
Volume 93 - Special Edition – 2023                                                                                                FIEP BULLETIN 
 

 413 

44 - PREVALÊNCIA DE SOBREPESO, OBESIDADE E RISCO CARDÍACO DE ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO 

 
ÁLVARO LUIS PESSOA DE FARIAS 

MARCOS ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO 
WESLEY FERREIRA DOS PASSOS 

ODVAN PEREIRA DE GOIS 
DIVANALMI FERREIRA MAIA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA–UEPB–CAMPINA GRANDE – PARAÍBA – BRASIL 
alvarofariasalpf@gmail.com 

Doi: 10.16887/93.a1.44 
 
PREVALENCE OF OVERWEIGHT, OBESITY AND RISK OF HEART HIGH SCHOOL 
STUDENTS 
 
ABSTRACT 
For a significant portion of young people, school activities are the only opportunities to develop 
physical activity and significant schools show good results in its promotion interventions. To 
assess the prevalence of overweight, obesity and cardiac risk of high school students in the city 
of QUEIMADAS-PB. Methods: A descriptive, exploratory qualitative approach random field, 
school-based, was conducted between April and May 2012 in the State School for Elementary 
and High School Ernesto Francisco do Rego City QUEIMADAS-PB were evaluated in with 
anthropometric measurements, height, weight and waist and hip circumference, for testing the 
body mass index (IMC), waist circumference (CA) and waist-hip ratio (R.C/Q). The sample 
consisted of 50 subjects aged 15 to 17 years of both genders, from a universe of 200 students, 
drawn randomly. For Prevalence of Overweight and Obesity, Cardiac Risk I and II, and 
Metabolic Complications. The prevalence was higher among females with 36% (18 subjects). 
While the prevalence in males was lower with 14% (7 subjects). But there was an indication of 
malnutrition of 12% (6 subjects), and is considered a representative value of health risk. The 
school sets up an opportunity to approach and approach of children and adolescents to insert 
knowledge and habits that promote healthy lifestyle and active, especially through school 
physical education curriculum. For a significant proportion of young people, school activities are 
the only opportunities to develop physical activity significantly, contributing to the culture of body 
movement, decreased sedentary lifestyle and weight gain.  
 
Keywords: Students. Obesity. Cardiac Risk. Evaluation.  
 
 
 
PREVALENCE DU SURPOIDS, OBESITE ET LE RISQUE COEUR DES ÉLÈVES DU 
SECONDAIRE 
Résumé 
Pour une partie importante des jeunes, les activités scolaires sont les seules opportunités pour 
développer l'activité physique et les écoles importantes montrent de bons résultats dans ses 
interventions de promotion. Pour évaluer la prévalence de la surcharge pondérale, l'obésité et le 
risque cardiaque des élèves du secondaire dans la ville de QUEIMADAS-PB. Méthodes: Une 
étude descriptive, exploratoire sur le terrain approche qualitative aléatoire, en milieu scolaire, a 
été réalisée entre Avril et mai 2012 à l'Ecole Nationale d'élémentaire et secondaire Francisco 
School Ernesto do Rego Ville QUEIMADAS-PB ont été évalués dans avec les mesures 
anthropométriques, de hauteur, de poids et de taille et tour de hanches, pour tester l'indice de 
masse corporelle (IMC), le tour de taille (CA) et rapport taille-hanche (R.C/Q). L'échantillon était 
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composé de 50 sujets âgés de 15 à 17 ans des deux sexes, à partir d'un univers de 200 
étudiants, tirées au hasard. Pour prévalence du surpoids et de l'obésité, des risques cardiaques 
I et II, et de complications métaboliques. La prévalence était plus élevée chez les femmes avec 
36% (18 sujets). Bien que la prévalence chez les hommes était inférieure à 14% (7 sujets). 
Mais il y avait une indication de la malnutrition de 12% (6 sujets), et est considéré comme une 
valeur représentative du risque pour la santé. L'école met en place la possibilité d'approche et 
de l'approche des enfants et des adolescents à insérer des connaissances et des habitudes qui 
favorisent mode de vie sain et actif, notamment à travers les programmes scolaires d'éducation 
physique. Pour une proportion importante des jeunes, les activités scolaires sont les seules 
opportunités pour développer l'activité physique de façon significative, contribuant ainsi à la 
culture du mouvement du corps, diminution de la sédentarité et le gain de poids.  
Mots - clés: étudiants. L'obésité. Risques cardiaques. Évaluation. 
 
PREVALENCIA DE OBESIDAD SOBREPESO Y RIESGO DE ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DEL CORAZÓN 
Resumen 
Por una parte significativa de los jóvenes, las actividades escolares son las únicas 
oportunidades para el desarrollo de la actividad física y las escuelas significativas mostrar 
buenos resultados en sus intervenciones de promoción. Determinar la prevalencia de 
sobrepeso, obesidad y riesgo cardíaco de los estudiantes de secundaria en la ciudad de 
QUEIMADAS-PB. Métodos: Un campo descriptivo, exploratorio cualitativo al azar, basado en la 
escuela, se llevó a cabo entre abril y mayo de 2012 en la Escuela Estatal de Primaria y 
Secundaria Escuela Ernesto Francisco do Rego Ciudad Queimadas-PB fueron evaluados en 
con mediciones antropométricas, altura, peso y circunferencia de cintura y cadera, para 
comprobar el índice de masa corporal (IMC), la circunferencia de cintura (CA) y de la cintura-
cadera (R.C/Q). La muestra estuvo constituida por 50 sujetos de 15 a 17 años de ambos sexos, 
de un universo de 200 estudiantes, procedentes azar. Para Prevalencia de Sobrepeso y 
Obesidad, Riesgo Cardiaco I y II, y las complicaciones metabólicas. La prevalencia fue mayor 
entre las mujeres con un 36% (18 sujetos). Si bien la prevalencia en los hombres fue menor al 
14% (7 pacientes). Pero no era un indicador de malnutrición de 12% (6 sujetos), y se considera 
un valor representativo de riesgo para la salud. La escuela crea una oportunidad de 
acercamiento y aproximación de los niños, niñas y adolescentes para insertar conocimientos y 
hábitos que promuevan estilos de vida saludable y activo, especialmente a través de 
programas escolares de educación física. Por una parte significativa de los jóvenes, las 
actividades escolares son las únicas oportunidades para el desarrollo de la actividad física de 
manera significativa, lo que contribuye a la cultura del movimiento corporal, disminución del 
sedentarismo y el aumento de peso.  
Palabras - clave: Estudiantes. Obesidad. Riesgo cardiaco. evaluación 
 
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO, OBESIDADE E RISCO CARDÍACO DE ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO 
 
Resumo 
Para uma parte expressiva dos jovens, as atividades escolares são as únicas oportunidades de 
desenvolvimento de atividade física significativa e as escolas mostram bons resultados em 
intervenções para sua promoção. Analisar a prevalência de sobrepeso, obesidade e risco 
cardíaco dos alunos do Ensino Médio da cidade de Queimadas-PB. Métodos: Estudo 
descritivo, exploratório aleatório de abordagem quantitativa de campo, de base escolar, foi 
realizado entre os meses de abril e maio de 2012 na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Francisco Ernesto do Rego da cidade de Queimadas-PB, onde foram avaliados com 
medições antropométricas, estatura, peso e circunferência da cintura e quadril, para os testes 
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do índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (C A) e relação cintura quadril 
(R.C/Q). A amostra foi constituída por 50 sujeitos na faixa etária de 15 a 17 anos de ambos os 
gêneros, de um universo de 200 alunos, sorteados de forma aleatória. Para a Prevalência de 
Sobrepeso e Obesidade, Risco Cardíaco I e II, e Complicações Metabólicas. A prevalência 
maior foi no gênero feminino com 36% (18 sujeitos). Enquanto no gênero masculino a 
prevalência foi menor com 14% (7 sujeitos). Porém existiu um indicativo de desnutrição de 12% 
(6 sujeitos), sendo considerado um valor representativo de risco de saúde. A escola configura-
se como oportunidade para a aproximação e abordagem de crianças e adolescentes para 
inserção de conhecimentos e hábitos que promovam estilo de vida saudável e ativo, 
especialmente por meio das aulas curriculares de Educação Física. Para parte expressiva dos 
jovens, as atividades escolares são as únicas oportunidades de desenvolvimento de atividade 
física significativa, contribuindo para a cultura corporal de movimento, a diminuição do 
sedentarismo e o aumento do peso. 
 
Palavras - chave: Alunos. Obesidade. Risco Cardíaco. Avaliação. 
 
 

 
 
INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, comprovadamente a falta de atividade física e, em especial, a falta de 
exercício físico leva o homem a um sedentarismo prejudicial à saúde. Com isso, sua 
perspectiva de vida diminui, além de viver pouco, vive mal de saúde. As doenças crônico-
degenerativas ou doenças oportunistas, tais como: hipertensão arterial, obesidade, doenças 
coronarianas, no mundo atual, crescem em proporção alarmante. Isso se deve ao avanço 
tecnológico que proporciona às pessoas mais comodismo, muitas vezes o conforto as torna 
menos ativas no cotidiano e com menos qualidade de vida. 

A escola configura-se como oportunidade para a aproximação e abordagem de 
crianças e adolescentes para inserção de conhecimentos e hábitos que promovam estilo de 
vida ativo, especialmente por meio das aulas curriculares de educação física (NUNES et al., 
2007). Tendo visto o que foi exposto, o objetivo do estudo foi analisar a prevalência de 
sobrepeso, obesidade e risco cardíaco dos alunos do Ensino Médio de Queimadas-PB.  

Entende-se por estilo de vida o conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, 
os valores e as oportunidades na vida das pessoas. Atividade física, obesidade, saúde e 
qualidade de vida, são conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo (NAHAS, 2006).  

Estas ações habituais estão relacionadas diretamente com a saúde e a qualidade de 
vida dos indivíduos. Para se ter um estilo de vida adequado, é importante estar atento aos 
fatores do nosso estilo de vida que afetam negativamente nossa saúde e sobre os quais 
podemos ter controle, como por exemplo, o fumo, o álcool, as drogas, o stress, o isolamento 
social, o sedentarismo e os esforços intensos ou repetitivos (NAHAS, 2006). 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

Como consequência de um ritmo de vida acelerado, habituados a uma alimentação 
inadequada, crianças, adolescentes e adultos, estão acostumados a se alimentarem com 
comidas rápidas, industrializadas que na sua maioria não contém os nutrientes necessários 
para uma vida saudável. O aumento no consumo de alimentos gordurosos com alta densidade 
energética, e a diminuição na prática de exercícios físicos, são dois principais fatores ligados 
ao meio ambiente, que colaboram para o aumento da obesidade (TERRES, 2006).  

O sobrepeso e a obesidade têm aumentado muito nos últimos tempos tanto nos países 
desenvolvidos como nos em desenvolvimento. Assim, torna se um grave problema de saúde 
pública, uma vez que as consequências da obesidade para a saúde são muitas e variam do 
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risco aumentado de morte prematura à graves doenças não letais, mas debilitantes e que 
afetam diretamente a qualidade de vida destes indivíduos (SILVA et al., 2007). 

Segundo Cercato, et al. (2004), na população brasileira, em especial, a obesidade está 
mais associada ao aumento da prevalência da hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus 
e hipertrigliceridemia, bem como a redução das concentrações de HDL (BERNARDI, 2005). 

O excesso de peso e a obesidade resultam da interação entre diversos fatores como 
genéticos, metabólicos, comportamentais e ambientais. Dados da Organização Mundial de 
Saúde, sigla em inglês World Health Organization, (WHO, 2010) afirmam que a obesidade 
representa grave problema de saúde pública afetando tanto países desenvolvidos quanto em 
desenvolvimento. Estudos epidemiológicos indicam que aproximadamente 65% da população 
dos Estados Unidos apresentam excesso de peso, sendo que 35% desses indivíduos são 
classificados como tendo risco de obesidade (25 ≤ IMC ≤ 30 kg.m-2) e 30% são considerados 
obesos (IMC ≥ 30 kg.m-2). 

A prevenção, o tratamento e o controle da obesidade têm sido os maiores desafios de 
pesquisadores e profissionais da área da saúde, uma vez que o acúmulo de gordura corporal 
está associado à diversas doenças. Devido à relação direta da dieta e da prática de atividade 
física com a prevenção, o tratamento e o controle da obesidade e doenças associadas, 
profissionais de nutrição e de educação física deveriam estar necessariamente envolvidos em 
grupos multidisciplinares para a prescrição e o acompanhamento nas fases preventivas e 
terapêuticas (BARROS, 2004).  

Pesquisas científicas e campanhas para conscientização da população têm consumido 
muitos recursos financeiros, porém uma epidemia de obesidade continua numa curva 
ascendente sem melhores perspectivas em curto e médio prazos. Fato que agrava a situação é 
a obesidade ter deixado de ser comum apenas em adultos e idosos, passando a estar bastante 
presente entre crianças e adolescentes (RONQUE, 2007). 

Para Silva et al. (2007), o professor de educação física é o profissional que apresenta 
uma posição privilegiada, na possibilidade de evitar uma alta concentração de gordura nos 
jovens, porque os programas de educação físicos talvez, sejam a única forma de crianças e 
adolescentes participarem de exercícios físicos orientados, sem exigir uma condição atlética.  

Nahas (1997) coloca que a Educação Física é a profissão que tem uma 
responsabilidade maior do que as outras profissões em relação à prestação de serviços 
relacionados com atividade física e o desenvolvimento humano, incluindo as escolas. A 
educação física tem a responsabilidade de uma contribuição educacional para seus praticantes 
em relação ao seu desenvolvimento motor e aptidão física, tanto para um bem estar como para 
a saúde. 

Segundo os PCNs (PCN, 1997), existe uma força motriz que mostra a educação física 
como a área de conhecimento que introduz o alunado na cultura corporal de movimento com 
diversas finalidades e, dentre elas, a de manutenção e melhoria da saúde. A educação física 
escolar tem como um de seus objetivos principais fazer com que o aluno conheça seu corpo, 
valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida 
e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva, o que indica que a 
educação física tem uma responsabilidade educacional com a saúde de seus alunos. 

Existem adolescentes obesos em escolas, isso se constata pelo fato de que diversos 
estudos sobre o assunto são realizados com os escolares (ALBANO, 2001; ANJOS, 2003). 
Consequentemente existem alunos obesos nas aulas de educação física escolar e o professor 
tem uma responsabilidade educacional em fazer com que este adolescente desenvolva hábitos 
de vida saudáveis. 

Lobstein (2004) discute que uma intervenção dos profissionais da saúde deve abranger 
o campo escolar, pois é uma atuação que pode ser desenvolvido por vários anos; entretanto 
envolvendo os interesses do aluno, tendo a preocupação de influenciar a família e as pessoas 
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que convivem diariamente com este adolescente obeso fora da escola, com pessoas que não 
tenham comportamentos tão sedentários estimulando-o à prática de exercícios. 

É justamente o que Nahas (1997) destaca quando diz que a educação física escolar 
deve ter uma visão que enfatize atividades que se estendam além da escola e dos anos 
escolares, pois os benefícios do exercício não se mantêm sem a prática dos mesmos. 

Faz-se importante para o professor de educação física escolar saber identificar as 
barreiras da atividade física a fim de tornar o conteúdo de suas aulas mais desafiadoras, 
interessantes, motivadoras, que façam sentido tanto para a escola como para os escolares 
(TORAL, 2007).  

Frente às barreiras encontradas no dia-a-dia do adolescente obeso se faz necessária 
uma revisão que venha a satisfazer os anseios e necessidades desta população nas escolas e 
nas aulas de educação física, disciplina esta que tem uma tendência a privilegiar o esporte, o 
que exclui os obesos pelo fato de serem menos ágeis pelo excesso de gordura corporal, por 
problemas ortopédicos, por dificuldades de locomoção, e por sentirem vergonha (KUNKEL, 
2009). 

Sabendo o professor de educação física a respeito dos problemas da obesidade 
presentes na fase da adolescência, o mesmo terá condições de realizar alterações/rever o 
conteúdo de suas aulas, o convívio com seus alunos e tornar suas aulas mais interessantes, o 
que irá contribuir para uma melhor relação dos alunos com a educação física escolar, pois 
saberá sobre os problemas que poderão ser presentes em seus alunos nesta fase, como por 
exemplo, a vergonha de se expor na frente da turma, ou até mesmo depressão, ansiedade, o 
que pode refletir durante as aulas (LOBSTEIN, 2004; KUNKEL, 2009).  

 
METODOLOGIA 

Estudo descritivo, exploratório aleatório de abordagem quantitativa de campo, 
(THOMAS, 2002), A pesquisa foi desenvolvida por meio de observações de aulas de educação 
física escolar, relacionando-se ao sedentarismo e o desinteresse dos alunos do Ensino Médio, 
em participar das aulas de educação física, desta forma tornando-se adolescentes inativos 
fisicamente, podendo desenvolver o aumento de massa corporal e posteriormente adquirir 
doenças relacionadas a ela.  

O tamanho da amostra foi de 50 alunos, 25 do gênero masculino e 25 do gênero 
feminino, com idades de 15 a 17 anos, onde, foram sorteados de forma aleatória. O critério de 
inclusão foi estar devidamente matriculado na escola, e exclusão, foi através da recusa, não 
autorização dos responsáveis, problemas físicos ou debilitantes.  

Os dados foram coletados pela classificação do índice de massa corporal (IMC), que foi 
obtido a partir da razão do peso corporal (Kg), pelo quadrado da estatura (m2) dos estudantes, 
que foi realizado segundo proposta de Conde e Monteiro (2006), considerando idade, gênero, 
peso e altura dos adolescentes, para determinar o sobrepeso e a obesidade. Para a 
circunferência abdominal (CA) dos estudantes, foram realizadas pelos critérios de Taylor 
(2000), para determinar o risco cardíaco. 

É para a perimetria da relação cintura quadril (R.C/Q), A expressão matemática é 
calculada dividindo o valor da circunferência da cintura em (cm) pelo valor da circunferência do 
quadril em (cm). utilizou-se os critérios de CSFT, (Canadian Standardized Test of Fitness, 
1986), investigando-se as complicações metabólicas existentes. A coleta foi realizada na 
escola por meio de medidas antropométricas, que foram realizadas apenas pelo pesquisador 
do estudo. A medida do peso corporal (Kg) foi obtida uma única vez, com os alunos descalços 
e vestindo short e camiseta com o mínimo de roupa possível, em balança antropométrica 
(Indústrias Fillizola S.A. - Brasil) com capacidade de 0-150 Kg e precisão de 100g devidamente 
aferida (INMETRO). Para a coleta da estatura foi utilizado um estadiômetro de madeira com 
escala metálica, capacidade de 2 m e precisão de 0,1 cm. A medida da estatura foi realizada 
em triplicata, utilizando-se o cálculo do valor médio. Os escolares foram mensurados 
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descalços, em posição ereta, com calcanhares unidos e pés com as pontas afastadas, braços 
pendentes e com as mãos espalmadas sobre as coxas e em contato com a superfície plana do 
instrumento de medida. Cabeça ajustada ao plano de horizontal e em inspiração profunda, e 
uma fita métrica de aço flexível para os perímetros da cintura e quadril respectivamente. Foi 
realizada análise descritiva (número absoluto e percentual para variáveis categóricas, média, 
variância e desvio-padrão [dp] para variáveis numéricas).  

 
 

RESULTADO e DISCUSSÃO 
Os índices de massa corpórea dos alunos de ambos os gêneros, como consta na 

tabela 1, sendo constatado que houve uma maior incidência dessa característica nos homens 
com 52%, enquanto nas mulheres com 24%. Ocorre algo semelhante no índice de baixo peso, 
e também a incidência masculina de 20% é maior que a feminina com 4%. Já nos IMC excesso 
de peso e obesidade, do total de alunos (50), as mulheres individualmente apresentaram 
maiores percentuais em relação aos homens, sendo 40% e 32% para as mulheres enquanto os 
homens apresentam 12% e 16% respectivamente, demonstrando com isso que as mulheres 
estão com níveis de IMC mais elevados. 

 
 

Tabela 1: IMC dos alunos entre 15 e 17 anos de ambos os gêneros 
Idade Baixo Peso Normal  Excesso de Peso  Obesidade  

 Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

 %       (n) %       (n) %       (n) %       (n) %       (n) %       (n) %       (n) %       (n) 
15 8          2 4          1 8          2 8         2 0          0 4          1 0          0 8          2 
16 8          2 0          0 20        5 4         1 12        3 16        4 0          0 16        4 
17 4          1 0          0 24        6 12       3 0          0 20        5 16        4 8         2 

TOTAL 20         5 4          1 
52        
13 24      6 12        3 40       10 16        4 32        8 

 
Na tabela 2, os resultados são apresentados individualmente por sexo, onde mostra 

uma maior ocorrência de homens que apresentam essa característica (sem risco). Do total de 
alunos pesquisados 36% do sexo masculino não apresentaram risco cardíaco, enquanto 
apenas 14% das mulheres não possuem esse risco. As mulheres apresentam-se nas faixas de 
problemas cardíacos I e II com percentuais semelhantes 18%, e por sinal, são elas, as 
mulheres, que estão com estes índices mais elevados. Nos demais casos de comparação as 
estimativas geradas indicam uma maior chance das mulheres terem problemas cardíacos.  

 
Tabela 2 – Distribuição da amostra da C.A, segundo o risco cardíaco 

SEXO RISCO I RISCO II SEM RISCO 
 

(n)      % (n)      % (n)      % 

MASCULINO 6     12 1      2 18     36 

FEMININO 9     18 9     18 7      14 

TOTAL 15    30 10     20 25     50 

  
À relação cintura quadril, apresentam-se os percentuais totais de 50% com baixo risco, 

36% nos homens e 14% nas mulheres, com nível moderado com total de 8% distribuindo para 
2% nos homens e 6% nas mulheres, respectivamente um indicativo de atenção para a saúde, 
porém na prevalência do alto risco, mostra um indicativo de 42% para ambos os gêneros 
mostrando um valor bastante expressivo nas mulheres com 30%, e para os homens 12%, 
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apresentando significativamente um problema de saúde e de complicações metabólicas no 
organismo, com índice de alto risco com prevalência às doenças coronarianas, sinalizando 
concentração de gordura centralizada, e gordura abdominal.  

 
 
 
 

Tabela 3 – Distribuição da amostra da R.C/Q segundo as complicações metabólicas 
SEXO BAIXO RISCO MODERADO ALTO RISCO 

 
(n)        % (n)         % (n)          % 

MASCULINO           18        36          1           2            6           12 

FEMININO             7        14          3           6           15          30 

TOTAL           25        50              4           8           21          42 

 
Neste estudo verificou-se na amostra geral que os estudantes do ensino médio da 

cidade de Queimadas-PB, 50% (25) dos alunos, tenham problemas com a balança, detectado, 
através das avaliações a presença de sobrepeso e obesidade, risco cardíaco e complicações 
metabólicas em ambos os gêneros, estando todos em risco com a saúde, o que leva ao 
número alarmante de adolescentes que se encontram acima do peso ideal, onde doenças 
degenerativas possam estar se instalando ou que já estejam instaladas. Por tanto está 
associado a risco muito aumentado de doenças metabólicas e cardiovasculares (Síndrome 
Plurimetabólica). A prevalência de sobrepeso e obesidade foi menor no gênero masculino com 
14% (7) e maior no gênero feminino com 36% (18), bastante significativo e expressivo o 
numero de mulheres, fora dos padrões do peso ideal.  

No extremo oposto, a posição de Aracajú, com o menor porcentual de obesidade e 
sobrepeso da pesquisa, que foi de 35,3% (BRASIL, 2004). Resultados semelhantes foram 
descritos por outros autores (COITINHO et al., 1991; GIGANTE, et al., 1997). Um estudo 
envolvendo 224 índios de duas comunidades Xavantes no Estado de Mato Grosso, evidenciou 
distribuição igualitária de sobrepeso e obesidade entre homens e mulheres em uma 
comunidade onde foi maior no sexo feminino em outra (GUGELMIN; SANTOS, 2006). 

 
CONCLUSÃO 

O presente estudo conclui que, há uma relação considerável de risco a saúde, para os 
alunos que sinalizaram sobrepeso e obesidade, dessa forma, pode-se analisar dentro dos 
padrões determinados do Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência Abdominal (CA) e 
Relação Cintura Quadril (R.C/Q), que os resultados foram bastante expressivos e significativos. 

Enfatizando os números de baixo peso com 12% (6 sujeitos), que também foi um 
indicativo de risco à saúde. Sugerimos uma vida mais ativa fisicamente valorizando a 
importância e a regularidade da atividade física, associada a bons hábitos alimentares, além da 
manutenção do peso ideal durante toda a vida adulta, como forma de evitar o grau mais 
avançado de obesidade e inúmeros fatores de risco associados a ela. 

Entretanto, pode-se observar que existe, nas escolas, um elevado aumento da 
obesidade e sobrepeso em crianças e adolescentes, que podem trazer vários tipos 
enfermidades, mesmo com ampla literatura apresentando os benefícios da atividade física para 
a saúde na infância e adolescência, os níveis de aptidão e atividade física parecem cair nesse 
estágio (RIBEIRO et al., 2006). 

 
 
 
 



Volume 93 - Special Edition – 2023                                                                                                FIEP BULLETIN 
 

 420 

 
 
 
 

RESUMO 
Para uma parte expressiva dos jovens, as atividades escolares são as únicas oportunidades de 
desenvolvimento de atividade física significativa e as escolas mostram bons resultados em 
intervenções para sua promoção. Analisar a prevalência de sobrepeso, obesidade e risco 
cardíaco dos alunos do Ensino Médio da cidade de Queimadas-PB. Métodos: Estudo 
descritivo, exploratório aleatório de abordagem quantitativa de campo, de base escolar, foi 
realizado entre os meses de abril e maio de 2012 na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Francisco Ernesto do Rego da cidade de Queimadas-PB, onde foram avaliados com 
medições antropométricas, estatura, peso e circunferência da cintura e quadril, para os testes 
do índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (C A) e relação cintura quadril 
(R.C/Q). A amostra foi constituída por 50 sujeitos na faixa etária de 15 a 17 anos de ambos os 
gêneros, de um universo de 200 alunos, sorteados de forma aleatória. Para a Prevalência de 
Sobrepeso e Obesidade, Risco Cardíaco I e II, e Complicações Metabólicas. A prevalência 
maior foi no gênero feminino com 36% (18 sujeitos). Enquanto no gênero masculino a 
prevalência foi menor com 14% (7 sujeitos). Porém existiu um indicativo de desnutrição de 12% 
(6 sujeitos), sendo considerado um valor representativo de risco de saúde. A escola configura-
se como oportunidade para a aproximação e abordagem de crianças e adolescentes para 
inserção de conhecimentos e hábitos que promovam estilo de vida saudável e ativo, 
especialmente por meio das aulas curriculares de Educação Física. Para parte expressiva dos 
jovens, as atividades escolares são as únicas oportunidades de desenvolvimento de atividade 
física significativa, contribuindo para a cultura corporal de movimento, a diminuição do 
sedentarismo e o aumento do peso. 
PALAVRAS - CHAVE: Alunos. Obesidade. Risco Cardíaco. Avaliação. 
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