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RESUMO: A vigilância alimentar e nutricional tem importância no contexto da promoção 
à saúde em diferentes esferas de governo, com o intuito de apoiar o desenvolvimento de 
um país. A partir dela é possível coletar, monitorar e avaliar informações, como uma 
forma de se obter parâmetros mais fidedignos para apoiar a tomada de decisão e 
intervenções em Alimentação e Nutrição. Contudo, ao longo do ano de 2020, do período 
pandêmico de Covid-19, diante das novas recomendações que compreendem as 
dificuldades do cenário em questão, as ações em vigilância nutricional se mostram 
dificultadas. Neste sentido, tivemos como objetivo caracterizar os registros 
antropométricos no SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), assim 
como dos diagnósticos nutricionais em município de médio porte da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte em 2019 (pré-pandemia) e 2020 (período pandêmico Covid-19). Foram 
emitidos relatórios disponíveis no site do SISVAN para o município de Betim. Os dados 
foram comparados por diagnóstico nutricional, faixa etária, utilizando como referência as 
médias entre os anos de 2019 e 2020. A análise estatística foi através do teste t de Student, 
com intervalo de confiança de 95% e p < 0,05. Por serem dados secundários não foi 
necessária submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Neste estudo, demostramos 
que houve redução no registro de acompanhamento de crianças, adolescentes, adultos e 
gestantes com excesso de peso (p para registro de criança=0,0; p para registro de 
adolescente=0,00; p para registro de adulto=0,00; (p para registro de gestantes=0,00), exceto 
para idosos (p para registro de idoso=0,20) do que houve redução no índice de excesso de 
peso durante período pandêmico da Covid-19. Assim, nota-se que o impacto dos usuários 
ao serviço de saúde está atrelado ao período pandêmico, neste contexto, compreende-se que 
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a implementação de ações mais específicas se faz necessário diante do cenário exposto, 
visto sua importância no acompanhamento e registro desses usuários. 

Palavras-chaves: Vigilância nutricional. Obesidade. Sars-Cov-2. Excesso de peso. 

ABSTRACT: Food and nutrition surveillance is important in the context of health 
promotion in different spheres of government, with the aim of supporting the 
development of a country. From it, it is possible to collect, monitor and evaluate 
information, as a way to collect more reliable parameters to support the taking and 
functions in Food and Nutrition. However, throughout 2020, during the Covid-19 
pandemic period, in view of the new recommendations that understand the difficulties of 
the scenario in question, actions in nutritional surveillance are hampered. To characterize 
the anthropometric records in SISVAN (Food and Nutritional Surveillance System), as 
well as nutritional diagnoses in a medium-sized municipality in the Metropolitan Region 
of Belo Horizonte in 2019 (pre-pandemic) and 2020 (Covid-19 pandemic period). Reports 
available on the SISVAN website were issued for the municipality of Betim. Data were 
compared by nutritional diagnosis, age group, using as reference the means between the 
years 2019 and 2020. As they are secondary data, submission to the Research Ethics 
Committee (CEP) was not necessary. The distancing measures adopted to control the 
pandemic in 2020 impacted the access of users to the surveillance health service and, 
consequently, the recording of anthropometric data on nutritional status (body weight and 
measurements). Thus, a reduction in the monitoring record of overweight children, 
adolescentes, adults and pregnant (p for child record=0.00; p for adolescent record= 0.00; p 
for adult record =0.00; (p for pregnant record=0,00), except for elderly (p for elderly 
record=0.20) that there was a reduction in the weight index during the Covid-19 pandemic 
period. Thus, it is noted that the impact of users on the health service is linked to the 
pandemic period, in this context, it is understood thvat the implementation of more 
specific actions is necessary in the above scenario, given its importance in monitoring and 
recording users. 

Keywords: Nutritional Surveillance. Obesity. Sars-Cov-2. Overweight. 

INTRODUÇÃO  

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) foi estabelecido no 

Brasil no ano de 1990, após deliberação da Lei 8080/1990 e a publicação da Portaria nº 1156 

de 31 de agosto do 1990, com o intuito de monitorar a situação nutricional e da alimentação 

da população, contribuindo, portanto, para a promoção da saúde e o desenvolvimento do 

país. A partir deste é possível coletar, monitorar e avaliar dados antropométricos e de 

consumo alimentar a fim de se obter parâmetros mais fidedignos sobre a alimentação, 

nutrição e saúde e os padrões de consumo alimentar da população (BRASIL, 2015).  

O uso da antropometria, que consiste na ciência de avaliação das dimensões físicas 

do corpo humano em sua totalidade por meio de índices, como peso, idade, estatura e 
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índice de massa corporal (MCCONVILLE et al, 1980), é de extrema relevância para a 

avaliação do estado nutricional e monitoramento de indivíduos de diferentes faixas etárias, 

principalmente com distúrbios do peso (HO, 2001; EJTAHED, 2018; OHARA et al, 2019; 

ZHU et al, 2020). Além disso, esses parâmetros atuam como um bom preditor de saúde e 

qualidade de vida da população (MONREAL et al., 2015). 

A obesidade serve como porta de entrada para doenças de caráter multifatorial, 

como diabetes mellitus, hipertensão, dislipidemias, doença arterial coronariana e alguns 

tipos de câncer (SOLOMON, 1977; KNIGHT, 2011; MARTINS, 2018). De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que mais de 2 bilhões de pessoas estejam 

com sobrepeso ou obesidade em todo o mundo. No Brasil, cerca de 60% a 65% da 

população apresenta excesso de peso corporal (BRASIL, 2020), bem como o excesso de 

peso, a baixa estatura e magreza podem trazer prejuízos à saúde, principalmente, em 

crianças e adolescentes com doença falciforme (DEWEY et al, 2011; SOUZA et al, 2011). 

Os distúrbios psíquicos influenciam nos hábitos alimentares dos pacientes podendo 

causar distúrbios tais como compulsão alimentar e obesidade (ZWAAN, 2001; AGUERA, 

2021). No Brasil, a depressão e os distúrbios relacionados à ansiedade atingem cerca de 18,6 

milhões de brasileiros. No período pandêmico da Covid-19 em função das novas medidas 

para contenção do vírus, como isolamento social, os indivíduos ficaram mais expostos a 

possíveis impactos na saúde de origem psíquica (MALTA et al., 2020). 

Considerando os possíveis impactos à saúde alimentar e nutricional da população 

em relação ao período pandêmico de Covid-19, a necessidade de medidas de 

acompanhamento e monitoramento nutricional foram reforçadas. Contudo, diante das 

novas recomendações que compreendem as dificuldades deste cenário ao longo do ano de 

2020, as ações em vigilância nutricional foram dificultadas (DUTRA, et al., 2020).  

Neste contexto, o estudo teve como objetivo caracterizar os registros 

antropométricos no SISVAN de indivíduos de diferente faixa etárias que frequentam as 

Unidades Básicas de Saúde UBS do Sistema Único de Saúde SUS, bem como dos 

diagnósticos nutricionais na cidade de Betim, região metropolitana do estado de Minas 

Gerais em 2019 pré-pandemia e 2020 período pandêmico de Covid-19. 
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MÉTODOS  

Trata-se de um estudo retrospectivo desenvolvido dentre um período compreendido 

de junho a novembro de 2021 a partir da análise do banco de dados do Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional SISVAN (https://sisaps.saude.gov.br/sisvan/), 

referente aos dados antropométricos de excesso de peso de usuários das UBSs do 

município de Betim nos anos de 2019 (período pré-pandêmico) e 2020 (período pandêmico) 

de Covid-19. De acordo com os Censos Demográficos de 2019 e de 2020 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (https://www.ibge.gov.br/) da população 

brasileira, a cidade de Betim, no ano de 2019, apresentava 439.340 habitantes e, no ano de 

2020, apresentava 444.784 habitantes. 

Os dados foram compilados em planilhas e quadros e comparados de acordo com o 

ano de referência, faixa etária, região, número absoluto e percentuais. Os dados foram 

analisados por faixa etárias criança, adolescente, adulto, gestante e idoso com base nos 

dados antropométricos peso e altura. O excesso de peso foi compreendido, neste estudo, 

pela soma de sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. 

A análise foi realizada usando de referência as médias dos grupos e as comparações 

entre os anos estudados. Para comparação das médias das variáveis quantitativas foi 

utilizado o teste t de Student com intervalo de confiança de 95% e p<0,05 através do pacote 

de recurso Real Statistics.  

Esta pesquisa não necessitou de aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa, por 

serem dados consolidados, e públicos dos bancos de dados oficiais do ministério da saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este estudo analisou os registros de diagnóstico nutricional de excesso de peso de 

indivíduos de diferentes faixas etárias da cidade de Betim disponíveis no SISVAN 

durante o período pré-pandêmico do ano de 2019 e o período pandêmico de Covid-19 do ano 

de 2020.  

Tabela 1. Dados absolutos da população e cobertura nutricional do município de Betim 

 2019 2020 
População de Betim 439.340 444.784 
Usuários Sisvan Web 38.702 13.568 
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Usuários Sisvan Web com excesso de 
peso 

16.973 8.324 

Fonte: Fonte: SISVAN Web 2021; IBGE, 2021 

 
Como representado na Tabela 1, no período pré-pandêmico de Covid-19 do ano de 

2019, na cidade de Betim, haviam registrados 439.340 habitantes, sendo 38.702 cadastros 

antropométricos no SISVAN, que representa 8% da população do município, sendo 3% 

com excesso de peso. Já no período pandêmico de Covid-19 do ano de 2020, esta cidade 

apresentava 444.784 habitantes, sendo 13.568 cadastros antropométricos registrados, que 

representa 3% da população, sendo 2% com excesso de peso. Demostramos que a 

cobertura populacional do SISVAN da cidade de Betim foi de somente 3% no ano de 2020 

em relação aos 8% correspondentes ao ano de 2019. Houve redução também para o registro 

de indivíduos com excesso de peso, que neste período representou somente 2% da 

população. O monitoramento nutricional se mostrou eficaz para redução do risco 

cardiovascular em indivíduos com excesso de peso (ALVAREZ et al., 2009). Além disso, 

indivíduos com excesso submetidos a maior acompanhamento nutricional demostraram 

redução de distúrbios emocionais (POÍNHOS et al., 2004). 

Tabela 2. Dados absolutos de usuários com excesso de peso conforme a faixa etária 
registrados nas UBS da cidade de Betim para comparação de médias obtidas entre o ano 
2019 (Período pré-pandêmico) e o ano de 2020 (período pandêmico) de Covid-19. 

                             Faixas etárias 
UBS Criança Adolescent

e 
Adulto Gestante Idoso 

Ano 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Alcides Braz 37 4 232 56 85 13 21 34 16 5 
Amazonas 6 3 35 30 19 4 4 6 2 4 
Citrolândia 80 9 381 41 151 7 14 6 17 5 
Larajeiras 39 9 307 135 89 10 8 38 31 22 
Alterosas 38 12 201 97 100 9 13 30 11 20 
Imbiruçu 47 13 287 82 89 3 13 55 17 1 
CAIC 58 13 328 90 121 7 23 64 15 0 
Campos Eliseos 56 18 311 185 93 23 24 49 10 13 
PC 80 36 356 200 88 49 9 31 15 17 
Bemge 52 12 369 72 160 15 15 28 39 10 
Cruzeiro do Sul 16 21 102 140 74 5 17 75 0 6 
Cidade Verde 6 0 51 43 15 11 3 17 1 2 
Petrovale 56 29 343 192 85 29 4 26 11 3 
DC 27 44 252 367 60 110 1 29 6 11 
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Vila Recreio 10 2 88 29 46 5 7 2 2 1 
PTB 29 9 195 91 116 6 5 19 38 36 
Guanabara 59 4 182 12 71 2 4 7 3 0 
Homero Gil 95 6 551 102 172 1 31 49 21 3 
Icaivera 48 5 209 21 59 9 5 0 7 3 
Alvorada 21 2 132 13 55 2 4 5 4 6 
Universal 17 4 48 25 44 19 3 0 4 5 
Bueno Franco 46 11 317 166 118 28 11 56 7 6 
Marimba 34 4 156 45 52 3 26 34 4 0 
Colônia 77 9 372 49 96 3 10 38 12 0 
Trincheira 74 1 422 36 95 4 7 24 10 0 
NSF 61 30 173 186 71 43 2 20 5 33 
Vianópolis 15 5 63 43 29 3 18 27 0 0 
Paulo Camilo 44 22 202 156 93 45 11 25 1 0 
Angola 58 8 266 62 104 12 5 28 7 1 
Petrópolis 160 7 618 70 226 23 15 14 39 5 
Bandeirinhas 37 12 269 147 81 10 12 40 22 29 
Dom Bosco 54 3 295 60 92 3 9 34 9 1 
Teresópolis 30 9 176 93 66 15 12 31 14 8 
Vila Cristina 71 43 442 275 112 95 10 7 19 8 
Nova Baden 41 20 296 295 83 20 4 30 54 68 
Cachoeira 45 24 220 151 220 151 3 13 17 15 
Total (n) 1724 463 9247 3857 5129 2666 383 991 490 347 

Fonte: SISVAN Web 2021 

Tabela 3. Medidas de média, desvio-padrão e teste t-Student de usuários com excesso de 
peso conforme a faixa etária atendidos nas UBS da cidade de Betim entre o ano 2019 
(Período pré-pandêmico) e o ano de 2020 (período pandêmico) de Covid-19. 

                                      2019                               2020 
Faixa etária Média DP Média DP T gl p-valor 

Criança 87,77 42,51 19,25 24,62 8,36 56 0,00 
Adolescente 47,88 29,33 12,86 11,56 6,66 46 0,00 

Adulto 256,86 135,19 107,13 84,57 5,63 59 0,00 
Gestante 10,63 7,45 27,52 18,29 5,12 46 0,00 

Idoso 13,61 12,75 9,63 13.81 1,26 70 0,20 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
As medidas de distanciamento adotadas, que tiveram como intuito o controle da 

pandemia no ano de 2020, impactaram na assistência à saúde ocasionando a redução dos 

dados coletados para vigilância nutricional. Assim, houve redução no registro do 

acompanhamento de crianças, adolescentes e adultos com excesso de peso (p para registro 

de criança=0,0; p para registro de adolescente=0,00; p para registro de adulto=0,00; p para 
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registro de gestante=0,00), exceto para idosos (p para registro de idoso= 0,20) do que houve 

redução no índice de excesso de peso durante o período pandêmico em questão.  

Demonstramos redução no número de registros de gestantes (p para registro de 

gestantes=0,00) no período pandêmico da Covid-19. Os municípios do estado do Rio 

Grande do Sul, também demonstraram efeito semelhante, sendo as gestantes os usuários 

mais afetados neste período (STEFFLER et al., 2021). A redução do monitoramento 

nutricional destes usuários agrava o cenário pandêmico, já que indivíduos com excesso de 

peso expostos ao Sars-Cov-2 são mais propensos a manifestar quadros mais graves da 

doença, necessitar de unidade de terapia intensiva (UTI) e evoluir para óbito (CAI et al., 

2021). Além disso, neste mesmo período, demonstramos redução significativa para os 

registros de crianças (p para registro de criança=0,0), adolescentes (p para registro de 

adolescente=0,00) e adultos (p para registro de adulto=0,00). Assim como no nosso 

resultado, o estado do nordeste demonstrou baixa cobertura nutricional do que foi inferior 

a 50% para crianças (PESSOA et al., 2021). 

CONCLUSÃO 

Neste estudo, entendemos que o impacto da cobertura nutricional está atrelado ao 

período pandêmico, e que o monitoramento nutricional de usuários de diferentes faixas 

etárias, principalmente, crianças, adolescentes, adultos e gestantes foram os mais afetados 

neste período, neste contexto, compreende-se que a implementação de ações mais 

específicas se faz necessário diante do cenário exposto, visto sua importância no 

acompanhamento e registro desses usuários. O estudo se limitou a um município, por isso 

é importante que novos estudos sejam realizados considerando outros municípios. 
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