
(OMS) relata que o número de crianças e ado-
lescentes com obesidade, entre cinco e 19 anos, 
em todo o mundo, aumentou 10 vezes na última 
década. Se nada for feito, estima-se que a pre-
valência de obesidade infantil aumente em 60% 
na próxima década, chegando a 254 milhões de 
crianças e adolescentes, entre cinco e 19 anos, 
no ano de 2030. Nesse mesmo ano de 2030, es-
tima-se que o Brasil ocupará o quinto lugar no 
ranking de países com maior número de crianças 
e adolescente com obesidade.

Além dessa elevada prevalência, a obesida-
de infantil pode persistir na vida adulta (50% 
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Introdução

A obesidade é uma doença crônica e com-
plexa, caracterizada pelo acúmulo excessivo de 
gordura corporal. Além de causar danos à saúde 
dos indivíduos, a obesidade também reduz sua 
expectativa de vida. Portanto, a obesidade não 
é sinônimo de aumento do peso corporal, e nem 
tampouco é causada por falta de força de vonta-
de dos indivíduos.

A obesidade infantil já é considerada uma 
pandemia. A Organização Mundial de Saúde 
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dos adolescentes com obesidade, permanecerão 
obesos quando adultos), aumentando o risco de 
doenças crônicas não transmissíveis, como, por 
exemplo, diabetes melito tipo 2, hipertensão 
arterial, dislipidemia, síndrome metabólica e al-
guns tipos de câncer.

A obesidade é causada pela interação de 
fatores genéticos, ambientais e comportamen-
tais. Filhos de pais com obesidade e indivíduos 
de classe socioeconômica mais desfavorecida 
têm maior risco de terem obesidade. O aumen-
to da prevalência nas últimas décadas resulta 
da combinação de fatores genéticos e exposi-
ção a um ambiente obesogênico, com consumo 
aumentado de alimentos densamente calóricos, 
processados e ultraprocessados, aumento do 
sedentarismo, maior uso de dispositivos eletrô-
nicos, redução das horas de sono, e tudo isso 
associado a fatores culturais e psicológicos, 
presentes tanto no domicílio como na escola e 
comunidades.

Devido à gravidade desse problema, a OMS 
instituiu 4 de março como o Dia Mundial da Obe-
sidade com o objetivo de aumentar o conheci-
mento sobre a doença e combater o estigma 
social a ela associado. A fim de contribuir com 
as ações educativas dessa data, o Departamento 
Científico de Endocrinologia da Sociedade Bra-
sileira de Pediatria, elaborou essa Nota Especial 
para orientar os pediatras e responsáveis sobre 
medidas simples, porém eficazes, para prevenir 
a obesidade infantil e do adolescente com foco 
nos fatores ambientais e comportamentais que 
são passíveis de modificação.

A seguir são descritas algumas recomenda-
ções para a prevenção da obesidade em crianças 
e adolescentes.

Gestação

A prevenção da obesidade infantil tem início 
durante a gestação com medidas que evitem o 

nascimento de recém-nascidos prematuros, de 
baixo peso ou grandes para a idade gestacional 
e inclusive auxiliem na preferência alimentar 
saudável da criança após o nascimento. As con-
sultas obstétricas e pediátricas pré-natais são as 
oportunidades ideais para: avaliar e monitorar o 
estado nutricional e ganho de peso; evitar o se-
dentarismo; e identificar e tratar obesidade, dia-
betes, hipertensão e dislipidemia.

Aleitamento materno

O aleitamento materno exclusivo deve ser 
incentivado até o sexto mês de vida e o aleita-
mento materno complementado até os dois anos 
de vida ou mais.

Fórmula infantil

Se o aleitamento materno não for possível, 
usar uma fórmula infantil com o perfil nutricio-
nal mais adequado para cada faixa etária.

Alimentação complementar

A alimentação complementar deve ser intro-
duzida de acordo com a idade e necessidades 
nutricionais da criança. Estimular o consumo de 
alimentos naturais como frutas, legumes, ver-
duras, carnes magras, cereais integrais e leite. 
Evitar o consumo de alimentos industrializados. 
Não oferecee sucos de frutas para crianças me-
nores de um ano de idade; e não adoçar bebidas 
ou alimentos nos primeiros dois anos de vida. 
Refeições nutritivas além de contribuírem para 
o crescimento e desenvolvimento também favo-
recem a adoção de hábitos alimentares saudá-
veis.
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Hábitos alimentares

Hábitos alimentares inadequados são um 
dos grandes responsáveis pelo ganho ponderal 
excessivo. Para evitá-los ou corrigi-los é preciso:

(i) Reconhecer os sinais de saciedade da 
criança (p. ex., virar o rosto, fechar a boca, 
empurrar a mamadeira ou o prato), não in-
sistindo ou até mesmo exigindo a ingestão 
completa do alimento;

(ii) Calcular a quantidade adequada de ali-
mento a ser oferecido (mais após ativida-
de física, menos durante enfermidades), 
não oferecendo de forma rotineira grandes 
porções, pois isso pode estimular o hábito 
alimentar do comer excessivo;

(iii) Identificar os diferentes tipos de cho-
ro (dor, desconforto, estresse, frustação, 
fome), não oferecendo alimentos em res-
posta a qualquer tipo de choro, pois além 
de não resolver a causa pode aumentar o 
ganho de peso, uma vez que a criança vai se 
alimentar independente do motivo para se 
acalmar;

(iv) Estabelecer uma rotina alimentar definindo 
o local (calmo, temperatura ambiente ade-
quada, sem ruídos excessivos e distrações) 
e horário das refeições;

(v) Não permitir distrações como televisão, 
smartphones e tabletes durante as refei-
ções para que a criança interaja com as 
sensações do ato de comer (aroma, sabor, 
textura, cores, temperatura);

(vi) Não deixar de fazer (pular) uma refeição, 
nem a substituir por lanche;

(vii) Evitar o consumo de alimentos ultraproces-
sados e de alta densidade calórica (p. ex., 
salgadinhos, chocolates, doces, biscoitos 
recheados, frituras, sucos artificiais e refri-
gerantes);

(viii) Ensinar pelo exemplo: os pais e cuidadores 
devem ter e manter hábitos alimentares 
saudáveis tanto em casa como quando fo-
rem comer fora em restaurantes.

(ix) Educação nutricional dos pais sobre rotu-
lagem de alimentos, que tipo de alimentos 
comprar, estimulando-os a terem hábitos 
alimentares saudáveis;

(x) Não usar o alimento como recompensa ou 
castigo.

Atividade física

Reduzir o sedentarismo, consiste em incenti-
var a atividade física de acordo com a faixa etária 
e preferência da criança. Nos lactentes, estimu-
lar rolar, engatinhar e andar. Nos pré-escolares, 
brincadeiras ao ar livre, passear com o cachorro, 
andar de bicicleta, jogar bola, dançar. Nos esco-
lares e adolescentes, atividades esportivas e ati-
vidades físicas programadas.

Tempo de tela

O tempo gasto com telas de dispositivos ele-
trônicos (televisão, smartphone, tablete, video-
game, computador), cada vez mais presente na 
vida das crianças e adolescentes, deve ser limi-
tado a no máximo duas horas por dia, excetuan-
do o tempo gasto com atividades escolares.

Rotina de sono

A prevenção da obesidade também necessi-
ta de uma rotina de sono saudável estabeleci-
da de acordo com as recomendações para cada 
faixa etária. Crianças que não dormem o sufi-
ciente podem ter dificuldades em várias áreas, 
inclusive no desenvolvimento de maus hábitos 
alimentares (p. ex., adolescentes que passam a 
noite usando dispositivos eletrônicos) e ganho 
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de peso excessivo (diminuem a secreção de hor-
mônios que fazem diminuir a fome e aumen-
tam a secreção de hormônios que aumentam a  
fome).

Consultas com o pediatra

As consultas pediátricas são uma oportuni-
dade para o pediatra aferir e monitorar o ganho 
de peso e altura e calcular o índice de massa 
corpórea. Ao colocar essas informações no gráfi-
co de crescimento, o pediatra pode identificar o 
padrão de crescimento, reconhecendo precoce-
mente desvios a serem corrigidos. Essas consul-
tas também são importantes para educação da 
família sobre hábitos de vida saudáveis, preven-
ção de doenças como a obesidade e tratamento 
da doença que eventualmente motivou a con-
sulta.

Outras medidas preventivas

Além das medidas preventivas citadas, ou-
tras medidas em uma esfera mais abrangente 

também devem ser implementadas para que a 
prevenção da obesidade infantil tenha sucesso:

(i) Escola: qualidade dos alimentos oferecidos 
nas refeições ou vendidos na cantina; lan-
ches levados de casa; aulas de educação fí-
sica;

(ii) Comunidade: áreas de lazer e esporte dispo-
níveis e seguros;

(iii) Mídia: não veicular propaganda de alimen-
tos não nutritivos nos programas dirigidos 
para crianças;

(iv) Indústria alimentícia: produzir alimentos 
mais saudáveis com menor conteúdo de açú-
car, sal e gordura;

(v) Sociedades médicas: atualizar os associados 
com programas de educação continuada so-
bre prevenção e tratamento da obesidade;

(vi) Órgãos governamentais: estabelecer políti-
cas públicas de saúde que visem a preven-
ção da obesidade e com isso reduzindo o 
elevado custo financeiro e de saúde associa-
do ao tratamento da obesidade.

Em conclusão, a prevenção da obesidade in-
fantil é possível se houver um esforço conjunto 
com a participação de todos os atores que fazem 
parte desse processo incluindo família, comuni-
dade, escola, rede de saúde, órgãos governamen-
tais, indústria alimentícia, mídia e outros mais.
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SUPLENTES:

Jocileide Sales Campos (CE)

Ana Márcia Guimarães Alves (GO)

Gilberto Pascolat (PR)

ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA PARA POLÍTICAS PÚBLICAS:

COORDENAÇÃO:

Maria Tereza Fonseca da Costa (RJ)

MEMBROS:

Donizetti Dimer Giamberardino Filho (PR)

Alda Elizabeth Boehler Iglesias Azevedo (MT)

Evelyn Eisenstein (RJ)

Rossiclei de Souza Pinheiro (AM)

Helenilce de Paula Fiod Costa (SP)

DIRETORIA E COORDENAÇÕES

DIRETORIA DE QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Edson Ferreira Liberal (RJ)

José Hugo de Lins Pessoa (SP)

Maria Angelica Barcellos Svaiter (RJ)

Maria Marluce dos Santos Vilela (SP)

COORDENAÇÃO DE ÁREA DE ATUAÇÃO

Sidnei Ferreira (RJ)

Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)

Mauro Batista de Morais (SP)

Kerstin Tanigushi Abagge (PR)

COORDENAÇÃO DO CEXTEP (COMISSÃO EXECUTIVA DO 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA)

COORDENAÇÃO:

Hélcio Villaça Simões (RJ) 

COORDENAÇÃO ADJUNTA:

Ricardo do Rego Barros (RJ)

MEMBROS:

Clovis Francisco Constantino (SP) - Licenciado

Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)

Carla Príncipe Pires C. Vianna Braga (RJ)

Cristina Ortiz Sobrinho Valete (RJ)

Grant Wall Barbosa de Carvalho Filho (RJ)

Sidnei Ferreira (RJ)

Silvio Rocha Carvalho (RJ)

COMISSÃO EXECUTIVA DO EXAME PARA OBTENÇÃO DO 

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA AVALIAÇÃO SERIADA

COORDENAÇÃO:

Eduardo Jorge da Fonseca Lima (PE)

Luciana Cordeiro Souza (PE)

MEMBROS:

João Carlos Batista Santana (RS)

Victor Horácio de Souza Costa Junior (PR)

Ricardo Mendes Pereira (SP)

Mara Morelo Rocha Felix (RJ)

Vera Hermina Kalika Koch (SP)

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Nelson Augusto Rosário Filho (PR)

Sergio Augusto Cabral (RJ)

REPRESENTANTE NA AMÉRICA LATINA

Ricardo do Rego Barros (RJ)

INTERCÂMBIO COM OS PAÍSES DA LÍNGUA PORTUGUESA

Marcela Damasio Ribeiro de Castro (MG)

DIRETORIA DE DEFESA DA PEDIATRIA

DIRETOR:

Fábio Augusto de Castro Guerra (MG)

DIRETORIA ADJUNTA:

Sidnei Ferreira (RJ)

Edson Ferreira Liberal (RJ)

MEMBROS:

Gilberto Pascolat (PR)

Paulo Tadeu Falanghe (SP)

Cláudio Orestes Britto Filho (PB)

Ricardo Maria Nobre Othon Sidou (CE)

Anenisia Coelho de Andrade (PI)

Isabel Rey Madeira (RJ)

Donizetti Dimer Giamberardino Filho (PR)

Carlindo de Souza Machado e Silva Filho (RJ)

Corina Maria Nina Viana Batista (AM)

Maria Nazareth Ramos Silva (RJ)

DIRETORIA CIENTÍFICA

DIRETOR: 

Dirceu Solé (SP)

DIRETORIA CIENTÍFICA - ADJUNTA

Luciana Rodrigues Silva (BA)

DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS E GRUPOS DE TRABALHO:

Dirceu Solé (SP)

Luciana Rodrigues Silva (BA)

MÍDIAS EDUCACIONAIS

Luciana Rodrigues Silva (BA)

Edson Ferreira Liberal (RJ)

Rosana Alves (ES)

Ana Alice Ibiapina Amaral Parente (ES)

PROGRAMAS NACIONAIS DE ATUALIZAÇÃO  

PEDIATRIA - PRONAP 

Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira (SP)

Tulio Konstantyner (SP)

Claudia Bezerra Almeida (SP)

NEONATOLOGIA - PRORN

Renato Soibelmann Procianoy (RS)

Clea Rodrigues Leone (SP)

TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA - PROTIPED

Werther Bronow de Carvalho (SP)

TERAPÊUTICA PEDIÁTRICA - PROPED

Claudio Leone (SP)

Sérgio Augusto Cabral (RJ)

EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA - PROEMPED

Hany Simon Júnior (SP)

Gilberto Pascolat (PR)

DOCUMENTOS CIENTÍFICOS

Emanuel Savio Cavalcanti Sarinho (PE)

Dirceu Solé (SP)

Luciana Rodrigues Silva (BA)

PUBLICAÇÕES

TRATADO DE PEDIATRIA

Fábio Ancona Lopes (SP)

Luciana Rodrigues Silva (BA)

Dirceu Solé (SP)

Clovis Artur Almeida da Silva (SP)

Clóvis Francisco Constantino (SP)

Edson Ferreira Liberal (RJ)

Anamaria Cavalcante e Silva (CE)

OUTROS LIVROS

Fábio Ancona Lopes (SP)

Dirceu Solé (SP)

Clóvis Francisco Constantino (SP)

DIRETORIA DE CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES

DIRETORA:

Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck (SP)

MEMBROS:

Ricardo Queiroz Gurgel (SE)

Paulo César Guimarães (RJ)

Cléa Rodrigues Leone (SP)

Paulo Tadeu de Mattos Prereira Poggiali (MG)

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL

Maria Fernanda Branco de Almeida (SP)

Ruth Guinsburg (SP)

COORDENAÇÃO PALS – REANIMAÇÃO PEDIÁTRICA

Alexandre Rodrigues Ferreira (MG)

Kátia Laureano dos Santos (PB)

COORDENAÇÃO BLS – SUPORTE BÁSICO DE VIDA

Valéria Maria Bezerra Silva (PE)

COORDENAÇÃO DO CURSO DE APRIMORAMENTO  

EM NUTROLOGIA PEDIÁTRICA (CANP)

Virgínia Resende Silva Weffort (MG)

PEDIATRIA PARA FAMÍLIAS

COORDENAÇÃO GERAL:

Edson Ferreira Liberal (RJ)

COORDENAÇÃO OPERACIONAL:

Nilza Maria Medeiros Perin (SC)

Renata Dejtiar Waksman (SP)

MEMBROS:

Adelma Alves de Figueiredo (RR)

Marcia de Freitas (SP)

Nelson Grisard (SC)

Normeide Pedreira dos Santos Franca (BA)

PORTAL SBP

Clovis Francisco Constantino (SP)

Edson Ferreira Liberal (RJ)

Anamaria Cavalcante e Silva (CE)

Maria Tereza Fonseca da Costa (RJ)

Ana Cristina Ribeiro Zöllner (SP)

Rodrigo Aboudib Ferreira Pinto (ES)

Claudio Hoineff (RJ)

Sidnei Ferreira (RJ)

Maria Angelica Barcellos Svaiter (RJ)

Donizetti Dimer Giambernardino (PR)

PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO CONTINUADA À DISTÂNCIA

Luciana Rodrigues Silva (BA)

Edson Ferreira Liberal (RJ)


