedentário, a ansiedade das preocupações diárias, tudo 

isso pode compor uma condição de vida propicia ao acúmulo de gordura corporal. 

Dentro de uma compreensão psicológica de “comportamento alimentar”, 

Diez Garcia, (1997), explora a forma como o indivíduo interpreta o ato de comer e 

como seleciona suas escolhas alimentares, não apenas enquanto um ser individual, 

mas diante da sociedade, nas relações com o outro. Também para Duboys de 

Labarre, (2001) a forma de se alimentar é a expressão da relação que o indivíduo 

estabelece consigo mesmo e com outros.  

Dados socioeconômicos demonstram que a obesidade se apresenta 

significativamente com taxas mais altas entre os grupos mais desfavorecidos 

(Darmon; Drewnowski, 2008; Drewnowski; Specter, 2004). Os membros da sociedade 

que se encontram em situação de carência de suas necessidades, que enfrentam a 

pobreza e restrições sociais, estão expostos à eventos estressores crônicos que 

podem favorecer a busca por prazeres alimentares alterando, ao longo do tempo, tais 
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práticas comportamentais (Greeno; Wing, 1994; Yau; Potenza, 2013). “Sistemas 

Hedônicos de Hiperfagia” é como o Ministério da Saúde, associado à Organização 

Pan-Americana de Saúde define o uso de alimentos para suportar os problemas 

emocionais ocasionados na vida adulta, em seu relatório Perspectivas e Desafios no 

Cuidado às Pessoas com Obesidade no SUS  (BRASIL, 2014b, p. 21). Ao olhar para 

a obesidade diante de uma perspectiva social o Ministério da saúde define que:  

 

Comer em reposta ao estresse, às frustrações, à solidão, à ansiedade, à 
raiva, ao desgosto, ao medo, à gratidão, comer como diversão e tudo que 
possa significar desinibição, com escolhas de alimentos de alta palatabilidade 
são preferenciais nos sistemas hedônicos de hiperfagia, com alta densidade 
calórica e que geram conforto (BRASIL, 2014b, p. 21). 
 

Assim, torna-se possível pensar por um lado que pessoas que estejam 

enfrentando situações de pobreza e que tenham suas necessidades mais básicas 

negligenciadas possam encontrar na alimentação formas de adquirir prazer 

associadas ao aumento do consumo de alimentos mais palatáveis (Adam; Epel, 2007; 

Tryon et al., 2013). Com o acesso das famílias em situação de pobreza a alimentos 

que promovem satisfação, mas que nutricionalmente não fornecem o necessário à 

saúde de todos, ocorre o aumento da obesidade não apenas entre adultos, mas 

também entre crianças e adolescentes que optam preferencialmente por tais 

alimentos mais palatáveis (Cartwright et al., 2003). Ao analisar se a classe social de 

um indivíduo pode influenciar a qualidade das escolhas alimentares dele Darmon; 

Drewnowski, (2008), apontam para o alto risco que indivíduos de baixo nível 

socioeconômico possuem para o consumo de dietas menos saudáveis, ingerindo 

menor quantidade de frutas e vegetais e maior quantidade de alimentos com baixo 

teor de fibras e alto teor de gorduras. Através da Tabela de Orçamentos Familiares 

(POF) 2017-2018, podemos perceber como a escolha por alimentos mais calóricos 

está descrita, pois, em sua Avaliação Nutricional da Disponibilidade Domiciliar de 

Alimentos no Brasil, na tabela 2.1 Aquisição Alimentar Domiciliar per Capita Anual, 

por Classes de Rendimento (IBGE, 2020a), está demonstrado que entre a população 

que ganha até R$ 1.908,00 por mês o consumo de cereais e leguminosas, arroz e 

feijão, é de 30,505 kg/anual para 22,252 kg/anual de consumo da população que 

ganha acima de R$ 14.310,00, alimentos esses ricos em carboidratos, enquanto que 

no consumo de hortaliças essa população de menor renda consome 15,479 kg/anual 

contra 44,412 kg/anual do consumo da população de maior renda. Os dados inferem 
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que quem ganha mais consome uma maior variedade de alimentos saudáveis e quem 

ganha menos consome mais alimentos com maior teor calórico, como os carboidratos. 

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde efetuada pelo IBGE (IBGE, 2019), apontam 

para maior prevalência de obesidade entre mulheres na faixa entre 40 e 59 anos, 

conforme demonstrado na tabela 1 abaixo, no entanto, o total de homens e mulheres 

nessa faixa de idade acometidos pelo excesso de peso chega a 70,3% da população 

brasileira.  

 

Tabela 1 - IBGE – Pessoas de 18 anos ou mais de idade com excesso de peso ou obesidade 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde 
 

 

A Agência IBGE Notícias ainda divulgou que o aumento da obesidade 

entre os anos de 2002/2003 e o ano de 2019, entre pessoas com 20 anos ou mais, 

passou de 12,2% para 26,8%. Quanto ao total de pessoas que enfrentam os 

problemas do excesso de peso, sobrepeso e obesidade o percentual passou de 43,3% 

nos anos 2002/2003 para 61,7% da população adulta brasileira. Entre os adolescentes 

com idades entre 15 e 17 anos os resultados indicaram que um em cada 5 

adolescentes estavam com excesso de peso (IBGE, 2020b). 

A população de baixa renda tem a sua disposição vários produtos 

baratos e pobres em nutrientes, porém que cabem dentro de suas rendas mensais. 

Conforme descrito por Henriques et al., (2018, p. 4144),  nota-se que:  

 

[...] os principais condicionantes da obesidade em crianças são a ingestão de 
produtos pobres em nutrientes e com conteúdo elevado em açúcar e 

 

Tabela 8168 - Pessoas de 18 anos ou mais de idade com excesso de peso ou obesidade, por sexo e 
grupo de idade 

Variável - Pessoas de 18 anos ou mais de idade com excesso de peso (Mil pessoas) 
Brasil 

Ano - 2019 

Grupo de idade 
Sexo 

Homens Mulheres 
25 a 39 anos 13087,492 13729,894 
40 a 59 anos 17533,007 21964,074 
60 anos ou mais 9428,791 12723,758 
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gorduras, a ingestão regular de bebidas açucaradas e atividade física 
insuficiente. 

 

A formação de hábitos alimentares e de saúde desfavoráveis desde a 

infância culmina no crescimento dos problemas do ganho de peso e da obesidade 

entre a população, sendo que suas consequências acabam por onerar o sistema de 

saúde. Como informado mais acima, do gasto de R$ 3,45 bilhões do SUS com a 

obesidade, hipertensão e diabetes, 58,8% foram direcionados para medicamentos, 

34,6% para internações, e 6,6% para atendimentos e procedimentos ambulatórias. É 

relevante destacar que as mulheres são responsáveis por 56% dos custos gastos com 

essa condição de saúde, e que 70% destes foram custos direcionados à população 

entre 20 e 69 anos de idade, indicando que as consequências dessa condição de 

saúde podem ser notadas mesmo em jovens adultos (Nilson et al., 2019). 

Muitas são as formas de intervenções quando o assunto é a obesidade. 

O governo tem atuado, ao longo dos anos, através de diversas normativas do 

Ministério da Saúde. A partir de 2006, com a Política Nacional de Atenção Básica 

PNAB, atualizada pela Portaria MS/GM nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, a Atenção 

Básica aproxima o cidadão do acesso a saúde. Com a criação da “Atenção Básica” 

ou “Atenção Primária à Saúde”, que são termos equivalentes, a população passa a 

contar com um “local privilegiado para a realização de ações de promoção da saúde 

para indivíduos, famílias e comunidades” (BRASIL, 2014b, p. 37). No entanto, os 

resultados relacionados a obesidade ainda são modestos, principalmente, se 

relacionados à eficácia na manutenção da perda de peso a longo prazo (Dias et al., 

2017; Oliveira, 2013). A baixa eficácia dos tratamentos para a obesidade pode ser 

atribuída a complexidade da formação desse fenômeno. Sua etiologia é considerada 

multifatorial e composta por fatores genéticos, ambientais e socioculturais (BRAGA et 

al., 2020). Somam-se ainda, componentes neuroendócrinos e psicossociais dessa 

doença (Karasu, 2012; Luiz et al., 2005). Uma maior compreensão desses múltiplos 

fatores amplia a chance de serem implementados tratamentos mais eficazes e que 

contemplem as características sociais, culturais, econômicas e alimentares de cada 

indivíduo e de sua comunidade.  

O modelo de CD oferece uma estrutura longitudinal para a compreensão 

da obesidade que “elucida como o acúmulo de fatores de risco, entre e dentro das 

esferas biopsicossociais e fases do desenvolvimento, pode levar os indivíduos à 
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obesidade” (Smith et al., 2018, p. 271), desta forma aspectos que anteriormente eram 

considerados de forma distinta passam a integrar um modelo em que o acúmulo dos 

fatores de risco pode propagar os efeitos a jusante (Smith et al., 2018; St George et 

al., 2019). Através dos modelos de CD torna-se possível encontrar oportunidades 

mais favoráveis para a prevenção da obesidade com ações que atinjam os riscos 

específicos e propiciem o fortalecimento dos fatores de proteção, promovendo o efeito 

de cascatas positivas ou interrompendo cascatas negativas (St George et al., 2019).  

O contexto no qual a pessoa está inserida, sua cultura, seus valores, sua 

situação econômica, social e de saúde compõem a formação das características do 

território de abrangência da Unidade de Saúde local. Um profissional inserido nesse 

ambiente deve estar apto a enxergar não apenas o paciente e suas doenças, mas, a 

formação estrutural dos problemas do indivíduo e da comunidade (Ferreira; Barros; 

Bagni, 2018). Para as autoras até mesmo as ações de saúde necessitam ser 

adaptadas a cada território a fim de possibilitar melhores respostas da comunidade, 

compreendendo que: 

 

O olhar para o território, em sua complexidade e dinamicidade, abre 
possibilidades para o planejamento e desenvolvimento de práticas em saúde, 
com base no cotidiano, mais adequadas às singularidades da vida e mais 
próximas da produção social dos problemas de saúde coletiva. Além disso, a 
aproximação com a realidade da população permite ao profissional 
compreender que doenças e agravos à saúde não se distribuem 
homogeneamente nem respondem, em qualquer situação, as mesmas ações 
(Barros et al., 2013 apud Ferreira; Barros; Bagni, 2018, p. 106).  

 

 

Nas Unidades de Saúde, os estudos de Braga et al., (2020), indicaram 

que a participação do enfermeiro junto à comunidade, nos serviços de Atenção 

Primária, tem apresentado grande eficácia, auxiliando no controle e perda de peso, 

assim como, na melhora dos hábitos alimentares e da prática de atividade física, 

impactando a vida de toda a família. No entanto, tais profissionais têm também a 

percepção de dificuldades e limitações em sua atuação junto a esses pacientes com 

problemas de sobrepeso e obesidade. 

Em pesquisa fenomenológica realizada com 12 enfermeiros da AB de 

uma cidade de Minas Gerais os relatos são de resistência dos pacientes à mudança 

de comportamento, dificultando melhores resultados frente a obesidade, além de 

limitações impostas pelo próprio serviço e pela equipe de saúde (Braga et al., 2020). 
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Assim equipes que possam contar com outros profissionais de saúde, tais como, 

nutricionistas e psicólogos, terão visões mais amplas de suas comunidades e de seus 

cidadãos permitindo uma atuação que contemple mais aspectos da constituição da 

obesidade em cada comunidade. 

O olhar sobre a infância e a adolescência de nossa atualidade necessita 

ser ainda mais perspicaz, considerando que estamos criando padrões de 

comportamentos infantis associados ao uso excessivo de tecnologias. Para 

Wanderley Júnior et al. (2022) o aumento do tempo gasto com telas caminha lado a 

lado com o baixo nível de atividades físicas praticado por crianças, principalmente as 

atividades físicas consideradas moderadas a vigorosas.   

Entre populações em situação de risco a vulnerabilidade social, a 

violência encontrada nas ruas, a falta de infraestrutura, a poluição de ambientes 

comunitários, a falta de saneamento são fatores que também favorecem 

comportamentos sedentários entre crianças e adolescentes. Para Siqueira et al., 

(2009, p. 255) ao citar tal fenômeno, eles descrevem que: 

 

Em comunidades pobres e conglomerados urbanos, a ausência de espaços 
recreativos comunitários pode estimular o sedentarismo infantil. A violência 
urbana crescente também estaria envolvida na retenção da criança no 
ambiente doméstico, quase sempre com reduzido espaço para exercer 
atividades recreativas. 
 

 

Em pesquisa realizada em 2009, em uma Unidade de Saúde da Família, 

dentro de uma favela nordestina, Siqueira et al., (2009) encontraram 13% de 

frequência de sobrepeso/obesidade dentre as 508 crianças pesquisadas, sendo que 

a ingestão calórica dessas crianças foi considerada excessiva, apresentando 

consumo de refrescos artificiais açucarados e comportamentos sedentários. 

Diante do aumento da prevalência mundial da obesidade e da 

complexidade de sua formação multifatorial, mudanças na prestação dos cuidados de 

saúde necessitam ser avaliadas, discutidas e implementadas, pelas equipes da AB, 

incluindo a necessidade de ampliação das equipes de tratamento interdisciplinares. 

Tais mudanças acabam por direcionar os profissionais da AB para a educação em 

saúde e para uma educação que viabilize o ensino à população de atitudes e práticas 

de saúde eficazes também quanto a obesidade (Dietz let al., 2015). Dessa forma, 

aparece então, a necessidade de educar profissionais que eduquem a comunidade. 
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2.1 OBESIDADE INFANTIL 

 

 Assim como ocorre nos adultos, a obesidade em crianças se dá através 

do acúmulo de gordura corporal e está associado ao baixo gasto energético e ao 

consumo excessivo de alimentos (Campos, 2015; Feldmann et al., 2009; Freitas et al., 

2014). O excesso de peso adquirido durante a Infância é um fator que predispõe o 

indivíduo à obesidade durante toda a vida (Kartiosuo et al., 2019; Luiz et al., 2005). 

Outros fatores alertam para consequências futuras e o início precoce de doenças 

crônicas, tais como o diabetes, a ocorrência de maior número de problemas 

respiratórios, o aumento do risco de fraturas e outros agravos osteoarticulares, 

aumento nos marcadores precoces de doenças cardiovasculares, a hipertensão 

arterial sistêmica, cânceres e efeitos psicológicos, como baixa autoestima, isolamento 

social e transtornos alimentares, dentre outros (BRASIL, 2022a). As consequências 

psicossociais que muitas vezes terminam em abandono escolar, também alertam para 

o problema. Por isso a preocupação no cuidado precoce de crianças com sobrepeso 

ou obesidade (Abarca-Gómez et al., 2017). 

Alunos com excesso de peso lidam com a depreciação da própria 

imagem física e discriminação por parte das pessoas de sua convivência, sendo que 

tal fato gera insegurança na interação com outras crianças e promove o 

desenvolvimento de uma baixa autoestima, gerando comprometimento no 

desenvolvimento das competências sociais (Feldmann et al., 2009; Linhares et al., 

2016; Luiz et al., 2005). Dentro da perspectiva do modelo de CD a baixa autoestima, 

o consumo de alimentos açucarados e falta de sono atuariam como processos que se 

associam a longo prazo, sendo que, em um exemplo, a baixa autoestima induziria ao 

consumo de alimentos açucarados que prejudicariam a qualidade do sono, fatos que 

promoveriam a obesidade (Smith et al., 2018). 

Mas a obesidade infantil apresenta outras consequências a curto prazo, 

ela está associada a maior chance de morte prematura (Marseglia et al., 2015) e, 

assim como nos adultos, a síndrome metabólica, que inclui resistência à 

insulina/glicemia elevada, hipertensão, adiposidade abdominal e dislipidemia, também 

podem ser observadas em crianças, tanto quanto, distúrbios endócrinos que podem 

favorecer a infertilidade em meninas e a apneia do sono é de 4 a 6 vezes maior entre 

adolescentes com obesidade, fato que implica na má qualidade do sono (GURNANI; 

BIRKEN; HAMILTON, 2015).  
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Em um estudo que avaliou o aumento da obesidade em crianças entre 

os anos de 1975 e 2016, Abarca-Gómez et al., (2017) apontam que durante esse 

período houve aumento dos índices de obesidade infantil, principalmente em alguns 

países asiáticos, apesar das maiores preocupações mundiais ainda serem com a 

desnutrição. No entanto, a estimativa foi de que por volta de 2020 os índices de 

obesidade ultrapassariam os índices de desnutrição. Segundo a OMS (WHO, 2021b), 

a prevalência global de obesidade em crianças de 5 a 19 anos saiu de 2,9% no ano 

2000 para 6,8% no ano de 2016. Desta forma, essa organização desenvolveu uma 

diretriz científica para o manejo da obesidade em adolescentes a ser implementada 

na Atenção Primária. Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

- SISVAN (BRASIL, 2022c), em dezembro de 2022, de 14.670 crianças brasileiras 

entre 5 e 10 anos de idade que foram avaliadas, 12,49% apresentaram peso elevado 

para a idade, enquanto 3,08% das crianças apresentaram peso muito abaixo ou 

abaixo para a idade. O ambiente escolar acolhe a essas crianças por várias horas 

durante a semana letiva. Ele se torna um lugar privilegiado para as ações de promoção 

de saúde, pois a criança já está aberta para o aprendizado e possui maior facilidade 

para introjetar mudanças no estilo de vida, como a introdução de atividades físicas 

diárias em sua rotina e de padrões de consumo mais saudáveis (Rech et al., 2016). 

Os dados de 2019, apresentados pelo Atlas da Obesidade Infantil no Brasil, referem-

se a excesso de peso em 18,9% das crianças menores de 2 anos, 14,3% das crianças 

entre 2 e 4 anos e 29,3% das crianças entre 4 e 9 anos, já os percentuais de obesidade 

são de 7,9% entre as crianças menores de 2 anos, 6,5% entre as crianças de 2 a 4 

anos e de 13,2% entre as crianças de 4 a 9 anos. O total de crianças avaliadas foi de 

9.198.817 crianças em todo território nacional (BRASIL, 2019).  

Em uma revisão de escopo sobre comportamento sedentário e atividade 

física em crianças pré-escolares, Wanderley Júnior et al., (2022) sugere às escolas, 

destinadas a crianças em idade pré-escolar, que promovam alterações do espaço 

físico para contribuir com atividades fisicamente mais ativas durante o recreio, 

momento de intervalo entre as aulas e que esses espaços também contemplem uma 

atenção especial para as meninas e promovam estímulos a brincadeiras mais ativas 

também para esse grupo. Outra necessidade seria diminuir o tempo sentado na sala 

de aula por mais períodos de atividades de maior gasto energético e até mesmo a 

“substituição por atividades sedentárias mais qualificadas, como jogos de tabuleiro e 

contação de histórias” (Wanderley Júnior et al., 2022, p.7). Ainda será necessário 
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contar com o apoio social, através da participação dos pais e/ou responsáveis em 

atividades físicas com os filhos que poderá estimular a adoção de estilos de vida mais 

saudáveis e ativos nas crianças. No entanto, a sociedade não está preparada para 

lidar com o problema da obesidade de uma forma construtiva, assertiva e acolhedora. 

Para (Feldmann et al., 2009, p. 231): 

 

Uma das conclusões mais importante é a falta de preparo dos pais e da 
escola para lidar com a obesidade e autoestima das crianças.  Os educadores 
não conhecem a importância de pequenas atitudes na formação do 
autoconceito, da autoestima das crianças que estão estruturando a sua base 
“personológica” para enfrentar a vida adulta. 

 

 

A obesidade não é apenas um comportamento de escolhas conscientes 

da alimentação a ser ingerida, mas, em grande parte é o resultado de respostas 

automáticas e incontroláveis a estímulos ambientais, por isso, a necessidade de 

deixar ao alcance das crianças alimentos saudáveis, diminuindo a oferta de 

alimentação inadequada e torna-se urgente que os governantes de nossos países 

estabeleçam regulamentação para a propaganda de alimentos industrializados que 

criam insalubres perspectivas alimentares (Monteiro, 2009). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(BRASIL, 2015), em sua Pesquisa Nacional de Saúde, 2013, nas tabelas de 

Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas, encontra-se no 

Ciclo de Vida o resultado de praticamente um terço das crianças com menos de dois 

anos de idade consumindo refrigerantes e sucos artificiais contendo açúcar, e mais 

de 60% consumindo biscoitos e bolos (Henriques et al., 2018). Os registros de 

obesidade e sobrepeso entre crianças tornaram-se alarmantes e, segundo a Pesquisa 

de Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) do IBGE, o número de crianças acima 

do peso no país aumentou significativamente, principalmente na faixa etária entre 5 e 

9 anos de idade, quando o número de meninos acima do peso mais que dobrou entre 

os anos de 1989 e 2009. A porcentagem de meninos com obesidade passou de 15% 

para 34,8%, e no número total de crianças com obesidade ocorreu um aumento de 

mais de 300% no mesmo grupo etário, que saiu de 4,1% em 1989 para 16,6% em 

2008-2009 (IBGE, 2010).  
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A tabela abaixo) aponta para os dados do IBGE quanto ao sobrepeso de 

crianças entre 13 e 17 anos, pesquisa efetuada no ano de 2015. 

 
 

Tabela 2 - IBGE – Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos com sobrepeso. 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - Tabela 6366 - Percentual de escolares com 
idade de 13 a 17 anos, distribuído pelo estado nutricional, por sexo e grupo de idade do escolar. 
Sobrepeso. 
Notas: Os indicadores de estado nutricional foram calculados de acordo com as recomendações da 
OMS para avaliação do perfil antropométrico nutricional de adultos e adolescentes, conforme detalhado 
na Nota técnica 01/2021 da Pesquisa IBGE. 

 
 
O aumento do consumo de alimentos de baixo valor nutricional, 

ultraprocessados e ricos em açúcares, gordura e sal é observado com maior 

frequência entre crianças com obesidade. Para Nilson et al., (2019, p. 4): 

 

As dietas inadequadas, com baixo consumo de cereais, frutas, hortaliças e 
excesso de nutrientes críticos, estão entre os principais fatores de risco para 
DCNTs na América Latina, incluindo o Brasil. Esses fatores dietéticos estão 
diretamente associados ao crescimento do consumo de ultraprocessados: de 
2000 a 2013, o volume comercializado cresceu 43,7% em todo o mundo e 
48% na América Latina (33), junto com o consumo de sal, açúcar, óleos e 
gorduras. Para o enfrentamento dessa situação, são exigidas múltiplas 
políticas. 

O aumento do consumo de alimentos facilmente palatáveis, ricos em 

gorduras e açucares, é principalmente observado entre crianças e adolescentes. Para 

(Pecoraro et al., 2004, p. 3754) o termo confort food (comida reconfortante) está 

associado a alimentos facilmente encontrados, que são altamente palatáveis, 

“palatable food” (Maniam; Morris, 2012, p.97) e muito energéticos, tais como, “sorvete 

ou macarrão com queijo”, alimentos que apresentam altos teores de açúcares e 

IBGE  
Estado nutricional definido pelo índice de massa corporal (IMC) - SOBREPESO 

Variável - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos, distribuído pelo estado 
nutricional (%) 

Grupo de idade - 13 a 17 anos, ambos os sexos 
Ano - 2015 

Grande Região Percentual 
Norte 15,1 

Nordeste 14,1 
Sudeste 16,5 

Sul 18,1 
Centro-Oeste 16,8 
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gorduras, mas que supostamente amenizariam o sofrimento psicológico, reduzindo 

sintomas de estresse e ansiedade (Pecoraro et al., 2004, p. 3754). Em um exemplo 

sobre isso, Pecoraro et al., (2004, p. 3761) cita um estudo experimental efetuado com 

mulheres no qual se observou “uma relação entre humor negativo e ingestão de doces 

...”, e “aumento da ingestão palatável apenas nos dias em que o estresse foi induzido 

experimentalmente”. Ao mesmo tempo, observou-se dados que indicam aumento na 

incidência de estresse crônico e de transtornos de ansiedade e humor entre indivíduos 

que consomem alimentos altamente energéticos (Pecoraro et al., 2004; Simon; Von 

Korff, 2006), sendo aqui, o alimento um gerador de condições emocionais negativas. 

Ampliando o pensamento científico a fim de compreender tais relações, observa-se 

que a formação de um ciclo em que alimentos altamente palatáveis possam gerar 

condições emocionais negativas, associada ao fato de pessoas que possuem 

transtornos de ansiedade e humor e altos níveis de estresse buscam por comidas 

mais reconfortantes e ricas em açucares e gorduras, é possível supor que ambos os 

eventos componham um terceiro evento que torna-se semelhante a dependência do 

uso de substancias químicas, no qual os excessos alimentares, causariam mudanças 

neurológicas nos indivíduos tornando-os física e psicologicamente dependentes 

desses alimentos, principalmente os ricos em gorduras e açúcares (Barry; Clarke; 

Petry, 2009; Davis, 2013; Pecoraro et al., 2004). 

Outro fator de importante relevância a ser considerado entre as crianças 

e adolescentes é o uso de tecnologias e o tempo gasto diante de telas de televisão. 

Em estudo apresentado por Siqueira et al., (2009) observou-se que o tempo de uso 

de telas entre crianças do grupo de sobrepeso era de três ou mais horas/dia em 72% 

da amostra. As mudanças no estilo de vida que conduziram a população a tornar-se 

menos ativa também podem estar associadas ao desenvolvimento tecnológico e as 

facilidades e confortos proporcionados por ele. Visto a forma como crianças e 

adolescentes costumam aderir facilmente as novas tecnologias, estudos começam a 

indicar que as atividades mais sedentárias, relacionadas ao uso dessas tecnologias, 

acabam por favorecer o aumento do número de crianças e adolescentes com 

problemas de obesidade (Campos, 2015). Ainda para Campos (2015), há de se 

considerar que a obesidade também pode ser um determinante para o baixo gasto 

energético sendo que não apenas o comportamento sedentário seria uma causa da 

obesidade, como também a obesidade favoreceria o comportamento sedentário de 

crianças. 
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A tabela abaixo apresenta registros do IBGE, no ano de 2015, referentes 

a obesidade de adolescentes com idade entre 13 e 17 anos, (conforme a Tabela 3), 

abaixo: 

 

Tabela 3 - IBGE – Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos com obesidade. 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - Tabela 6366 - Percentual de escolares com 
idade de 13 a 17 anos, distribuído pelo estado nutricional, por sexo e grupo de idade do escolar. 
Obesidade. 
Notas: Os indicadores de estado nutricional foram calculados de acordo com as recomendações da 
OMS para avaliação do perfil antropométrico nutricional de adultos e adolescentes, conforme detalhado 
na Nota técnica 01/2021 da Pesquisa IBGE. 
 

 

Com o aumento do comportamento sedentário e a sua relação com o 

baixo gasto energético e o aumento do peso corporal as preocupações com o estilo 

de vida das crianças tem aumentado. Em pesquisa com crianças de 5 a 9 nos de 

idade Siqueira et al., (2009) observou que entre as crianças com problema de 

sobrepeso e obesidade 74% da amostra tinha um estilo de vida sedentário contra 52% 

de comportamento sedentário na amostra de crianças sem problemas de obesidade. 

Assim, fica exposto que “a atividade física pode influenciar mais do que a dieta na 

redução de gordura corporal em crianças”, tornando-se uma importante estratégia de 

promoção de saúde a ser implementada. 

Visto que o sobrepeso e a obesidade estão diretamente relacionados ao 

estilo de vida adotado por cada pessoa, promover a adoção de hábitos saudáveis e 

maior qualidade de vida desde a infância é uma ação de grande importância. Desta 

forma, a implementação de políticas públicas, que atendam as demandas coletivas e 

trabalhem a educação alimentar e as práticas de atividade física, precisa ser efetuada 

IBGE 
Estado nutricional definido pelo índice de massa corporal (IMC) - Obesidade 

Variável - Percentual de escolares com idade de 13 a 17 anos, distribuído pelo estado 
nutricional (%) 

Grupo de idade - 13 a 17 anos, ambos os sexos 
Ano - 2015 

Grande Região  PERCENTUAL 
Norte 6,1 

Nordeste 6,4 
Sudeste 8,3 

Sul 10,2 
Centro-Oeste 8,1 
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o mais breve possível (Rech et al., 2016). Profissionais de saúde devem ser 

preparados e educados para a educação da comunidade e para ações mais 

estimulantes e efetivas de atuação frente a obesidade. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A OBESIDADE 

 

No Brasil, o SUS vem implementando políticas de saúde voltadas para 

os cuidados e prevenção do sobrepeso e da obesidade desde a virada do milênio, 

sendo o Ministério da Saúde o principal propositor dessas ações (Dias et al., 2017). 

Espera-se que através dos princípios e diretrizes da universalidade, equidade, 

regionalização, hierarquização e integralidade da atenção à saúde, o SUS possa 

implementar um conjunto de cuidados que promovam a atenção integral à saúde de 

pessoas com sobrepeso e obesidade (BRASIL, 2014a). 

Alinhado-se as diretrizes internacionais o governo brasileiro lança um 

olhar para as colocações da UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 

considerando os seus ODS — Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do milênio, 

e alinhando suas políticas públicas aos temas de maior importância com os quais 

meninas e meninos garantem direitos a “sobreviver, prosperar e desenvolver 

plenamente seu potencial: alimentação, cuidados de saúde, água potável, educação 

e combate à pobreza” (Christoffel et al., 2020, p. 3). 

No que tange a prevenção do sobrepeso e da obesidade e a promoção 

de hábitos de vida saudáveis que protejam a população do excesso de peso, dentro 

âmbito do SUS, ações de promoção da alimentação adequada e saudável e ações 

que favoreçam a pratica de atividade física, estão alicerçadas pelas estratégias 

governamentais do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014a), Guia 

Alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos (BRASIL, 2021a) e Guia de 

Atividade Física para a População Brasileira (BRASIL, 2021b). O Programa Academia 

da Saúde (PAS) integra a da rede de Atenção Primária à Saúde e amplia os recursos 

de prevenção do excesso de peso como uma estratégia de promoção da saúde e 

produção do cuidado. Em notícias publicada pelo governo, em 02 de fevereiro de 

2022, o Ministério da Saúde anunciou  existir 1.579 polos do PAS (BRASIL, 2022a). 

Também pertencem as estratégias governamentais as ações de Vigilância Alimentar 

e Nutricional. Com a avaliação do estado nutricional e consumo alimentar dos 

usuários, a ação possibilita identificar as pessoas com sobrepeso e obesidade e 

favorece o encaminhamento dessas pessoas para o tratamento que se inicia na AB. 

Historicamente a PNAN, formulada em 1999 e revista em 2012, trouxe 

diretrizes para a execução de ações de prevenção e tratamento da obesidade e do 
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sobrepeso a serem implementadas no SUS (Dias et al., 2017). Desde sua 

promulgação grandes foram os avanços para a área de alimentação e nutrição no 

Brasil (Ferreira; Barros; Bagni, 2018). A partir da criação do PNAN, Rech et al. (2016, 

p. 197), apontam que muitas outras estratégias foram desenvolvidas, como a:  

 

Estratégia Global para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde”, que 
tem como principais objetivos: estabelecer um conjunto de orientações e 
recomendações para políticas e ações nas áreas da saúde, agricultura e 
desenvolvimento social; recomendar ações sobre as escolhas alimentares 
mais saudáveis dos indivíduos e ainda prever ações de caráter regulatório, 
fiscal ou legislativo, que modifiquem o ambiente de modo a tornar essas 
escolhas factíveis. 
 

 

O Programa Fome Zero, de 2003, é criado no intuito de garantir 

alimentação adequada à sobrevivência e a saúde das populações carentes (Rech et 

al., 2016), e em 2006 a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - SISAN, organiza e direciona ações de diversos ministérios por cuidar da 

alimentação desde sua produção até o consumo final. Tal órgão governamental, lança 

um olhar de cuidado tanto para os problemas de desnutrição gerada por falta de 

alimentos como para a obesidade, principalmente das classes desfavorecidas, que 

também apresentam características de avitaminose e desnutrição (Dias et al., 2017). 

Ainda no âmbito da promoção da alimentação adequada e saudável, destaca-se 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) que pretende estimular a promoção 

do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois 

anos (BRASIL, 2013), tal estratégia alinha-se a prevenção do excesso de peso infantil 

(Marseglia et al., 2015).  

O aumento dos índices de sobrepeso e obesidade em crianças e 

adolescentes em idade escolar tornou-se crescente nas últimas décadas e resultou 

na ação do governo brasileiro que em 2007 promulga o Programa Saúde na Escola - 

PSE, com a finalidade de prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças e 

adolescentes de cinco a dezenove anos no ambiente escolar (Rech et al., 2016). As 

ações fomentadas pelo programa contemplam a promoção da alimentação adequada 

e saudável e prevenção da obesidade infantil, tanto quanto a promoção de práticas 

de atividade física. 

As Políticas Públicas orientadas para o cuidado das pessoas que 

enfrentam a obesidade e o sobrepeso necessitam serem sistematizadas, a fim de 
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promover ações programadas para esse público que estejam direcionadas aos temas 

da alimentação saudável, da prática da atividade física, da avaliação antropométrica, 

(Braga et al., 2020) da adoção de hábitos saudáveis (Freitas et al., 2014) e da 

aprendizagem de competências psicossociais (Luiz et al., 2005), buscando agir diante 

dos múltiplos fatores associados à sua formação. 

A preocupação do governo brasileiro com uma alimentação saudável, 

surge não apenas para sanar os antigos índices de desnutrição causados pela 

pobreza extrema. Mais atualmente eles ampliaram tais preocupações contemplando 

outras condições de saúde relacionadas a alimentação. Para o Ministério da Saúde: 

 

A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve 
a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a 
uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do 
indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares 
especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de 
gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica 
em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, 
equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em práticas produtivas adequadas 
e sustentáveis. (BRASIL, 2014a, p.8) 

 

 

A realidade da condição de vida de crianças e adolescentes das mais 

diversas classes sociais precisam ser consideradas ao se formular e implementar 

políticas públicas voltadas para as repercussões da obesidade. Dentre as populações 

mais carentes, aquelas que residem em áreas de risco, como as favelas, enfrentam 

problemas estruturais que comprometem a prática de atividade física devido aos 

problemas a serem enfrentados. Para Siqueira et al. (2009), o baixo gasto energético 

de crianças de uma comunidade carente pode ser explicado considerando o ambiente 

doméstico como lugar de segurança familiar, no qual o confinamento em espaços 

reduzidos para a prática de atividades mais energéticas colabora para práticas mais 

sedentárias, sendo a violência urbana e a falta de infraestrutura dessas localidades 

também responsáveis pelo aumento da obesidade infantil. 

Desde sua primeira publicação em 2006 o Guia Alimentar para a 

População Brasileira surgiu como uma estratégia da PNAN para a implementação de 

diretrizes da promoção de uma alimentação adequada e saudável (BRASIL, 2014a). 

A partir da revisão do Guia Alimentar para a População Brasileira, 2014, grandes 

avanços foram alcançados na promoção da alimentação saudável, com a ampliação 

de ações intersetoriais que passaram a repercutir sobre os determinantes da saúde e 
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nutrição da população brasileira. No entanto, a porcentagem de pessoas com 

obesidade continua aumentando em nossa população e medidas que promovam 

escolhas alimentares mais saudáveis e incentivem a prática de atividades físicas 

tornam-se fundamentais a fim de deterem o crescimento das DCNTs e o avanço de 

outras consequências da obesidade (Nilson et al., 2019).  

As políticas de segurança alimentar e nutricional compõem o grande 

espectro das políticas de Promoção de Saúde. O Guia Alimentar para População 

Brasileira apresenta duas grandes preocupações governamentais, que são a:  

 

[...] formulação de políticas e ações destinadas a prevenir carências 
nutricionais específicas (como a de proteínas, vitaminas e minerais) e 
doenças cardiovasculares associadas ao consumo excessivo de sódio ou de 
gorduras de origem animal (BRASIL, 2014a, p. 16). 
 

 

A promoção da alimentação adequada e saudável acaba por dialogar 

com a PNSAN, Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional, principalmente 

ao vidar não apenas a parte nutricional da alimentação, como também fatores 

cultarais, econômicos e sociais. Como parte integrante da Promoção de Saúde, para 

Dias et al., (2017, p. 5) ela:  

 

[...] abarca medidas de incentivo, apoio e proteção, que visam difundir 
informações, facilitar e proteger a adesão a práticas alimentares saudáveis 
(Brasil, 2006, 2013, 2014, apud Dias et al., 2017), como a rotulagem 
nutricional obrigatória, os guias alimentares e a regulamentação da 
publicidade de alimentos (Brasil, 2006, 2013, 2014 apud Dias et al., 2017). 
 

 

A construção de tais políticas públicas de saúde e a promoção de maior 

efetividade nos cuidados dessa condição de saúde, a obesidade, necessitam de 

respaldos científicos de saúde, da economia, da ética social, a fim de fortalecer os 

processos decisórios governamentais para que não favoreçam apenas indústrias, mas 

em primeiro lugar, os interesses da saúde pública. Segundo a visão de Nilson et al., 

(2019, p.5), as evidências econômicas somadas as evidências epidemiológicas são 

importantes para fortalecer a implementação de políticas mais “custo-efetivas”, que 

além de atender aos compromissos globais de nutrição também promovam o 

enfrentamento dessa dupla carga de má nutrição: a fome e a obesidade.  
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No entanto, há de se considerar que as políticas públicas são 

desenvolvidas por órgãos como o SISAN, que possui uma característica de 

comunicação intersetorial, sendo ele a junção de vários ministérios que pensam e 

propõem ações desde a produção até o consumo dos alimentos. Respeitar o interesse 

de todos esses ministérios perpassa pelos interesses de setores, como os da indústria 

alimentícia, que defende veementemente a não regulação do marketing e dos 

ingredientes utilizados no preparo de alimentos industrializados, propondo que o 

indivíduo se torne o principal responsável por controlar seu próprio consumo de 

alimentos e sua prática de atividades físicas. Por outro lado, dentro do SUS, que 

possui características intrasetoriais, o foco da atenção é na promoção de saúde para 

a comunidade e o discurso é de mudança do ambiente obesogênico, necessitando 

para tanto de ações governamentais que regulem publicidade de alimentos, 

quantidade de certos ingredientes e que promova mudanças ambientais e de 

promoção de qualidade de vida (DIAS et al., 2017). 

Através da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da 

Obesidade (BRASIL; Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, 

2014, p. 51), o governo determina que:  

 

Deve prover um conjunto de cuidados que contemplem ações de promoção 
e proteção da saúde, assim como a prevenção, o diagnóstico e o tratamento 
da obesidade e outros agravos à saúde associados a ela, organizados e 
ofertados de forma conjunta pelas três esferas de gestão. As ações neste 
sentido devem contemplar indivíduos, famílias e comunidades e devem 
considerar: as especificidades das diferentes fases do curso da vida, de 
gênero e dos diferentes grupos populacionais, povos e comunidades 
tradicionais. 
  

 

O Ministério da Saúde, através do SUS, é o principal responsável pelas 

ações de prevenção e tratamento da obesidade. Através dos ambientes de AB esses 

serviços são desenvolvidos principalmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades ambulatoriais 

Especializadas, Residências Terapêuticas e outros (Carvalho et al., 2021). Dentro do 

Sistema de Saúde faz-se necessária a definição das competências de cada serviço 

na Rede de Atenção à Saúde, maximizando o sistema de referência e 

contrarreferência (Braga et al., 2020), definindo suas práticas e promovendo uma 

maior eficácia nos resultados para as ações em obesidade. 
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A Política Nacional de Promoção de Saúde, PNaPS, visa maximizar a 

abrangência das ações em saúde, focando suas práticas não apenas nas ações de 

acolhimento individual da população, mas transcendendo essa esfera de acolhimento 

para a coletividade e enxergando a obesidade não apenas sob o ponto de vista da 

doença e tratamento, mas como uma condição de saúde muito mais ampla (Dias et 

al., 2017). Políticas Públicas de estratégia de promoção à saúde também devem 

promover “mudanças na infraestrutura urbana, na escola ou em outros ambientes que 

a criança frequenta” (Siqueira et al., 2009, p. 255). A alimentação adequada e 

saudável e as práticas corporais e de atividade física são prioridades nas ações de 

promoção de saúde da PNaPS (Dias et al., 2017),  assim, identificar a ausência de 

espaços recreativos comunitários em comunidades pobres e conglomerados urbanos, 

e criar condições de práticas de atividades físicas ativas para essas crianças e seus 

cuidadores é um ponto de importância para essas políticas públicas (Siqueira et al., 

2009). 

A criação da RAS, Rede de Atenção à Saúde, e de sua Linha de 

Cuidado, organiza os serviços e as ações das redes primária, secundária e terciária, 

nos cuidados ao indivíduo que enfrenta os problemas do sobrepeso e da obesidade. 

Conforme cita o Manual Instrutivo, Organização Regional da Linha de Cuidado do 

Sobrepeso e da Obesidade na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas, (2014, p.2), isso se deu da seguinte forma: 

 

Em fevereiro de 2013, foi publicada a portaria nº 252/GM/MS que institui a 
Rede de Atenção à Saúde (RAS) das Pessoas com Doenças Crônicas no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), revogada pela portaria nº 
483/GM/MS, de 02 de abril de 2014, que apenas a atualizou. A partir destas 
portarias, foi publicada a Portaria nº 424/GM/MS, de 19 de março de 2013, 
que redefine as diretrizes da organização da prevenção e do tratamento do 
sobrepeso e da obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS. 
Concomitantemente, no âmbito hospitalar, foi publicada a Portaria nº 425 
GM/MS de 19 de março de 2013, que estabelece regulamento técnico, 
normas e critérios para a Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com 
Obesidade, onde a cirurgia bariátrica é custeada pelo Ministério da Saúde. 

 

 

A Linha de Cuidado, passa a estabelecer um pacto que organiza os 

fluxos de referência e contrarreferência das redes primária, secundária e terciária 

oferecendo maior suporte ao usuário do SUS com excesso de peso e obesidade e 

promovendo maior flexibilidade por não estar atrelada apenas a protocolos, mas, 
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também as necessidades dos serviços, proporcionando a seus gestores a 

possibilidade de pactuar fluxos que reorganizem o processo de trabalho a fim de 

facilitar o acesso do usuário aos serviços de sua necessidade (BRASIL, 2014d). 

Outro programa do governo que amplia as estratégias de enfrentamento 

da obesidade nos municípios para além do âmbito do SUS, e que conta com 

envolvimento de gestores, profissionais de saúde, Organismos Internacionais e 

Entidades Profissionais é o PROTEJA. O programa contempla “um conjunto de ações 

essenciais e complementares que, reunidas e implementadas, em nível municipal, 

poderão apoiar a reversão do cenário de obesidade infantil no país” (BRASIL, 2022a, 

p. xx). As letras do programa contemplam as ações mais essenciais da estratégia, 

sendo o P primeiro contato, ações de diagnóstico e cuidado na Atenção Primária à 

Saúde (APS), monitoramento do estado nutricional e dos marcadores de consumo 

alimentar, cuidado multiprofissional individual e coletivo na APS, promover diagnóstico 

de sobrepeso e obesidade e equipar as UBS com balança e estadiômetro (adulto e 

infantil); A letra R versa sobre responsabilização e compromisso, e visa elaborar o 

passo a passo para a implementação do Proteja; a letra O trata da organização e 

gestão do programa se propõem a “incluir no plano municipal de saúde metas de 

prevenção e atenção à obesidade infantil pactuadas nas instâncias formais de gestão 

e controle social do SUS”, promove a articulação intersetorial para a gestão local e se 

apresenta os dados para o Relatório Anual de Gestão; A letra T que se vincula a 

transformação tem o intuito de realizar “ações individuais e coletivas de educação 

alimentar e nutricional e de atividade física na UBS e outros espaços públicos”, dentro 

do ambiente escolar desenvolver ações de educação alimentar e nutricional e de 

atividade física, e promover a realização de atividade física por pelo menos 15 minutos 

diários além das aulas de educação física escolares; A letra E, como citado 

anteriormente, fala sobre educação e formação e sua importância vem de encontro a 

essa dissertação quando evidencia a relevância da qualificação profissional de 

educadores, dos funcionários da APS, incluindo agentes comunitários de saúde, 

assistentes sociais, gerando conhecimento sobre obesidade infantil; A letra J trata da 

janela de comunicação e de informar a sociedade através campanhas governamentais 

veiculadas nos meios de comunicação de massa sobre a obesidade infantil, tanto 

quanto materiais impressos informativos disponibilizados a população; Por fim a letra 

A cuida dos ambientes e visa garantir cantinas escolares saudáveis, criar estratégias 

de comercialização de alimentos saudáveis, promover e apoiar a agricultura urbana, 
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mapear, qualificar e criar espaços para atividade física para a população (BRASIL, 

2022a). 

A participação popular amplia a visão que o Sistema de Saúde tem sobre 

as intervenções na obesidade (Rech et al., 2016). Criados a partir das 

regulamentações da Constituição Federal de 1988 (CF88) os conselhos de políticas 

públicas (Ribeiro; Raichelis, 2012) contam com a participação da população para 

propor, analisar, investigar e exigir que sejam cumpridas tais políticas. Tendo sido os 

conselhos da área da saúde, os primeiros a serem regulamentados, eles representam 

a voz da população dizendo o que está e o que não está sendo efetivo. Dentro de toda 

essa estrutura a atenção primária é de grande importância por ser porta de entrada 

dos usuários do sistema SUS para detectar os problemas relacionados ao sobrepeso, 

obesidade e suas consequências à saúde. 

 

 

3.1 A ATENÇÃO BÁSICA NA OBESIDADE 

 

Lócus estratégico dos primeiros cuidados de saúde dados a população, 

a AB engloba as ações de promoção de saúde e de cuidado integral sendo palco das 

concepções e realizações preventivas e interventivas junto à população, inclusive nas 

questões relacionadas a obesidade (Ferreira; Barros; Bagni, 2018).  

A AB é estruturada para ser a coordenadora do cuidado e a ordenadora 

da rede de atenção à saúde, sendo que, na maioria das vezes, é ela quem primeiro 

acolhe o cidadão que busca por cuidados de saúde e o direciona segundo as suas 

demandas. Cabe a seus profissionais, também, o desafio de comprometer-se com a 

disseminação e propagação da alimentação saudável, organizando e desenvolvendo 

ações que proporcionem oportunidades e escolhas saudáveis dentro da realidade de 

cada comunidade, possibilitando que as desigualdades nesse contexto sejam 

diminuídas (Ferreira; Barros; Bagni, 2018). 

Ao longo dos anos, o modelo da AB foi sendo aprimorado e dentro 

desses ambientes a população é acolhida em suas diversas demandas. No que diz 

respeito aos cuidados com a obesidade, foi em 2008 que o Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família - NASF, passou a contar com o atendimento de nutricionistas, destacados 

para compor a equipe multidisciplinar, valorizando suas avaliações e intervenções 

nutricionais como parte importante dessa ação no controle da obesidade (Carvalho et 
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al., 2021). Importante destacar que, na cidade de Franca/SP, não há nutricionistas 

contratados para as UBS e para os NASF. 

Conhecer o contexto de vida da população local torna-se de grande valia 

para potencializar as ações de promoção de saúde, prevenção e controle da 

obesidade realizadas nas UBS. Identificar as necessidades sociais e de saúde torna-

se importante, pois pessoas em situações de vulnerabilidade social necessitam de 

ações efetivas e urgentes.  Aspectos como vulnerabilidade social e carências sociais 

podem promover consequências a longo prazo para a sociedade e principalmente às 

crianças expostas a essas situações, como descreve  (Christoffel et al., 2020) quando 

considera que crianças expostas as condições adversas de saúde, além de 

enfrentarem o risco de morte, ainda podem apresentar problemas em seu crescimento 

e desenvolvimento físico e mental. A obesidade, encarada como preditora de 

consequências futuras, e diante de um modelo ecológico de CD, deve ser 

compreendida em seus aspectos físicos, individuais, sociais e ambientais para que as 

ações da AB se tornem cada dia mais efetivas. 

Outra importante ação de governança, que pode favorecer resultados 

mais positivos de prevenção e tratamento da obesidade na Atenção Primária à Saúde, 

é a participação popular nessas ações, que se dará por meio dos Conselhos Locais e 

Municipais de Saúde e por meio dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Braga et al., 2020; Rech et al., 2016). 

A AB possui tais características, principalmente dentro do NASF. Assim, 

Rech et al. (2016, p. 198) afirma que:  

 

A implantação de um sistema onde possa ser realizado o diagnóstico para 
adequado mapeamento da situação e das reais necessidades alimentares da 
população, dos mecanismos e das estruturas já disponíveis para ações de 
intervenção, em uma perspectiva de médio e longo prazo, depende do 
estabelecimento de políticas públicas concebidas em uma perspectiva de 
continuidade e com a importante e ativa participação da sociedade. 
 

 

No entanto, há de se considerar que muitos são os desafios das equipes 

de saúde da AB, visto que, a atuação profissional na AB ainda é focada na realização 

de atendimentos individuais e prescritivos que priorizam a grande demanda de 

pessoas. Tal fato, inviabiliza maiores ações de promoção de saúde à comunidade, 

dificulta a avaliação de resultados de alimentação e nutrição nas escolas, compromete 
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a qualidade das informações registradas em prontuários e desmotiva o profissional a 

dedicar-se aos cursos de capacitação profissional proporcionados pelo SUS (Carvalho 

et al., 2021). 

A cidade de Franca, SP, disponibiliza no site da prefeitura informações 

sobre o Projeto Sabor Saudável, que se identifica como um projeto de 

aconselhamento, no entanto, o site descreve o lançamento do projeto com um 

treinamento para professores e pais, com a entrega de material didático e descreve 

também, a formação de um grupo de 90 crianças com problemas de obesidade, que 

no primeiro encontro receberam orientações nutricionais e para prática de atividades 

físicas e foram avaliadas antropometricamente. A publicação, sem data, ainda aponta 

para um percentual de 15,8% de crianças com obesidade dentre as 6.707 crianças 

avaliadas, o que totalizaria aproximadamente 1.060 crianças com problemas de 

obesidade na cidade (Prefeitura Municipal de Franca, 2023).  

Nos cuidados com a obesidade infantil a AB é ferramenta importante nos 

cuidados dessa condição. A promoção de hábitos de vida saudáveis se fortalece 

quando cultivada já na infância. Diante da necessidade de implementar ações que 

tenham efetividade desde a infância nas questões da obesidade, Rech et al., (2016) 

aponta para o fortalecimento das políticas públicas e a criação de ambientes 

favoráveis que consigam atender as demandas da coletividade e que sejam 

estimulantes a adoção de novos hábitos de vida.  

O enfrentamento desse cenário do sobrepeso e da obesidade necessita 

de ações e políticas que proporcionem um ambiente estimulante que ultrapasse a 

educação dada a população e crie espaços para a atividade física e a promoção da 

alimentação saudável (Carvalho et al., 2021). Nesse contexto, o perfil e a atuação dos 

profissionais de saúde passam a ser um fator determinante de sucesso para o 

resultado positivo do trabalho das equipes da AB. A partir do que se espera de um 

profissional destinado ao Programa de Saúde da Família, PSF, pode-se traçar um 

perfil também para os profissionais da rede de AB e esse modelo, segundo Ferreira; 

Schimith; Cáceres (2010, p. 2612), exige profissionais que sejam capazes de: 

 
...atuar com criatividade e senso crítico, mediante uma prática humanizada e 
resolutiva que envolva ações de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde. Também devem planejar, organizar, desenvolver e 
avaliar ações que respondam às necessidades da comunidade atendida, 
articulando os diversos setores envolvidos na promoção de saúde. E para 
que isso aconteça, devem interagir com a comunidade, mobilizando-a e 
estimulando sua participação. 
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As ações direcionadas a prevenção/enfretamento do sobrepeso e da 

obesidade dentro das unidades de AB devem contar com profissionais que possuam 

habilidades clínicas e de relacionamento com a equipe e com a população atendida, 

ele deve estar apto para o estabelecimento de parcerias entre os diversos atores 

envolvidos no processo de enfrentamento da obesidade e deve estar preparado para 

o desenvolvimento do trabalho em equipe (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010). Tal 

profissional deve estar apto para articular sua atuação simultaneamente nas 

dimensões técnico-pedagógica e clínico-assistencial (Ferreira; Barros; Bagni, 2018) 

servindo como fonte de recursos e informações para a população no que concerne à 

prevenção e tratamento de agravos e doenças e ainda estar apto para “manejar as 

situações adversas, seja no acesso às ações da atenção básica de saúde, no acesso 

aos demais níveis de complexidade, na manutenção estrutural de equipamentos e no 

manejo de recursos disponíveis para a prática em saúde” (Ferreira; Schimith; Cáceres, 

2010, p. 2612). A AB necessita, assim, de um profissional preparado, de visão ampla 

e com habilidades para a implementação das estratégias governamentais. 

Para tanto, a capacitação dos profissionais de saúde da AB envolvidos 

com a promoção de saúde e o manejo da obesidade torna-se um caminho possível 

para ações mais efetivas, podendo ser implementada através de direcionamento das 

equipes de saúde e dos profissionais para cursos específicos disponibilizados pelo 

SUS que sejam pertinentes a gestão de cada território e que contemple as 

características de cada população. 

 

  



53 
 

4 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Antes vista como a ausência de doenças, a saúde transforma-se diante 

de novos paradigmas e passa a ser vista como o “resultado de múltiplas 

determinações” (Garcia, 1997, p. 56). Sendo o resultado do equilíbrio de múltiplos 

fatores, a saúde torna-se algo a ser conquistado pelo indivíduo que agora anseia por 

melhor qualidade de vida. Para o autor, ao ser reconhecida constitucionalmente como 

um direito de todos e um dever do estado, a saúde torna-se um direito a ser 

materializado. Nesse momento o caráter educativo das ações em saúde ganha força 

como uma ação política de transformação na condição de vida das pessoas. 

Para que se possa ensinar é necessário aprender. Assim, ao 

diagnosticar as dificuldades das equipes da saúde da família em atuar frente a atenção 

integral à saúde, o governo passou a organizar condições de capacitação dessas 

equipes a fim de aprimorar seus saberes e prepará-los para que possam mobilizar 

suas comunidades (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010). O hábito alimentar de cada 

população traduz um conjunto de valores que foram influenciados por fatores 

específicos de cada região ou comunidade, assim o processo de formação dos 

profissionais de saúde precisa estar alinhado a essas características únicas de cada 

parcela da sociedade, assim como o desenvolvimento de materiais técnicos e 

informativos e as ações finais (BRASIL, 2014b). O PSF, integrante da AB, conta com 

profissionais que possuam uma visão sistêmica e integral do indivíduo, da família e 

da comunidade onde eles estão inseridos para que uma prática mais humanizada e 

resolutiva aconteça (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010).  

Atualmente, no Brasil, a educação continuada encontra-se bem 

estruturada, passando a fazer parte do currículo de um grande número de graduados 

no país. Incentivada por políticas públicas desde os anos 70, ela envolve as atividades 

de ensino após a graduação, tendo uma duração definida e utilizando-se de 

metodologias tradicionais, como as pós-graduações (Oliveira; Fonseca, 2010). Esse 

se tornou um processo de capacitação de maior acesso para muitos formandos. No 

entanto, na área da saúde e da AB as necessidades de capacitação buscam o que 

encontramos na EP, pois ela se estrutura a partir das necessidades do processo de 

trabalho e do processo crítico como inclusivo ao trabalho (L’abbate, 1999). 
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Esse processo de ensino/aprendizagem, do profissional de saúde, 

necessita conter algumas características importantes para a ampliação dos novos 

saberes. Na perspectiva de Freire, (1996, p. 15): “ensinar exige criticidade”; “ensinar 

exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação” (Freire, 

(1996, p. 17) e “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível” (Freire, 

(1996, p. 30). Assim, a capacitação profissional deveria não apenas conter 

informações sobre o manejo das doenças, mas estimular o pensamento crítico da 

equipe sobre como esses processos de saúde e doença são formados dentro da 

sociedade, desenvolvendo constantemente as potencialidades de cada sujeito, em 

busca da sua autonomia, tornando-os “capazes de aderir a projetos de transformação” 

(L’abbate, 1999, p. 16) individuais, comunitários e sociais. 

A preparação da equipe de saúde para atuar frente a obesidade se torna 

imprescindível e Carvalho et al., (2021) em seus estudos, recomenda a capacitação 

profissional das equipes de saúde, principalmente relacionadas a veiculação de 

educação em alimentação e nutrição, dentro e fora dos programas para melhoria da 

qualidade de vida da AB. O envolvimento de todos os atores sociais cria uma 

corresponsabilização pelas ações a serem realizadas, que culmina na promoção de 

saúde e prevenção da obesidade e seus agravos. Nesse contexto, com o objetivo de 

qualificar suas equipes de saúde, o enfermeiro atua como agente responsável por 

supervisionar, coordenar e realizar atividades de EP dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e da equipe de enfermagem (Marcondes et al., 2015). 

 

 

4.1 A EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

Criada a partir das preocupações com o perfil dos profissionais de saúde 

que atuavam na atenção integral à saúde, que foram relatadas durante a Conferência 

Nacional de Recursos Humanos de 1986 a 1993 e na Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos (NOB/ RH) para o Sistema Único de Saúde (SUS), a EP surgiu 

com o intuito de capacitar as equipes de saúde da AB e possibilitar à promoção, 

proteção, prevenção e reabilitação de doenças (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010). 

O ano de 2012 é marcado pela ação do Ministério da Saúde, a Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) e a Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), que criam o UNA-SUS, um projeto que faz parte da Política Nacional 
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de EP em Saúde (PNEPS), instituída pela Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro 

de 2004. O principal objetivo é a capacitação dos profissionais de saúde, 

principalmente os envolvidos com a AB. Os dados do ano de 2022 apontam para 35 

instituições de ensino superior cadastradas nesse processo de ensino e que oferecem 

cursos à distância, de forma gratuita. O número de matrículas, consta de 5,5 milhões 

somando as inscrições de 370 cursos disponíveis para esses funcionários. Está 

registrado que 50% dos profissionais capacitados atuam na AB e juntam-se a esse 

projeto o AVASUS e UniverSUS que juntos ao UNA-SUS somam 537 cursos 

disponíveis para a capacitação das equipes de saúde (BRASIL, 2022b). 

O AVASUS possui o portal da transparência pelo qual são informados 

que o total de inscrições realizadas é de 2.763.926 pessoas, para as quais foram 

emitidos 1.720.234 certificados de conclusão de cursos, sendo que a plataforma 

declara que em julho de 2023 conta com 399 cursos e que recebeu para a implantação 

de cada curso um investimento médio de R$ 48.972,01 por curso e que o custo por 

aluno seria R$ 7,07 de investimento médio por pessoa. Dentro do relatório geral dos 

cursos é possível encontrar vários cursos relacionados a alimentação, a DCNTs e 

qualidade de vida, no entanto, a palavra obesidade aparece apenas em dois dos 399 

cursos existentes: “Nutrição no tratamento da Obesidade” e no curso “Obesidade 

Infantil: Uma visão global da prevenção e controle na Atenção Primária”, tendo sido 

emitidos respectivamente 3.905 certificados ao primeiro curso citado e 6.203 

certificados ao segundo curso citado. O total de certificados relacionados a obesidade 

é de 0,58% do total de certificados do AVASUS (BRASIL, 2023). 

Os profissionais de enfermagem, principalmente os que atuam junto às 

equipes de saúde da família, anseiam por melhores condições de oferecer uma 

assistência integral e resolutiva, e a capacitação desses profissionais nos processos 

de EP promove reflexões necessárias para que esse profissional atue criticamente 

junto a suas equipes e comunidades (Marcondes et al., 2015). A partir de sua 

formação os enfermeiros já participam dos cursos da EP. Segundo Marcondes et al., 

(2015, p. 12), é visto que: 

 

A educação continuada consta nas diretrizes curriculares para a formação 
dos profissionais de enfermagem, como requisito para o exercício da prática 
profissional comprometida com as reais necessidades de saúde da 
população. Também está inserida no planejamento de atividades da direção 
de enfermagem de algumas unidades de saúde, tendo o enfermeiro como 
responsável pela capacitação da equipe. Porém, há uma necessidade de 
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investimento na formação dos enfermeiros, para desenvolverem o papel de 
facilitador da educação permanente, a qual é permeada por uma 
multiplicidade de conhecimentos, bem como, a articulação da teoria com a 
prática. 
 

 

As realidades de cada comunidade são diferentes e características, 

assim como, as necessidades de cada profissional da AB também são singulares. 

Conhecer as necessidades dos atores sociais, desse processo de saúde, torna-se de 

grande importância, para que os cursos de capacitação e de reciclagem dos 

profissionais sejam adequados aos perfis de cada um. A estratégia de educação 

passa a ter a função de consolidar a Estratégia Saúde da Família oferecendo 

ferramentas para a atuação profissional (Ferreira; Schimith; Cáceres, 2010). No 

entanto, observa-se o estabelecimento de um sistema político que contempla a 

promoção da saúde sob um olhar mais amplo e, por outro, nota-se as dificuldades da 

implementação de tais recursos. Na verdade, ao mesmo tempo em que o país elabora 

políticas públicas prontas de atenção integral à saúde, ele também esbarra em 

questões importantes que inviabilizam a execução das ações que os centros de AB 

poderiam oferecer. Isto acontece porque, por trás da vagarosidade que corrói a 

implementação das diretrizes amplas do SUS, estão vários conflitos de interesses.  
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5 A OBESIDADE DO PONTO DE VISTA DO MATERIALISMO 

HISTÓRICO 

 

Com sua etiologia composta por fatores genéticos, culturais, 

econômicos, emocionais, comportamentais (Luiz et al., 2005), sociais, biológicos e 

psicológicos (Linhares et al., 2016) e com repercussões na vida do indivíduo e da 

sociedade (Freitas et al., 2014) a obesidade necessita ser repensada para melhor 

compreensão desse fenômeno mundial.  

Os Fatores ambientais relacionados com as práticas de produção 

insustentáveis (Freitas; Nélsis; Nunes, 2012), a comercialização apelativa das 

campanhas de marketing que favorecem o consumo excessivo (Oliveira, 2013) e o 

estoque de alimentos que não serão consumidos, mas descartados, e consumo de 

alimentos rico em gorduras, açucares e sal, assumem particular relevância na 

configuração do problema da obesidade (Henriques et al., 2018). Associada também 

a falta de espaços físicos disponíveis para a prática de atividades físicas que afetam 

principalmente as populações que sofrem com os problemas de vulnerabilidade social 

(Siqueira et al., 2009) e ao alto consumo de alimentos ricos em calorias e ao baixo 

gasto energético a obesidade encontra um vilão no que hoje é chamado de fast-food 

ou o que podemos citar como alimentos ultraprocessados. As mudanças nos 

ambientes de trabalho impulsionaram a escolha de alimentos rápidos e práticos de 

serem consumidos (Pereira, 2019). Mas a questão vai muito além das escolhas 

alimentares de cada indivíduo. 

Muitas foram as mudanças alimentares que ocorreram ao longo dos 

últimos 40 anos e que acompanharam as mudanças tecnológicas, as mudanças no 

ritmo de vida dos indivíduos, as novas cargas de trabalho e de deslocamento para o 

labor e as mudanças nos costumes e nos padrões de consumo da sociedade. Para 

Silva e Zanella (2022, p. 2417), considera-se que: 

 
O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados com alto teor calórico 
e baixa densidade nutricional, perda ou diminuição da tradição de cozinhar e 
da transmissão de habilidades culinárias entre as gerações juntamente com 
o aumento do sedentarismo são os principais fatores desencadeantes da 
epidemia de obesidade atual. 
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Muitos outros fatores são desencadeantes dessa epidemia mundial e 

relacionam-se aos interesses de grandes organizações que lutam contra as medidas 

regulatórias que os governos mundiais tentam impor à produção de alimentos 

industrializados. Nomear a obesidade como uma pandemia e uma condição de saúde 

a ser combatida favorece outros interesses, como os da máquina médica e 

farmacêutica (Guthman; Dupuis, 2006). Em suas colocações, Guthman e Dupuis 

(2006) sugerem que estamos procurando um único culpado para o fenômeno da 

obesidade mundial, enquanto ela permanece como consequência de múltiplos fatores. 

Existe interesse industrial em mascarar os fatores que compõem essa epidemia 

mundial e, para alguns, incriminar um único culpado pode tornar-se viável, assim dizer 

que a culpa é da indústria de fast-food, ou só da televisão que nos prende por horas, 

ou ainda mesmo das mães que foram trabalhar fora de casa (Faria; Kandler; Coutinho, 

2020), gera a sensação de que as escolhas que a sociedade faz é que são equívocas, 

eximindo o governo e industrias das responsabilidades do aumento de peso da 

população mundial.  

As consequências do consumo excessivo de alimentos industrializados 

culminam nas recentes mudanças do perfil epidemiológico e nutricional da população 

que apresenta índices de obesidade crescentes, acometendo visivelmente as 

populações de baixa renda, principalmente nos últimos 20 anos, e anunciando uma 

nova obesidade, desnutrida, composta por alimentos pobres em nutrientes, sem 

vitaminas, que para Ferreira, Barros e Bagni (2018, p. 21) é o anuncio “(...) de casos 

de extrema desnutrição para situações de alta prevalência de obesidade”. 

Não é à toa que as estratégias de marketing se concentram mais em 

alimentos ultraprocessados, tais como refrigerantes, hambúrgueres, doces e bolachas 

do que em alimentação saudável – grãos, legumes, frutas. Os custos de produção da 

alimentação ultraprocessada gira em torno de 5 a 10% do valor final do produto no 

varejo, tornando o lucro muito atrativo (Monteiro, 2009). É a criação do que Marx 

(2013) chamou de “fetichismo das mercadorias”. O alto custo agregado ao produto, 

tornando-o uma mercadoria, só se sustenta a partir das campanhas de marketing que 

induzem ao sentimento de necessidade de obter tal produto, é um processo de 

alienação dos consumidores. Paga-se pela satisfação do desejo, o custo de sua 

produção permanece muito menor do que os custos pagos pelo consumidor final. A 

indústria, dessa forma, foca nos altos lucros obtidos sem se preocupar com a 

qualidade da alimentação produzida ou com o aumento de peso da população. 
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Na sociedade capitalista o lucro tem papel central, conforme Barbieri 

(2012, p. 125) explica:  

 

Como o lucro é a força motriz do modo de produção capitalista, esta forma 
de organização social só pode existir e reproduzir-se na escala em que a 
busca do lucro é interminável. Capitalistas e empresas capitalistas só 
existem, e só podem existir, se tiverem no lucro a sua razão de ser, um 
capitalista e uma empresa capitalista que não se empenharem prioritária e 
sistematicamente na obtenção de lucros serão liquidados. 
 

 

Do ponto de vista da lucratividade o ganho de peso e a obesidade não 

são apenas problemas de saúde. Para Guthman e Dupuis (2006) dentro dos países 

desenvolvidos elas passaram a gerar preocupações financeiras, na medida em que 

ferem interesses industriais, como padrões de produtividade menores entre pessoas 

com excesso de peso, sendo também uma preocupação para as companhias aéreas 

que aumentam o consumo de combustível ao transportarem maiores cargas de peso. 

Os interesses governamentais também não ficam de fora dessas preocupações, pois, 

a obesidade torna-se uma ameaça à segurança nacional na medida em que diminui a 

quantidade de cidadãos aptos para a prontidão militar (Guthman; Dupuis, 2006). 

Assim a importância dada ao combate da obesidade vai muito além das questões de 

saúde. Ela tornou-se o interesse de muitos setores.  

A obesidade causa consequências prejudiciais à saúde, isso é um fato. 

No entanto, é necessário compreender aquilo que está por trás do grande combate a 

obesidade. Além de cuidar da saúde da população mundial e promover maior 

qualidade de vida e melhores condições de vida à humanidade, também é necessário 

estar atento às pessoas e às instituições que se beneficiarão dessas práticas. Afinal 

a saúde também é produtora de bens de consumo que visam lucros aos fornecedores 

de medicamentos, alimentos especiais, seguros de saúde e exercícios físicos 

(Barbieri, 2012). A população torna-se alienada pela busca de padrões de beleza 

impostos pelas grandes organizações industriais ao mesmo tempo em que cria a 

ilusória necessidade de consumir os alimentos ultraprocessados expostos pela mídia.  

Mas, essa não é uma busca frenética pela magreza e sim pela saúde. 

Torna-se necessário a precaução para que os cuidados para com a obesidade não se 

tornem uma meta de padrão de beleza e de valorização da magreza (Guthman; 

Dupuis, 2006). Como um paradoxo, as mensagens publicitárias alienam a população 
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associando por um lado a felicidade a corpos magros e esbeltos e por outro lado 

enfatizando o consumo de alimentos ricos em gorduras e açucares, que são 

acessíveis financeiramente e que se somam a ilusão de praticidade (Guthman; 

Dupuis, 2006; Pereira, 2019). Tais condutas de marketing criam ao mesmo tempo 

necessidades opostas, ser belo e ao mesmo tempo consumir os produtos dos mais 

chamativos comerciais de alimentos industrializados (Crossley, 2004).  

As diferenças de classes promovem diferenças de oportunidades 

extremas. Compreender as imposições do sistema de governo, e as demandas da 

economia liberal, abre um espaço para a discussão do porquê a obesidade é um 

problema e para quem ela é problema, visto que, para as indústrias alimentícias e 

farmacêutica, ela é muito mais uma oportunidade de lucro (Dias et al., 2017). 

Ainda vale ressaltar as consequências sociais da perpetuação da 

pobreza que cria condições impróprias para a prática de atividades físicas, por falta 

de espaços e de segurança pública, por falta de profissionais de saúde que promovam 

junto à comunidade os cuidados básicos com a saúde e pela desinformação da 

população do que é a promoção da qualidade de vida (Ferreira; Barros; Bagni, 2018). 

Tratar a obesidade do proletariado, principalmente daqueles que sofrem as grandes 

consequências da pobreza, é não contar com muitos recursos disponíveis. 

A partir dessas colocações, a ampliação da visão dos profissionais de 

saúde através da educação e da exploração de diversos conteúdos políticos também 

se torna um caminho para o maior entendimento da obesidade.  

 

Neste sentido, alargar a interpretação política do fenômeno em tela e 
apresentar a teoria política marxista aos trabalhadores da saúde tem sido um 
desafio. Entendendo a educação política para a classe trabalhadora (Marx, 
2007) como forma de descortinar os mecanismos de opressão que o Estado 
opera na condução das questões sociais, é que problematizamos a Formação 
Política em Saúde como uma estratégia de reorganização de ‘classe em si’ 
para o enfrentamento do desmonte do direito à saúde (CARNUT et al., 2019, 
p. 101). 

 

O processo de capacitação profissional, torna-se aqui mais amplo, não 

se atendo apenas as técnicas de manejo da obesidade, mais a compreensão do 

problema de uma forma mais ampla. Assim, o profissional de saúde, não será apenas 

um agente das resoluções propostas pelo governo, mas, um participante ativo que 

compreende e atua nas diversas camadas da instalação do processo da obesidade, 

um agente dentro do efeito de CD. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para o cumprimento dos preceitos éticos mencionados na Resolução n. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde essa pesquisa foi devidamente submetida 

ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Uni-FACEF CAAE, tendo 

sido aprovada em dezembro de 2022, pelo CAAE 65468622.9.0000.5384, número do 

Parecer: 5.810.444, apresentado durante a qualificação dessa dissertação. 

Junto ao processo de qualificação também foi apresentada a autorização 

emitida pela Secretaria de Saúde da cidade de Franca, para que a pesquisa fosse 

efetuada com profissionais de saúde contratados para atuar na AB do município. 

 

 

6.2 OBJETIVOS 

 

O principal objetivo do estudo foi conhecer como os profissionais da AB 

de Saúde da cidade Franca investiram em seus processos de capacitação 

profissional, observar se o tema da obesidade e obesidade infantil tem sido 

prestigiados e levantar dados sobre o processo de capacitação profissional oferecida 

pelo SUS, através da EP.  

Como objetivos secundários foram discriminados dados de quais as 

capacitações profissionais que essas equipes já receberam e se esses conhecimentos 

foram adquiridos de forma governamental e/ou privada, assim como, levantaram-se 

dados sobre o tempo de formação e sobre a vida profissional de cada participante. 

Investigou-se a atuação profissional no âmbito individual, grupal e comunitário, se 

essas equipes de saúde receberam capacitação profissional para o tratamento da 

obesidade de adultos e crianças por parte do governo e como o município tem atuado 

frente a EP e a obesidade. 

 

 

6.3 METODOLOGIA 
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A pesquisadora desenvolveu um questionário (ver Apêndice A) com 21 

questões referentes aos temas: educação continuada, EP, obesidade, obesidade 

infantil e dados dos profissionais de saúde da Atenção Básica da cidade. 

Após a autorização da Secretaria de Saúde da cidade de Franca para 

que a execução da pesquisa todas a unidades de AB da cidade foram visitadas 

contemplando os seguintes lugares: UBS Aeroporto I, UBS Aeroporto III, UBS Ângela 

Rosa, UBS Brasilândia, UBS Estação, UBS Horto, UBS Leporace, UBS/ESF Luiza, 

UBS Paulista, UBS Planalto, UBS Santa Clara, UBS Guanabara, UBS Santa 

Terezinha, UBS São Sebastião, UBS Paulistano, UBS Progresso, além dos Núcleos 

de saúde da Família (NSF) Esmeralda, City Petrópolis, Paineiras e Palma, totalizando 

20 unidades. 

Ao chegar a cada local de AB os responsáveis por cada unidade foram 

contatados pessoalmente pela pesquisadora que explicou a pesquisa, solicitou 

permissão para entrar em contato com os profissionais da saúde da unidade e solicitou 

ajuda do responsável para que o questionário de pesquisa pudesse ser encaminhado 

ao maior número de profissionais da unidade possível. A todos os responsáveis pelas 

unidades de AB foi encaminhado, por telefone celular, a entrevista via formulário 

“Google Forms”, juntamente com a autorização da Secretaria da Saúde para esta 

pesquisa. A pesquisadora solicitou a todos os responsáveis pelas unidades o envio 

do link da entrevista2, via telefone celular, a todos os profissionais de saúde das 

equipes, individualmente. Entretanto, alguns responsáveis preferiram enviar o 

questionário no grupo de um aplicativo de conversação da própria unidade.  

Os dados foram coletados entre 14 de fevereiro de 2023 e 20 de maio 

de 2023, tendo contado com 27 participantes válidos. Os critérios de inclusão para o 

preenchimento da entrevista foram: ser profissional de saúde, ser prestador de serviço 

nos núcleos de AB, com qualquer tempo de atuação e que aceitassem participar da 

pesquisa.  

Em um segundo momento foi solicitado à Secretaria de Saúde uma 

entrevista com o responsável pelo Núcleo de Educação Permanente e Humanização, 

com o intuito de compreender a atuação municipal frente as políticas públicas de EP 

 
2 A maioria das unidades não permitiu uma abordagem direta aos profissionais de saúde contratados, 
sendo a UBS Ângela Rosa a única a ter concedido que falássemos pessoalmente com cada 
profissional. 
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e o tema da obesidade infantil, no entanto, não houve retorno quanto ao agendamento 

de um horário, fato que impossibilitou a entrevista. 

 

 

6.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Essa pesquisa foi desenvolvida sob a ótica de uma perspectiva 

qualitativa, exploratória, e transversal, através da aplicação de um questionário com 

questões fechadas e abertas. Através da coleta de dados foi possível caracterizar a 

amostra, apresentar dados e através de análise de conteúdo inferir sobre a realidade 

pesquisada. 

Os dados qualitativos recebidos da última questão proposta na pesquisa 

foram analisados a partir da Análise de Conteúdo Clássica, tipo frequencial, através 

da qual as unidades de análise são as proposições (frases e orações apresentadas 

pelos participantes). Este tipo de análise torna-se apropriada para uma primeira 

aproximação com o conteúdo e possui o objetivo de produzir uma interpretação textual 

inicial (Bardin, 1977), considerando que esse método, dentro de condições 

especializadas e científicas, beneficia-se de técnicas de pesquisa que possibilitam 

tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado contexto 

(Minayo, 2007). 
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7 RESULTADOS 

 

O questionário elaborado foi respondido por 28 profissionais, sendo 27 

respondentes válidos tendo sido excluído um formulário de um respondente que 

deixou todas as questões em branco.  

 

1. A primeira parte do questionário foi efetuada para caracterização da amostra sendo 

que dos 27 participantes 48,15% foram de enfermeiros, 22,2% de médicos e 14,81% 

de psicólogos, 0% de nutricionistas e 14,81% de outros profissionais. Durante as 

visitas aos 19 locais de AB, todos citaram não contar com profissionais nutricionistas 

contratados, conforme abaixo. 

 

Gráfico 2 - Profissão dos Participantes da Pesquisa. 

 
 

Fonte: elaborada pela autora (2023). 
 

2. Sobre o tempo de formação desses profissionais 25,93% dos pesquisados tinham 

entre 0 e 5 anos de formados, 3,7% estavam entre 6 e 10 anos de formados, 33,3% 

possuíam entre 11 e 15 anos de formados, 3,7% estavam formados entre 16 e 20 

anos e 33,3% haviam se formado há mais de 20 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

48,15

22,22

14,81

0,00

14,81

0

10

20

30

40

50

60

Enfermeiro Médico Psicólogo Nutricionista Outros

(%
)

Profissão



65 
 

Gráfico 3 - Tempo de formação dos participantes da pesquisa. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

3. Na caracterização da amostra os profissionais informaram dados sobre suas idades 

(gráfico 4), e gênero (gráfico 5), sendo que, 7,41% da população estava na faixa etária 

entre 18 e 25 anos; 0% entre 26 e 30 anos; 25,93% na faixa entre 31 e 35 anos; 

25,93% pertencentes a faixa entre 36 e 40 anos e os profissionais acima de 41 anos 

foram de 40,74% da amostra. 

 

Gráfico 4 - Faixa etária dos participantes da pesquisa. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 
4. Quanto ao gênero, os respondentes se identificaram 81% como mulheres e 19% 

como homens. 
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Gráfico 5 - Gênero dos participantes da pesquisa. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 
 

5. Os participantes pertencem as seguintes unidades: UBS Ângela Rosa (5 

participantes), UBS Estação (1 participante), Núcleo de Gestão Assistencial - NGA (1 

participante), UBS Planalto (1 participante), essas quatro unidades citadas fazem 

parte da região central da cidade e a distância que estão do centro da cidade é de no 

máximo 4 km. UBS Aeroporto I (2 participantes), UBS Aeroporto III (1 participante), 

UBS Brasilândia (1 participante), NSF City Petrópolis (2 participantes), NSF 

Esmeralda (1 participante), UBS Horto (1 participante), UBS Leporace (2 

participantes), UBS/ESF Luiza (3 participantes), NSF Paineiras (1 participante), NSF 

Palma (1 participante), UBS Paulistano (2 participantes), UBS Santa Clara (2 

participantes), pertencem as regiões mais periféricas da cidade. As UBSs Paulista e 

Santa Terezinha não tiveram nenhuma participação, fato que pode ser conferido na 

tabela a seguir: 
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Tabela 4 - Unidades e participantes da pesquisa por região e distância central. 

Atenção Básica 
Distância do centro da cidade 

(km) Participantes Total 
UBS Estação 1,00 1   

NGA 3,3 1   
UBS Ângela Rosa 3,40 5   

UBS Planalto 3,70 1   
TOTAL REGIÃO CENTRAL     8 

UBS Aeroporto I 5,90 2   
UBS Aeroporto III 7,70 1   
UBS Brasilândia 5,00 1   

NSF City Petrópolis  8,30 2   
NSF Esmeralda 6,30 1   

UBS Horto 6,60 1   
UBS Leporace 6,60 2   

UBS Luiza 10,40 3   
NSF Paineiras 11,00 1   

NSF Palma 5,00 1   
UBS Paulista 5,60     

UBS Paulistano 5,70 2   
UBS Santa Clara 5,80 2   

UBS Santa Terezinha 6,00     
TOTAL REGIÃO PERIFÉRICA     19 

TOTAL GERAL     27 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

5. Percentualmente a distribuição por unidade de saúde se apresentou conforme 

descrito abaixo: 

 

Gráfico 6 - Participantes da pesquisa por unidade de saúde 

–.  
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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6. Os profissionais participantes declararam o tempo de contratação em que estão 

trabalhando na AB, gráfico 7, sendo que, quando comparado ao tempo de formação 

dos profissionais foi possível constatar que alguns participantes já trabalhavam na AB 

antes mesmo de concluírem suas formações de nível universitário. 

 

Gráfico 7 - Tempo de contratação do profissional na Atenção Básica 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 
 

7. Após a finalização do curso universitário, 81,48% dos profissionais se capacitaram, 

buscando novos cursos, fato que destaca a preocupação dessa amostra com a sua 

própria capacitação profissional. Apenas 18,52% dos profissionais não buscaram por 

novos cursos para que pudessem se aprimorar. 

 
Gráfico 8 - Participantes que optaram pela capacitação profissional 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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8. Entre aqueles que buscaram por novos cursos após a graduação 34,69% efetuaram 

cursos de especialização lato sensu também chamados de pós-graduação, 12,24% 

da amostra buscou por cursos de pós-graduação stricto sensu como mestrados e 

doutorados, dentre aqueles que optaram por cursar residência ou aprimoramento o 

total foi de 8,16% da amostra, 14,29% dos profissionais efetivaram cursos de 

capacitação profissional (incluindo os cursos de EP). Nessa amostra 22,45% dos 

participantes fizeram cursos diversos como workshops, treinamentos em congressos 

e palestras e 8,16% deles optaram por outras formas de cursos. A descrição dos 

cursos mais procurados está presente no gráfico’’: 

 

Gráfico 9 - Cursos mais efetuados pelos participantes. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

9. Apesar de 81,48% da amostra ter efetuados cursos de capacitação profissional 

após a graduação, constatou-se que apenas 14,81% dos profissionais efetuaram 

cursos que possuíam relação com o manejo da obesidade, sendo que, os outros 

85,19% da amostra cursaram aulas nas quais o tema da obesidade não era o principal 

foco, como se vê no gráfico 10, abaixo: 
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Gráfico 10 - Cursos relacionados a obesidade. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

10. Dentre os profissionais dessa amostra observou-se que 55,56% dos profissionais 

afirmaram conhecer a EP ou as plataformas AVASUS, UNA-SUS e UniverSUS Brasil, 

no entanto 29,63% dos participantes da pesquisa nunca utilizaram tais plataformas. 

Quanto ao conhecimento das PPs de EP e o conhecimento sobre as plataformas 

AVASUS, UNA-SUS e UniverSUS: 

 

Gráfico 11 - Conhecimentos sobre a Educação Permanente. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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Gráfico 12 - Participação nos cursos de capacitação profissional do SUS. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

12. Os dados dessa amostra informam que 22,2% dos funcionários já participaram de 

cursos que tratem sobre o manejo e tratamento da obesidade, contra 77,78% dos que 

não participaram de cursos sobre o tema: 

 
 

Gráfico 13 - Participação em cursos sobre obesidade. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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Gráfico 14 - Cursos sobre obesidade dentro das plataformas do SUS 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 
 

14. O gráfico 15 apresenta a porcentagem de profissionais dessa amostra que 

efetuaram cursos sobre obesidade infantil, sendo que 11,11% dos profissionais 

disseram já ter participado de cursos que abordam o tema da obesidade infantil, frente 

a grande maioria de profissionais, 88,89% que nunca efetuaram cursos sobre a 

obesidade infantil. 

 

Gráfico 15 - Participação em cursos sobre obesidade infantil 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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15. Referente a obesidade infantil, os participantes que se capacitaram no tema, 

11,11%, declararam que os cursos não foram efetuados dentro das plataformas de 

capacitação profissional do SUS, tendo sido efetuados através de outros recursos 

segundo o gráfico 16. 

 

Gráfico 16 - Cursos de obesidade infantil dentro da plataforma SUS 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 
 

16. Quanto aos recursos financeiros destinados ao processo de capacitação 

profissional aqueles participantes que investiram em cursos com recursos financeiros 

próprios somam 44,44% da amostra, frente aos outros 55,56% da amostra que 

fizeram seus cursos com outros meios de investimentos, incluindo recursos 

governamentais. O gráfico 17 abaixo apresenta os seguintes dados: 

 

Gráfico 17 - Capacitação profissional com recursos financeiros próprios 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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17. Quanto as práticas profissionais dos participantes, no gráfico 18, a seguir, está 

demonstrado que 66,67% da amostra atende a crianças com problemas de obesidade 

em suas práticas na AB e outros 33,33% não desenvolvem esse tipo de atendimento. 

 

Gráfico 18 - Atendimento a crianças com obesidade infantil 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

18. A afirmação dos profissionais dessa amostra é de que 17 pessoas (62,96%) 

raramente atendem casos de crianças com obesidade, outros 2 profissionais (7,41%) 

atendem crianças com obesidade mensalmente, os atendimentos semanais fazem 

parte da rotina de 4 participantes (14,81%) e o atendimento diário é a rotina de outros 

4 participantes (14,81%). Sendo que a frequência dos atendimentos a crianças com 

obesidade infantil foi descrita da seguinte forma: 

 

Gráfico 19 - Frequência de atendimentos a crianças com obesidade 

 

Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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19. Sobre os profissionais de saúde que compõem as equipes das unidades dados 

importantes foram gerados, sendo que 21 respondentes informaram contar com 

médicos pediatras em suas unidades de AB, outros 25 participantes informaram 

contar com enfermeiros em seus locais de trabalho, a presença do psicólogo foi 

informada por 22 respondentes, outros 17 participantes informaram contar com a 

presença do fonoaudiólogo e 18 pessoas da amostra informaram contar com agentes 

de saúde em suas unidades. As maiores ausências nas equipes de saúde foram de 

terapeuta ocupacional com a presença de apenas um profissional em uma das 

unidades de AB e a ausência total de nutricionistas em todas as unidades, no gráfico 

20 está indicado a seguinte prevalência de profissionais: 

 
 

Gráfico 20 - Profissionais na Atenção Básica por unidade de trabalho 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 
 

20. Segundo o relato dos participantes da pesquisa apenas 7,41% das unidades de 
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Gráfico 21 - Grupos de manejo da obesidade dentro da Atenção Básica 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

21. As afirmações de parte dos participantes da pesquisa (7,41%) é de que, quanto a 

população, os grupos de obesidade promovem ações apenas com a população adulta, 

conforme descrito a seguir: 

 

Gráfico 22 - População atendida nos grupos de obesidade 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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Gráfico 23 - Participação em grupos de obesidade infantil 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

23. Sobre os eventos externos e sobre a atuação junto à comunidade fora do espaço 

físico da unidade de AB, os profissionais emitiram respostas que indicaram que 

51,85% das unidades promovem eventos de saúde externos ao prédio da unidade e 

que não há conhecimento de que 48,15% desses centros de AB façam eventos junto 

à comunidade em outros espaços externos, citados no gráfico 24.  

 
 

Gráfico 24 - Promoção de eventos externos a unidade de saúde 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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0,00

100 %

Você participa de grupos de manejo da obesidade infantil em 
sua unidade de AB?

Sim Não

51,85%48,15 %

A sua unidade de AB promove eventos externos junto a 
comunidade?

Sim Não



78 
 

Gráfico 25 - Participação em ações externas ao prédio da AB 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

25. A estratégia de ação junto à comunidade em lugares que excedem os muros do 

prédio da AB tem se mostrado eficaz e dinâmica como observado em ações 

governamentais expostas nos “resultados do laboratório de inovação no manejo da 

obesidade nas redes de atenção à saúde” (BRASIL, 2014).No entanto, os 

participantes da amostra dessa pesquisa informaram ser de seu conhecimento que 

no ano de 2022, apenas 3,7% das unidades em que atuam efetuaram algum evento 

externo a unidade de AB que abordassem o tema da obesidade. 

 
Gráfico 26 - Eventos externos sobre obesidade no ano de 2022 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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conhecimento sobre esses portais quanto que 51,85% relatam não terem 

conhecimento do portal do Ministério da Saúde, segundo o gráfico a seguir: 

 
Gráfico 27 - Conhecimento sobre o portal do Ministério da Saúde 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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dados estão presentes no gráfico abaixo: 
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Gráfico 28 - Conhecimento sobre as os recursos do Ministério da Saúde 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 

 

28. A última questão foi uma pergunta aberta sobre como os cursos da EP poderiam 

ajudar no tratamento da obesidade infantil e as respostas emitidas foram analisadas 

quanto a frequência com que os temas foram referenciados conforme apresentado no 

gráfico 29: 

 
Gráfico 29 - Frequência dos temas citados na questão sobre Educação Permanente e obesidade 

infantil 

 
Fonte: elaborada pela autora (2023). 
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Os participantes citaram a importância de adquirir conhecimentos sobre 

o assunto obesidade infantil em 27% das respostas, citações sobre a importância da 

capacitação profissional esteve presente em 21% das respostas que também 

descreveram a importância dos cursos de EP promoverem a capacitação da equipe, 

7% das respostas discorreram sobre a necessidade de promoção de atualizações 

sobre o tema da obesidade infantil, na mesma proporção de 7% surgiram respostas 

sobre a importância de estimular as equipes de saúde,  também em 7% das respostas 

citaram sobre a importância dos cursos de EP serem mais divulgados, assim como, 

outros 7% das respostas se referiam ao relato da importância da equipe contar com 

mais profissionais da saúde trabalhando de forma interdisciplinar, 3% comentaram 

sobre a importância de reestruturar as unidades de AB para contar com mais espaço 

físico que contemplem outras práticas e 21%  delas descreveram sobre a importância 

de aprender estratégias de enfrentamento da obesidade infantil. 

Os resultados da pesquisa aqui apresentada tornam-se importantes para 

que a realidade dessa amostra seja percebida e para que, através dos dados 

coletados, perspectivas de ações possam ser evidenciadas. Percebe-se uma parte 

das políticas públicas que está sendo ativamente executada, no entanto, é preciso 

que um olhar crítico seja lançado para as ações que estão sendo pouco e nulamente 

executadas e criar um espaço de discussões que possibilite a implementação de todos 

essas estratégias políticas.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sucesso no cuidado com o sobrepeso e a obesidade no contexto da 

saúde, requer inovação nas estratégias de atendimento multiprofissional e modelos 

assistenciais, a correta orientação para déficits e excessos calóricos. Entretanto, tudo 

isso pressupõe a ação de profissionais qualificados, capazes de lidar com equipes 

multidisciplinares, na ausência de tendências estigmatizantes e percepções 

distorcidas acerca do tema (Dietz et al., 2015). A aquisição desse tipo de postura 

profissional requer conhecimento. Como um todo, o presente trabalho teve o objetivo 

de levantar dados sobre como os profissionais da AB de Saúde da cidade Franca 

investem em seus processos de capacitação profissional, no âmbito individual, grupal 

e comunitário, dentre eles o processo de capacitação oferecido pelo SUS, através da 

EP, buscando conhecer se o tema da obesidade e obesidade infantil tem sido 

prestigiado. Ainda, foram analisadas se, e quais, as capacitações profissionais que as 

equipes receberam, e se esses conhecimentos foram adquiridos de forma 

governamental e/ou privada.  

A amostra dessa pesquisa foi formada por enfermeiros (48,15%), 

médicos (22,2%), psicólogos (14,81%) e outros profissionais de saúde (14,81%), 

tendo contado com 27 participantes. No que diz respeito a sua caracterização, apenas 

7,41% dos profissionais de saúde estão na faixa entre 18 e 30 anos, com 25,93% da 

amostra entre 0 e 5 anos de formado, sugerindo que, para essa amostra, alguns 

profissionais concluíram seus cursos de graduação em uma fase que perpassa os 30 

anos de idade. Desse conjunto, a maioria dos profissionais é composta de enfermeiros 

(48,15%), e do sexo feminino (81%). Além disso, durante as visitas efetuadas nas 20 

unidades de AB da cidade de Franca, em apenas uma das unidades o responsável foi 

um enfermeiro, todas as outras unidades eram coordenadas por mulheres. Quanto a 

participação, das 20 unidades visitadas, 18 participaram da pesquisa, sendo que a 

UBS Ângela Rosa foi a única unidade que nos permitiu ter contato com a equipe de 

saúde, fato que gerou o maior número de participações de uma única unidade na 

pesquisa, 5 participações (18,52% das respostas) apenas nessa unidade. Em todas 

as outras não foi permitido que nos apresentássemos para a equipe de saúde e todo 

o material de pesquisa foi entregue ao responsável pela unidade que se encarregou 

de transferir os links do formulário google forms para seus funcionários. Na 
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comparação do tempo de trabalho na AB com o tempo de formação de cada 

participante foi interessante notar que alguns profissionais já trabalhavam na AB 

quando concluíram suas formações universitárias. As informações sobre o tempo de 

trabalho na AB indicam que 62,96% da amostra corresponde a funcionários 

contratados nos últimos 10 anos e que funcionários com mais de 10 anos de 

contratação correspondem a 37,04% da amostra. 

Apesar da pesquisa ter verificado também a presença de profissionais 

da nutrição ficou constatado que dentre os 20 locais de AB visitados, todos citaram 

não contar com profissionais nutricionistas contratados. Sendo a AB um “lócus 

estratégico para o desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição que possam 

ter impactos positivos sobre a saúde dos indivíduos” (Ferreira; Barros; Bagni, 2018, p. 

9) o fato dessas unidades não contarem com a presença do profissional de nutrição, 

fragiliza as ações das equipes para lidar com os problemas relacionados ao sobrepeso 

e a obesidade. A implementação de políticas públicas que promovam a alimentação 

saudável perde força por não contar com um profissional fundamental a atenção 

nutricional (Dietz et al., 2015). 

A profissão de nutricionista, apesar de regulamentada a apenas 32 anos 

(BRASIL, 1991) completa 83 anos de existência, estando fortemente vinculada aos 

preceitos estabelecidos na política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) 

(BRASIL, 2013) e PNSAN (BRASIL, 2010b). O número desses profissionais no Brasil 

saltou de pouco mais de 60.000 em 2010, para quase 127.00 mil no ano de 2017. 

Apesar desse aumento, e considerando os níveis nacionais, em 2009, 28,5% desses 

profissionais estavam concentrados no estado de São Paulo. Em 2017 essa 

porcentagem caiu para 25.9%, o que reflete uma queda de -2.6% no estado mais 

urbanizado da nação, e que agrega a maior população do país (Gabriel et al., 2019). 

Essa informação, aliada a ausência de nutricionistas nas UBS da cidade de Franca, 

pode refletir um desinteresse dos meios governamentais no investimento em saúde 

alimentar nas esferas estaduais e municipais, ou dos próprios profissionais de 

nutrição, na medida em que o piso salarial no estado de São Paulo chega a um pouco 

mais que dois salários-mínimos; bem menor que estados como Ceará, Amazonas e 

Sergipe (quase o valor de cinco mínimos nesse último) (Gabriel et al., 2019).  

No Brasil, o sobrepeso e a obesidade se apresentam um dos principais 

problemas de saúde, fato que segue uma tendência mundial (Conde; Silva; Ferraz, 

2022). Ainda assim, o sucesso em programas de prevenção é raro. 
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Consequentemente, muitos países, especialmente aqueles em rápida modernização, 

vem apresentando aumentos contínuos no número de pessoas com sobrepeso e 

obesidade (Misra; Khurana, 2008), inclusive entre populações carentes. Alguns 

estudos apontam que a obesidade ocorre de forma mais acentuada entre mulheres 

negras, em todas as faixas de escolaridades, inclusive no Brasil, e para Oraka et al., 

(2020) o sofrimento psíquico ocasionado pela discriminação racial é tido como um dos 

fatores que contribui para o aumento da obesidade nessas populações. 

Em sociedades industrializadas, a obesidade tende a ser mais comum 

nas classes sociais de mais baixo nível socioeconômico (Mclaren, 2007; Rosengren; 

Lissner, 2008). Ainda assim, continua sendo comum em países ricos; ainda que uma 

taxa de aumento mais acentuada esteja presente no estrato mais pobre da população 

(Jones-Smith et al., 2012). Isso mostra que a ligação entre renda e obesidade é 

complexa, às vezes contraditória, e parece mudar com o desenvolvimento econômico 

e os limiares de renda (Mathieu‐Bolh, 2022). Este tipo de fenômeno, ainda que possa 

sofrer a influência de diversos fatores, pode ser também compreendido à luz da 

alienação provocada pelo capital. Como bem descrito por Lolas, Doña e Gómez-

Gonzalvo (2019), por estarmos imersos no capitalismo tardio, não podemos ver o 

problema da obesidade, porque fazemos parte de seu caráter imediato, fato que torna 

difícil que nossa própria ideologia seja enxergada por fazermos parte de nossa própria 

subjetivação. Fomos subjetivados a comer de uma certa forma, a não nos exercitar, a 

consumir muito etc., de modo que, no fundo, fazemos parte do mundo "obeso". Nesse 

contexto, podemos admitir que a obesidade deriva ou da alienação midiática, que 

instiga, nas classes sociais mais abastadas, o consumo de alimentos excessivamente 

calóricos, ultraprocessados, caros ao consumidor, mas de fácil e barata produção, ou, 

nas classes mais pobres, da necessidade de saciar a fome com aquilo que o pouco 

dinheiro pode pagar, ou mesmo as duas coisas. Em qualquer dos casos o sistema 

vende, e lucra. A partir dessa lógica capitalista orçamentária, a qualidade de vida está 

associada à possibilidade do consumo de tal forma que o indivíduo é aquilo que tem, 

ou o que come. Neste caso, ainda, é o próprio capitalismo que valida aquilo que é 

legítimo para o consumo (Lolas; Doña; Gómez-Gonzalvo, 2019). Daí a necessidade 

da sustentação imperiosa da não intervenção do estado na relação capital/consumo 

na medida em que os órgãos de proteção do consumidor, e de saúde, tendem a 

favorecer o consumo de alimentos saudáveis, protegendo a parte mais frágil da 

sociedade. Sob o pretexto da liberdade do consumidor, que não existe, os gigantes 
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do agronegócio, e da indústria de alimentos e bebidas “Big Agro, Big Food, e Big Soda” 

atribuem ao estado regulador a pecha de “estado babá”. De fato, como descrito no 

Dossiê Big Food (IDEC, 2022, p. 15): 

 
Entre as táticas utilizadas pelas corporações estão algumas instrumentais, 
com ações que vão desde a influência política até o uso de ações judiciais, e 
também discursivas, que envolvem estratégias argumentativas como a 
criação de narrativas para defender interesses econômicos e enfraquecer as 
evidências científicas que possam prejudicá-los. Os casos evidenciados 
neste dossiê envolvem o conflito de interesses em torno dessas estratégias, 
ou seja, o confronto dos interesses públicos com os interesses privados, o 
que pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira 
imprópria o desempenho da função pública6. Isso acontece quando 
interesses corporativos influenciam atores políticos na tomada de decisão e 
prejudicam a população em prol do atendimento de interesses econômicos. 

 

Exemplificando o último caso, o Dossiê Big Food relata que ainda em 

2014, 57% dos deputados e 48% dos senadores eleitos receberam dinheiro de 

grandes conglomerados de ultraprocessados e outros como forma de distanciar os 

consumidores e consumidoras de uma alimentação mais saudável, in natura (IDEC, 

2022). Nesse sentido, em modelos neoliberais o capital tende a reestruturar a política 

econômica do estado, utilizando seu próprio aparato para combater os interesses da 

classe trabalhadora e, consequentemente, aumentar seu lucro através financeirização 

do capital. O resultado disso é a globalização não apenas da economia, mas dos 

modos de vidas das mais diversas culturas.  

Considerando o que foi dito acima, podemos depreender a forma pela 

qual o capital é capaz de manipular necessidades básicas do cotidiano em prol de 

seus interesses, incluindo os hábitos alimentares. A baixa nutricional dos alimentos 

ultraprocessados deve-se a própria intencionalidade do mercado na medida em que 

esses alimentos, com baixo custo de produção, apresentam componentes energéticos 

em excesso (carboidratos, açucares e gordura) o bastante para manter a força de 

trabalho, além de reduzir acentuadamente o tempo gasto no preparo das refeições. 

Na verdade, a ausência de tempo disponível para o preparo de alimentos tem se 

tornado a maior justificativa para uma dieta não saudável (Federici, 2017). Portanto, 

já que a mudança no paradigma alimentar econômico e social só é possível se realizar 

a longo prazo, considerando as divergências entre capital e estado, é urgente que se 

destaque a necessidade de desenvolver estratégias de intervenção para esclarecer a 

população, dentre outras coisas, sobre o prejuízo à saúde causado pelo consumo 

excessivo de alimentos obesogênicos, sobre a necessidade de uma alimentação 
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natural e saudável, e que corrijam a falsa percepção popular de que o preparo de 

alimentos saudáveis demande tempo excessivo quando, na verdade, é possível o 

preparo desse tipo de refeição de forma fácil e rápida, além de econômica. Para isso, 

torna-se premente o investimento na capacitação de profissionais de saúde orientados 

à tal tarefa. 

A busca por cursos de pós-graduação na atualidade tornou-se quase 

que uma necessidade para aqueles que desejam desenvolver-se profissionalmente.  

Dentro da amostra dessa pesquisa o fato de 81,48% dos participantes terem se 

aprimorado buscando novos cursos após a graduação destaca a preocupação desses 

profissionais com a sua própria capacitação profissional, tendo sido os cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu os cursos mais realizados (46,93% dos participantes 

da pesquisa). A residência e o aprimoramento, ferramentas importantes de 

capacitação profissional, que unem ao mesmo tempo teoria a muitas horas de prática 

profissional monitorada, fez parte da formação de 8,16% da amostra da pesquisa. Os 

cursos de capacitação profissional que incluem a EP foram a escolha de 14,29% dos 

profissionais. Foram 22,45% dos participantes os que optaram por formações mais 

dinâmicas e breves como os cursos efetuados em workshops, treinamentos em 

congressos e palestras. Por último, 8,16% da amostra optou por outras formas de 

cursos não citadas nessa pesquisa. A capacitação profissional das equipes de saúde 

tem sido uma prática adotada por grande parte desses profissionais, tanto dentro da 

EP, como em outros cursos dentro e fora das instituições acadêmicas. Tais processos 

de capacitação profissional, tantos os efetuados de forma particular como na EP em 

Saúde proposta pelo SUS, são potentes estratégias político-pedagógicas de aplicação 

das diretrizes governamentais e dentro dessa amostra 44,44% são aqueles que 

optaram por investir com recursos financeiros próprios na capacitação profissional. No 

entanto, apesar da procura pela capacitação profissional ser uma busca da maioria 

da amostra dessa pesquisa (81,48%) tornou-se evidente o fato de que os profissionais 

de saúde participantes (14,81%) poucas vezes buscaram por capacitação no manejo 

da obesidade. A manifestação desses profissionais que nunca efetuaram cursos sobre 

o tema da obesidade (85,19%) nos chama a atenção para a forma como o assunto 

tem sido abordado dentro da APS, sugerindo pouco foco nas ações de promoção de 

saúde e manejo do problema que necessitam serem melhor investigados.  

Nessa amostra somam-se 70,34% dos participantes que afirmam ter 

efetuado os cursos de capacitação profissional do SUS com frequência distribuída 
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entre 1/>4 vezes ao ano. No entanto, apenas 55,56% dos participantes da pesquisa 

assumem conhecer as plataformas disponíveis na internet de EP – AVASUS, UNA-

SUS e UniverSUS. Tal informação aponta para o fato de que pelo menos um quarto 

desses profissionais (44,44%) provavelmente não estejam utilizando tais recursos on-

line para seus processos de capacitação. Quanto ao aproveitamento desse recurso, 

seria possível a uma unidade de AB que dispusesse de monitoramento e registros dos 

principais problemas de saúde de sua comunidade, utilizá-los com o propósito de 

capacitar as suas equipes de saúde, promovendo maior acesso e conhecimento sobre 

a EP para esses profissionais através do incentivo a participação nos cursos das 

plataformas do SUS que atendessem as necessidades de cada localidade. De fato, 

atividades de capacitação profissional contínua, incluindo reuniões educacionais, 

conferências, seminários, palestras, impactam positivamente o conhecimento e 

competência do profissional de saúde. Por sua vez, métodos de aprendizagem 

interativos (workshops, grupos e sessões de treinamento) impactam na prática 

profissional e nos resultados de saúde do paciente (Wallace; May, 2016). Entretanto, 

o desconhecimento por parte dos profissionais de saúde do fornecimento de 

capacitação adequada, assim como a baixa adesão dos profissionais a educação 

continuada aponta para um problema nacional. Diversos estudos vêm há tempos 

apontando os desafios em torno das necessidades de conhecimento e treinamento 

identificados por profissionais de saúde, o que ressalta a importância do 

desenvolvimento e operacionalização de programas de educação continuada que 

foquem na prevenção e intervenção da obesidade, em todo um leque de disciplinas 

(Dixon et al., 2008; Sánchez-Carracedo; Neumark-Sztainer; López-Guimerà, 2012), 

incluindo a obesidade infantil (Story et al., 2002). 

Através da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da 

Obesidade (BRASIL, 2014) o governo brasileiro ressalta a necessidade de as equipes 

de saúde cursarem uma formação profissional que os preparem para um diálogo 

qualificado entre o saber, a cultura popular e saber técnico e que respeite a população 

em toda a sua diversidade. A capacitação profissional das equipes de saúde se torna 

assim importante para o tratamento da obesidade. Durante essa pesquisa ficou 

constatado que apenas 22,2% dos participantes já haviam participado de cursos sobre 

o manejo e tratamento da obesidade e que apenas 18,33% da amostra total havia 

efetuado tais cursos dentro das plataformas de EP do SUS, o que nos faz pensar que 

um maior incentivo por parte das unidades de AB poderia favorecer a participação de 
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um maior número de profissionais nos cursos da EP. Há também que se pensar se as 

plataformas de ensino digital podem fornecer o nível de interatividade positiva 

necessária para que um processo de aprendizagem ocorra, em qualquer nível, 

sobretudo quando se fala da capacitação de profissionais de saúde.  

A pandemia de Covid-19, assim como o consequente distanciamento 

social decorrente que resultou, dentre outras coisas no fechamento dos ambientes de 

trabalho e de escolas em todo o mundo, aceleraram o processo de digitalização, na 

ausência de um escrutínio crítico e rigoroso de seus efeitos sobre o processo 

educacional (Williamson; Eynon; Potter, 2020). Todo este processo resultou na 

apropriação dos modos de vida e da vulnerabilidade social, além do monopólio do 

setor econômico.  Essa flexibilização dos serviços educacionais resulta da 

manutenção de políticas neoliberais que incluem novas formas de organização do 

trabalho e educação (Abilio, 2019). De fato, é a política neoliberal, entendida como um 

projeto político executado pelo capital para consolidar seu lucro, influenciando 

processos políticos focados na privatização e na condução das instituições e dos 

poderes reguladores de forma favorável aos seus interesses, que vai orientar as 

reformas neoliberais realizadas no ensino superior e que culminam num profundo 

desmonte institucional em diversas áreas do estado brasileiro, incluindo a área 

educacional (Andrade, 2019). Neste contexto, e levando em consideração a profunda 

influência dos setores produtivos de alimentos ultraprocessados na política econômica 

nacional, a produção, promoção, e o estabelecimento de capacitação adequada e de 

qualidade na educação permanente pelo sistema de saúde na AB, particularmente no 

tópico do presente estudo, poderia parecer um contrassenso. 

Direcionando essa abordagem para o tema da obesidade infantil, torna-

se notável que, quando se trata de crianças, esse não é um problema de saúde que 

receba grande atenção da amostra pesquisada na AB da cidade de Franca. Apenas 

11,11% dos pesquisados disseram já ter participado de cursos sobre obesidade 

infantil e todos esses cursos foram efetuados fora das plataformas do SUS. Se 

considerarmos que dentro dessa amostra de pesquisa 66,67% dos profissionais 

atendem a crianças com problemas de obesidade e que 37,03% do total de 

profissionais atende a essas crianças com frequência diária a mensal, então pode-se 

considerar que 11,11% de capacitação cria a condição de adquirir conhecimentos, 

técnicas e ferramentas de ação para uma parcela pequena dessa equipe. 
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Considerando as diretrizes da PNAN (BRASIL, 2013, p. 45), quanto a capacitação 

profissional, diretriz 4.6 Qualificação da Força de Trabalho, vimos que: 

 

A educação permanente em saúde revela-se a principal estratégia para 
qualificar as práticas de cuidado, gestão e participação popular. Deve 
embasar-se num processo pedagógico que parte do cotidiano do trabalho 
envolvendo práticas que possam ser definidas por múltiplos fatores 
(conhecimentos, valores, relações de poder, planejamento e organização do 
trabalho) e que considerem elementos que façam sentido para os atores 
envolvidos. As mudanças na gestão e na atenção ganham maior efetividade 
quando produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos envolvidos, que 
contratam entre si responsabilidades compartilhadas nos processos de gerir 
e de cuidar.  
 
 

Assim, sendo considerada a principal estratégia de qualificação dos 

profissionais da AB, a EP necessita estar ativamente presente na formação desses 

trabalhadores, de forma a atender as necessidades de cada população e localidade, 

podendo-se sugerir que crianças que enfrentam o sobrepeso e a obesidade devem 

ser atendidas por equipes capacitadas em sobrepeso e obesidade infantil. 

A composição das equipes de trabalho da amostra dessa pesquisa 

evidenciou uma informação de que a AB de Saúde de Franca conta com equipes 

multiprofissionais compostas principalmente por enfermeiros, médicos pediatras e 

psicólogos, sendo que é de informação dessa amostra que 18 unidades contam com 

agentes de saúde e 17 com fonoaudiólogos. O profissional de Terapia Ocupacional é 

visto em apenas uma das unidades e o Nutricionista, profissional fundamental para 

trabalhar as questões de segurança alimentar, promoção de alimentação saudável e 

manejo do sobrepeso e da obesidade, não está contratado em nenhuma das unidades 

de AB da cidade de Franca. Cumpre notar que a cidade de Franca, com níveis de 

saneamento similares aos de cidades europeias, e alto IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano = 0,78 para o ano de 2010), apresenta também um alto 

índice de Gini (limite superior de 0,41), sugerindo uma alta concentração de renda 

num pequeno estrato social3. Em um estudo realizado em 2006 com uma amostra 

oriunda de escolas particulares e públicas, 25% das crianças estudadas foram 

classificadas com sobrepeso/obesidade, com predominância nas escolas particulares 

(37,4%), comparado com as escolas estaduais (23,7%) e municipais (18,9%). O 

estudo também revelou que o sedentarismo é a realidade da maioria das crianças, 

 
3 Dados de https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/pesquisa/36/0 . 



90 
 

que preferem os alimentos calóricos, em detrimento daqueles que são fontes de 

vitaminas, sais minerais e fibras (Andrade, 2006). Essa relação entre renda e 

obesidade foi aventada previamente. Como exemplo, Dinsa et al., (2012) apontaram 

que, em países de baixa e média renda, a obesidade infantil é maior entre os ricos. 

Portanto, a prevenção da obesidade deixou de ser um problema puramente 

relacionado à pobreza. 

Apesar das dificuldades, práticas grupais de promoção da saúde e 

manejo do sobrepeso e obesidade voltaram a ser valorizadas e incentivadas pelo 

governo federal. Em sua publicação dos Resultados do Laboratório de Inovação no 

Manejo da Obesidade nas Redes de Atenção à Saúde (BRASIL, 2014b), o Ministério 

da Saúde junto à Organização Pan-Americana da Saúde sustenta que: 

 

As práticas grupais de educação em saúde na Atenção Básica são excelentes 
espaços e oportunidades de promoção da saúde. O vínculo, o acolhimento, 
a escuta, o apoio, o suporte e o espaço de reflexão promovem saúde, 
fortalecendo os sujeitos e prevenindo o adoecimento. Mas podemos ousar ir 
além... Na ESF há diversos exemplos de grupos feitos nessa lógica de 
empoderamento e de participação, mas não apenas dentro de uma 
perspectiva de educação em saúde. São grupos de suporte e de apoio, 
promovendo novos hábitos, atividades, modificando estilos de vida e relações 
interpessoais. Além disso, esses grupos representam intervenções 
especialmente eficazes em termos de promoção e de prevenção. Entre essas 
atividades, destacam-se: Terapia comunitária, Grupos de convivência, 
Grupos de mulheres, entre outros (BRASIL, 2014b, p.68). 

 

Durante essa pesquisa constatou-se que os participantes estão cientes 

de que grupos de manejo da obesidade acontecem em 7,41% das unidades de saúde 

do município e que esses grupos são voltados exclusivamente para a população 

adulta. Nenhum dos profissionais de saúde participantes dessa amostra afirmaram 

sobre a existência de grupos que atuem especificamente com crianças que enfrentem 

sobrepeso e obesidade. 

Outra forma de atuação da AB junto à comunidade é aquela em que a 

população é abordada fora dos prédios de atenção à saúde. Práticas externas podem 

contribuir tanto para informar, pré-diagnosticar, quanto para promover ações de 

enfrentamento do sobrepeso e da obesidade. Dentro das Perspectivas e Desafios no 

Cuidado às Pessoas com Obesidade no SUS (BRASIL, 2014b), o governo define que 

dentre as ações das equipes de AB, desenvolver atividades de promoção da saúde e 

prevenção de agravos nas escolas, e em outros ambientes externos a unidade de 
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saúde favorece resultados efetivos para a comunidade, sendo que, as ações 

praticadas no ambiente escolar compõem o Programa Saúde na Escola. 

Para os participantes dessa pesquisa 51,85% das unidades promovem 

eventos de saúde externos a seus prédios e 55,56% dos funcionários participantes da 

pesquisa estiveram presentes nessas ações, sendo que no ano de 2022, eles 

afirmaram que 3,7% das unidades promoveram ações em que o foco do evento era o 

tema da obesidade. Para Campos, (2015) a articulação entre Unidades de saúde e 

escolas é deficitária e demonstra a necessidade da ampliação da atuação dos 

profissionais de saúde para fora dos muros da Unidade Básica. 

O governo brasileiro tem disponibilizado diretrizes, ferramentas e 

materiais de qualidade que ofereçam suporte e sustentação as equipes da AB para 

lidar com a segurança alimentar e o manejo da obesidade, no entanto diante de tantas 

informações o profissional de saúde precisa de orientação para se conectar as 

informações mais relevantes. Para essa amostra de pesquisa o portal do Ministério 

da Saúde, da Secretaria de Atenção Básica a Saúde, da Promoção da Saúde e da 

Alimentação Adequada e Saudável é conhecido por 48,15% dos participantes. Dentro 

do Portal do Ministério da Saúde várias estratégias e informações importantes sobre 

promoção de saúde, manejo da obesidade e segurança alimentar estão 

disponibilizadas aos profissionais da saúde e ao público em geral. Os participantes 

citaram conhecer principalmente os Guias Alimentares (44%) e a Educação Alimentar 

e Nutricional 29,62%. As outras ferramentas foram citadas por menos de 14,81% da 

amostra, que afirmou não conhecer a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, o 

Aplicativo Conecte SUS - funcionalidade “Peso Saudável”, a Estratégia Nacional para 

a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil – PROTEJA, a Linha de cuidado do 

Sobrepeso e Obesidade e o Controle e Regulação dos Alimentos e a Reformulação 

de Alimentos processados. 

Por último, a questão aberta desse estudo, que perguntou sobre como 

os cursos da EP poderiam ajudar no manejo da obesidade infantil, trouxe 

considerações e sugestões dos participantes da pesquisa sobre diversos temas, 

sendo o tema mais referido (27% das respostas) a necessidade de adquirir 

conhecimento para lidar com as condições da obesidade infantil, como aponta a fala 

do participante 23, que nos diz:  “adquirindo conhecimento, criando estratégias para 

divulgação e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças 

obesas, bem como organizar o trabalho levando-se em conta a prevenção da 
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obesidade infantil”. A capacitação para o enfrentamento do problema (referenciada 

em 21% das respostas) produziu reflexões sobre as condições de trabalho e as 

expectativas desses profissionais. Muitos acreditam que a capacitação é um 

mecanismo importante no manejo da obesidade, na medida em ela facilita a “obtenção 

de maiores informações para lidar com as famílias, quando as mesmas necessitarem 

de orientações, não só por um profissional especializado, mas pela equipe de 

profissionais da Ubs”, como citou o participante 14, ou como um direcionamento 

desses profissionais, oferecendo “capacitação para profissionais de saúde (sic) como 

tratar com a população sobre obesidade/guia para treinamento”, nas palavras do 

participante 20, podendo também ser vista como um fonte de informações e 

atualizações (citado por 7% dos participantes), como “na capacitação frente às 

novidades no tratamento da obesidade” (participante 1). 

No entanto, é necessário estar atento aos fatores que dificultam esse 

processo como a falta de profissionais da nutrição e de educadores físicos que 

complementariam as equipes de saúde, assim como, os espaços insuficientes para 

consultórios, para a orientação da prática de atividade física, e para a formação de 

grupos terapêuticos, como descrito por alguns participantes que consideram que: 

“concomitante aos cursos de capacitação, precisamos de outros profissionais ‘da 

obesidade’ para tratamento conjunto, pois, nem tudo é devido ao estado emocional 

do paciente. Precisamos de espaço físico apropriado para desenvolvermos ações 

pertinentes a essa e outras demandas” e expondo que “...nutricionistas na rede fazem 

muita muita (sic) falta” (participante 15). 

O diagnóstico das necessidades de cada unidade de AB favorece a 

busca pelo conhecimento dos recursos disponíveis a cada profissional para que as 

intervenções possam ser potencializadas dentro de suas próprias realidades. A EP 

oferece recursos para que essas ações tenham maior efetividade, devendo assim 

tornar-se parte integrante da formação desses profissionais. Dentro da percepção de 

alguns profissionais a comunicação sobre os cursos disponíveis da EP que seriam 

necessários a cada unidade de AB deveria ser mais acessível e com maior estímulo 

a participação, há uma percepção de falha na divulgação como apresentado por 

alguns: “penso que deveria ser mais divulgado. Toda informação é bem-vinda (sic), o 

conhecimento é uma arma poderosa, no entanto, estamos nessa guerra sem 

munição” (participante 11) e para outro os cursos da EP “precisam ser apresentados 

aos envolvidos com maior facilidade” (participante 17). 
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A percepção da EP como um importante fornecedor de estratégias 

também foi citada em 21% das respostas e os participantes levantaram fatos como, a 

importância dela oferecer “...ferramentas adaptativas para o entendimento do 

problema e seu enfrentamento” (participante 19) e para que os profissionais adquiram 

“... mais facilidade de abordar o assunto principalmente com a família” (participante 

12), afim de que se tenha uma “orientação correta nos casos atendidos” (participante 

6) e ao considerar-se uma visão que amplie o discurso sobre o manejo da obesidade 

infantil retornar-se-á a fala do participante 21 que ainda complementa que 

“...precisamos de políticas públicas (sic) de alimentação/ merenda escolar, saudáveis 

e informação/educação permanente de incentivo aos alunos para minimizar tais 

demandas. Com isso, minimizaremos os problemas de bullying escolar. Precisamos 

de programas de incentivo às famílias para o desenvolvimento e manejo de hortas em 

casa, de compostagem... Precisamos sermos ouvidos... Só medicação e alguns 

atendimentos do psicólogo, não resolve” (participante 21). 

Apesar de algumas considerações durante a última questão terem sido 

breves, a participação dos profissionais dessa amostra contribuiu para que a EP 

pudesse ser considerada uma ferramenta importante que pode ser mais explorada 

por essas equipes, e que, para isso, será necessário que ela seja estimulada e 

divulgada e que no manejo da obesidade, assim como, da obesidade infantil ela possa 

favorecer a implementação de estratégias importantes para profissionais e sociedade. 

Atualmente, o SUS encontra um grande desafio, que é superar o modelo 

biomédico na prática, seus funcionários necessitam enxergar o indivíduo como um 

todo, como parte de um sistema social, cultural e amplo. A antiga maneira 

fragmentada de ver o ser humano ficou para trás. É hora de mudança de paradigmas 

e de enxergar os problemas de saúde como consequências de nossas escolhas como 

sociedade.  

A exclusão social, a pobreza e até mesmo a própria obesidade podem 

ser consideradas consequências da valorização do ter que se sobrepuseram a 

valorização do ser humano. Urge o momento da sociedade se enxergar como iguais, 

todos nós, iguais. Ao refletir sobre as mazelas sociais da atualidade, torna-se 

necessário que cada um assuma a sua própria culpa, por atuação junto a ela, ou por 

omissão. Caminhos mais justos e igualitários podem ser traçados e o alimento, 

necessidade básica do ser humano, poderia ser o princípio dessa tão desejada justiça 

– alimentação digna, respeitosa, saudável, variada, nutritiva a toda a humanidade.  
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Dentro do sistema de saúde, SUS, órgão governamental responsável 

diretamente pela promoção de saúde e pelos cuidados com os processos de 

adoecimento, contar com equipes interdisciplinares que promovam discussões e que 

apresentem seus pontos de vista sobre os problemas dos indivíduos e da comunidade 

e que permitam que a sociedade seja ouvida, enriquece a compreensão desse 

processo de saúde/doença e promove a escolha de estratégias, atuações e 

tratamentos mais eficazes ao problema da obesidade favorecendo assim, a 

diminuição da sua abrangência. A prática de ações que assistam o problema da 

obesidade necessita ser implementada criando maior visibilidade aos problemas do 

excesso de peso da população. 

Os cursos da EP de capacitação do SUS estão direcionados a diversas 

áreas da saúde. Através de um diagnóstico comunitário feito pelo governo municipal 

seria possível identificar os principais problemas de saúde da cidade e de cada 

unidade de AB. Cursos de capacitação voltados para os temas específicos de cada 

unidade poderiam ser sugeridos às equipes de profissionais de saúde, possibilitando 

que todos os atores de saúde compreendam essas questões em seus mais diversos 

aspectos, criando diálogos enriquecidos entre as equipes. Assim, o espaço para o 

enfrentamento dos casos de obesidade também se beneficiaria. Ações direcionadas 

a grupos, comunidade e escolas deveriam ocorrer com maior frequência e com ações 

contínuas. O espaço escolar deveria ser mais bem explorado no diagnóstico da 

obesidade infantil, assim como nas ações de promoção da saúde para melhoria da 

qualidade de vida da população. 

As ações voltadas para obesidade infantil por parte da AB de Saúde na 

cidade de Franca não se apresentam como um foco de importância, sendo 

aparentemente escassas e não pontuais. No entanto, a promoção da saúde e a 

prevenção da obesidade durante a infância, são ações importantes para a redução do 

número de crianças e adolescentes com obesidade entre esses futuros adultos. A 

políticas públicas de saúde fornecem a AB muitas estratégias de enfrentamento do 

ganho de peso e da obesidade e diante dos desafios dos profissionais de saúde, nem 

sempre elas conseguem ser implementadas na sua totalidade. O momento atual é 

marcado por ações de governança pública onde governo e sociedade tem caminhado 

juntos. A solução para que tais políticas públicas sejam implementadas e colocadas 

em prática talvez venha dessa possível ação conjunta. 
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Por último, considerando a análise dos momentos dessa investigação, é 

importante destacar a percepção do compromisso dos profissionais participantes 

dessa pesquisa com o trabalho na saúde pública através inclusive do investimento de 

seu tempo e recursos em suas capacitações profissionais. A EP tornou-se uma 

ferramenta forte e eficiente que necessita ser explorada e frente ao aumento dos 

casos de obesidade na população em geral ela poderá contribuir oferecendo uma 

perspectiva de constante adequação dos conteúdos e aperfeiçoamento do processo 

didático-pedagógico que prepare os profissionais de saúde para o enfrentamento e 

manejo da obesidade. 
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APÊNDICE A 

  
FORMULÁRIO GOOGLE FORMS 
 
Pesquisa de Mestrado: Obesidade infantil -capacitação profissional da 
equipe de saúde da atenção básica de Franca/SP  
 
Olá! Sou a Poliana de Almeida Pereira, aluna da 14ª. turma do programa de Mestrado 
em Desenvolvimento Regional da UNIFACEF (Centro Universitário Municipal de 
Franca) e convidamos você a participar da pesquisa OBESIDADE INFANTIL: 
capacitação profissional da equipe de saúde da atenção básica de franca/SP que 
objetiva levantar como os profissionais de saúde da Atenção Básica de Saúde da 
cidade Franca estão investindo em seus processos de capacitação profissional 
contemplando o tema da obesidade e obesidade infantil de forma espontânea ou 
dentro dos projetos de capacitação da Secretaria Municipal de Saúde de Franca. Essa 
pesquisa possui 21 questões e é rápido respondê-las. Sua participação me ajudará 
muito na coleta de dados. 
 
Se possuir interesse em nosso convite e em nos ajudar participando dessa pesquisa, 
por favor, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e caso esteja de acordo, 
por favor, dê o seu consentimento. 
(  ) Abrir o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(  ) Não tenho interesse em participar da pesquisa 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Esclarecimentos 
1. O trabalho tem por objetivo primário levantar como os profissionais de saúde da 
Atenção Básica de Saúde da cidade Franca estão investindo em seus processos de 
capacitação profissional contemplando o tema da obesidade e obesidade infantil de 
forma espontânea ou dentro dos projetos de capacitação da Secretaria Municipal de 
Saúde de Franca. 
2. O pesquisador será quem efetuará todas as entrevistas. A participação nesta 
pesquisa consistirá em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 
responder a entrevista com perguntas abertas e fechadas, sendo que todo o processo 
deverá durar em torno de 20 minutos em um único encontro e será aplicado na 
Unidade Básica de Saúde, através de formulário Google Forms acessado por 
QRcode. 
3. O risco de participar da pesquisa é mínimo e pode se referir à qualquer dificuldade 
que o participante tenha em responder aos instrumentos de pesquisa utilizados, ou 
em algum constrangimento em fornecer dados sobre sua formação e formas de 
atuação na atenção Básica de Saúde. O pesquisador estará disponível a todo o 
momento, durante e após a pesquisa para auxiliar o entrevistado e minimizar qualquer 
risco que o mesmo possa sofrer. O pesquisador responsável por essa pesquisa torna-
se obrigado a suspendê-la de forma imediata caso perceba algum risco ou danos à 
saúde do participante da pesquisa não previsto no termo de consentimento. 
4. Essa pesquisa deverá ser benéfica ao desenvolvimento municipal, ao alinhamento 
das estratégias governamentais delineadas nas políticas públicas de saúde para o 
tratamento da obesidade infantil, com as condutas terapêuticas que estão sendo 
desenvolvidas na Atenção Básica de Saúde do município, por psicólogos e 
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nutricionistas, a fi m de encontrar lacunas que possam ser sanadas. Dentre os 
benefícios dessa pesquisa citamos a produção de conhecimento para os profissionais 
participantes, assim como, para a comunidade que lhes permita compreender o 
fenômeno da obesidade em todos os seus aspectos, assim como auxiliar os 
profissionais de saúde a melhor intervir no tratamento da obesidade infantil podendo 
favorecer o bem-estar dos sujeitos da pesquisa e de outros indivíduos da sociedade, 
assim como auxiliar as condutas de tratamento dos profissionais de saúde no manejo 
do problema. A pesquisa apresenta riscos mínimos e se justifica pela importância do 
benefício esperado: gerar conhecimento sobre as práticas de psicólogos e 
nutricionistas que atuam na Atenção Básica de Saúde da cidade de Franca. 
5. Os participantes não terão nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderão 
retirar sua concordância na continuidade da pesquisa a qualquer momento. 
6. Não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar aos voluntários pela 
participação, no entanto, caso haja qualquer despesa decorrente desta participação 
haverá o seu ressarcimento pelos pesquisadores. 
7. O nome dos participantes será mantido em sigilo, assegurando assim a sua 
privacidade, e se desejarem terão livre acesso a todas as informações e 
esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que 
queiram saber antes, durante e depois da sua participação. 
8. Os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins desta 
pesquisa, e os resultados poderão ser publicados. 
Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Poliana de Almeida 
e Paula Pereira, pesquisadora responsável pela pesquisa, telefone: (16)98228-0908 
e-mail: poliana.psi@gmail.com , com o Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-FACEF, 
localizado na Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, Bairro São José, CEP 14403-430, 
telefone: (16) 3713-4630, e-mail: comep@facef.br , atendimento de segunda a sexta-
feira das 08h00min. – 17h00min; e/ou com a Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa-CONEP, telefone (61) 3315.5877, e-mail: conep@saude.gov.br . 
 
Consentimento após esclarecimento 
Eu, declaro ter sido informado e concordo em ser participante do Projeto de pesquisa 
acima descrito. Sei que o nome dos participantes será mantido em sigilo, assegurando 
assim a sua privacidade, e se desejarem terão livre acesso a todas as informações e 
esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que 
queiram saber antes, durante e depois da sua participação. 
 
Você consente participar da pesquisa? 
(  ) Eu consinto em participar da pesquisa. 
(  ) Eu não concordo. 
 
Qual o seu endereço de e-mail? 
Seu endereço de e-mail é fundamental para validarmos o seu consentimento à 
pesquisa e para enviarmos os resultados da pesquisa ao término do estudo. 
____________________________________ 
 
QUESTÕES 
 
1) Qual a sua formação profissional? 
(  ) Enfermeiro 
(  ) Médico 
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(  ) Nutricionista 
(  ) Psicólogo 
(  ) Outros 
 
2) Há quantos anos você está formado? 
____________________________________ 
 
3) Há quantos anos está trabalhando na Atenção Básica de Saúde da cidade de 
Franca?  
____________________________________ 
 
4) Qual Unidade Básica de Saúde você está contratado?  
____________________________________ 
 
5) Qual a sua idade?  
____________________________________ 
 
6) Qual o seu gênero? 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
(  ) Não-Binário 
(  ) Outros 
 
7) Após o seu curso universitário você cursou algum outro curso?  
(  ) sim 
(  ) não 
Se sim, qual tipo de curso você cursou (marque todos os que cursou):  
(  ) pós-graduação ou especialização lato sensu 
(  ) pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado) 
(  ) residência ou aprimoramento 
(  ) capacitação profissional (incluindo Educação Permanente) 
(  ) cursos, workshops, treinamentos em congressos e palestras 
(  ) Outros 
 
8) Algum curso que você tenha efetuado está relacionado ao tratamento da obesidade 
ou a questões de saúde estabelecidas por essa condição de saúde? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
9) Você conhece a política pública de Educação Permanente ou as plataformas 
AVASUS,UNA-SUS e UniverSUS Brasil que oferecem capacitação profissional 
gratuita? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
10) Com qual regularidade você tem participado dos cursos de capacitação 
profissional do SUS? 
(  ) nunca participei 
(  ) uma vez ao ano 
(  ) duas vezes ao ano 
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(  ) três vezes ao ano 
(  ) mais de 4 vezes ao ano 
 
11) Você já participou de algum curso que trate sobre o manejo e tratamento da 
Obesidade? 
(  ) sim 
(  ) não 
Se você respondeu sim, esse curso faz parte da Educação Permanente? 
(  ) sim 
(  ) não 
E, sobre Obesidade Infantil, você já participou de algum curso que trate sobre o 
manejo e tratamento da Obesidade Infantil? 
(  ) sim 
(  ) não 
Se você respondeu sim para Obesidade Infantil, esse curso faz parte da Educação 
Permanente? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
12) Você tem participado de cursos na área de saúde com investimento financeiro 
próprio? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
13) Em sua prática diária na Atenção Básica de Saúde você atende a crianças com 
problemas de obesidade? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
14) Com qual frequência esses atendimentos ocorrem? 
(  ) diariamente 
(  ) semanalmente 
(  ) mensalmente 
(  ) raramente 
 
15) A UBS em que você trabalha tem contratado quais desses profissionais de 
saúde(marcar todas as opções de profissionais que prestam serviço na UBS em que 
você trabalha)? 
(  ) Médico Pediatra 
(  ) Enfermeiro 
(  ) Psicólogo 
(  ) Nutricionista 
(  ) Terapeuta Ocupacional 
(  ) Fonoaudiólogo 
(  ) Agente de Saúde 
 
16) A UBS em que você trabalha promove grupos para manejo da obesidade? 
(  ) sim 
(  ) não 
Se a resposta for sim, esses grupos atendem a: 
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(  ) crianças 
(  ) adultos 
(  ) mistos 
(  ) outros 
 
17) Você participa de grupos de manejo de obesidade infantil promovidos pela 
Unidade de Saúde que você trabalha? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
18) Essa Unidade Básica de Saúde promove eventos juntos a comunidade em lugares 
externos ao prédio? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
19) Você participa das ações promovidas por essa Unidade Básica de Saúde junto a 
comunidade que sejam efetuados em lugares externos ao prédio dessa unidade? 
(  ) sim 
(  ) não 
Se a resposta for sim, dentre esses eventos, algum deles, que tenha ocorrido no ano 
de2022, foi sobre obesidade? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
20) Você conhece o Portal do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção Básica 
a saúde, Promoção da Saúde e da Alimentação Adequada e Saudável? 
(  ) sim 
(  ) não 
Se a resposta for sim, a quais quesitos você já teve acesso: 
(  ) Educação Alimentar e Nutricional 
(  ) Guias Alimentares 
(  ) Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil 
(  ) Controle e Regulação dos Alimentos 
(  ) Reformulação de Alimentos processados 
(  ) Aplicativo Conecte SUS, funcionalidade “Peso Saudável” 
(  ) Linha de cuidado do Sobrepeso e Obesidade 
(  ) Estratégia Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil - PROTEJA 
 
21) Na sua opinião como os cursos da Educação Permanente poderiam lhe ajudar no 
tratamento da obesidade infantil: 
____________________________________ 
 
 


