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Resumo 

O ganho de peso não intencional está emergindo como uma complicação da pandemia da COVID-19. Considerando a 

popularização no uso de dados da Internet como parte integrante da informática em saúde, os mesmos podem ser úteis 

na análise e previsão do comportamento humano. Este estudo analisou as tendências de buscas de usuários brasileiros 

sobre estratégias para perda de peso. Foi conduzido um estudo infodemiológico, retrospectivo e quantitativo, que 

examinou dados da ferramenta Google Trends Search Application entre março/2020 a agosto/2021. Os resultados 

revelaram que a busca por temas relacionados à perda de peso foi expressiva durante os 17 meses pesquisados, em 

quase todo o país. Os estados que mais se destacaram nas buscas foram Acre, Piauí e Santa Catarina. Em 

contrapartida, os usuários do Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro 

demonstraram menor interesse na temática abordada. As estratégias de emagrecimento com maior popularidade foram 

dieta e jejum, enquanto exercício físico e remédios para emagrecer apresentaram baixos volumes relativos de buscas 

(VRBs). Visando a investigação dos demais indicadores e termos de interesse em saúde, novos estudos sobre o tema 

são necessários para que possam auxiliar na compreensão do cenário corrente e futuro, em âmbito nacional e global, 

para as questões que envolvem alimentação e nutrição veiculadas na internet. 

Palavras-chave: Peso; COVID-19; Google Trends; Dieta. 

 

Abstract  

Unintentional weight gain is emerging as a complication of the COVID-19 pandemic. Considering the popularization 

in the use of Internet data as an integral part of health informatics, they may be useful in the analysis and prediction of 

human behavior. This study analyzed the search trends of Brazilian users on weight loss strategies. An 
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infodemiological, retrospective, quantitative study was conducted that examined data from the Google Trends Search 

Application tool from March/2020 to August/2021. The results revealed that the search for weight loss topics was 

expressive during the 17 months surveyed, almost nationwide. The states that stood out the most in the searches were 

Acre, Piauí, and Santa Catarina. On the other hand, users in Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, and Rio de Janeiro showed less interest in the topic. The most popular weight loss strategies were dieting and 

fasting, while exercise and weight loss medicines showed low relative search volumes (VRBs). Aiming to investigate 

the other indicators and terms of interest in health, new studies on the theme are necessary to help in understanding 

the current and future scenario, nationally and globally, for issues involving food and nutrition conveyed on the 

Internet. 

Keywords: Weight; COVID-19; Google Trends; Diet. 

 

Resumen  

El aumento de peso involuntario está emergiendo como una complicación indirecta de la pandemia de COVID-19. 

Teniendo en cuenta la popularización del uso de datos de Internet como herraamienta integral de la informática de la 

salud, ellos pueden ser útiles en el análisis y la predicción del comportamiento humano. Este estudio analizó las 

tendencias de búsqueda de los usuarios brasileños relacionadas con la pérdida de peso durante la pandemia. Se realizó 

un estudio infodemiológico, retrospectivo y cuantitativo, que examinó los datos de la herramienta de Aplicación de 

Búsqueda de Tendencias de Google entre marzo / 2020 y agosto / 2021. Los resultados revelaron que la búsqueda de 

temas relacionados con la pérdida de peso fue expresiva durante los 17 meses encuestados, en casi todo el país. Los 

estados que se destacaron en las búsquedas fueron Acre, Piauí y Santa Catarina. En contraste, los usuarios de 

Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Rio de Janeiro mostraron menos interés en el tema 

abordado. Las estrategias de pérdida de peso más populares fueron la dieta y el ayuno; sin embargo, el ejercicio y los 

medicamentos para bajar de peso tenían volúmenes de búsqueda relativo bajos. Por lo tanto, se necesitan más estudios 

sobre el tema, con miras a investigar otros indicadores y términos de interés en salud, que puedan ayudar a 

comprender el escenario actual y futuro, a nivel nacional y global, de los temas relacionados con la alimentación y la 

nutrición. 
Palabras clave: Peso; COVID-19; Google Trends; Dieta. 

 

1. Introdução 

A pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2, chegou oficialmente ao Brasil em fevereiro 

de 2020. Em meados de março, devido ao aumento do número de casos e à falta de vacina ou tratamentos eficazes para a 

doença, as autoridades de saúde dos estados e municípios brasileiros iniciaram medidas, já implementadas em outros países, 

para a redução do contato interpessoal, como suspensão de todas as atividades econômicas não essenciais, o fechamento de 

escolas e recomendações expressas para as pessoas ficarem em casa o maior tempo possível (Steele et al., 2020).  

Embora as práticas de distanciamento social sejam essenciais para evitar o colapso do sistema de saúde, elas também 

afetam as relações interpessoais e muitos aspectos da vida cotidiana, incluindo hábitos alimentares e de estilo de vida de 

indivíduos, famílias e populações (Enriquez-Martinez et al., 2021). Nos Estados Unidos, por exemplo, no início da pandemia 

observou-se um crescimento no volume de compras em supermercados e estoque doméstico de alimentos ultraprocessados e de 

alta densidade energética, como batatas fritas, pipoca, chocolate e sorvete (Malta et al., 2020). Estudo envolvendo trinta e 

cinco organizações de pesquisa da Europa, Norte da África, Ásia Ocidental e Américas observou aumento do tempo diário 

sentado de 5 para 8 horas por dia (Ammar et al, 2020).  

Apesar das evidências crescentes que indicam a importância de se manter uma boa saúde metabólica, o ganho de peso 

não intencional está emergindo como uma complicação da pandemia da COVID-19 (McCarthy & McGoldrick, 2021). Neste 

contexto, duas influências principais são sugeridas: ficar em casa (o que inclui educação digital, trabalho inteligente, limitação 

de atividades físicas ao ar livre e na academia) e estocar alimentos devido à restrição de acesso aos mercados (Di Renzo et al., 

2020). Por isso, as medidas adotadas para a contenção da doença estão sendo consideradas como potenciais preditores para 

mudanças nos hábitos alimentares, devido a maioria dos indivíduos permanecer em casa por um período prolongado de tempo, 

muitas vezes com acesso ilimitado à alimentação e menor atividade física (Sidor & Rzymski, 2020).  
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Nos últimos anos, a internet se tornou a principal fonte de informações relacionadas à saúde, incluindo nutrição 

(Kamiński, Łoniewski, & Marlicz, 2020). No entanto, a qualidade das informações de saúde disponíveis na internet é 

extremamente variável, pois não existem padrões obrigatórios para a revisão por pares de sites, e qualquer pessoa pode abordar 

a temática que desejar, mesmo não sendo estudioso ou especialista da área, potencializando a chance do fornecimento de 

informações erradas (Joshi et al., 2020). Na busca por autocuidado, de forma rápida, simples, gratuita e de fácil acesso na rede, 

o Google se destaca por ser o mecanismo de busca mais popular globalmente, usado por 80–90% dos usuários da web 

(Kamiński et al., 2020). 

Considerando a popularização no uso de dados da Internet como parte integrante da informática em saúde, as fontes 

online tornaram-se espaço de fornecimento de dados que podem ser úteis na análise e previsão do comportamento humano 

(Mavragani & Ochoa, 2019). A Infodemiologia (epidemiologia da informação) é uma nova abordagem baseada na Internet 

para analisar dados epidemiológicos, que podem não aparecer em estudos epidemiológicos clássicos (Kamiński et al., 2020). O 

Google Trends (GT) é uma ferramenta gratuita disponível publicamente, que monitora a frequência com que os itens de 

pesquisa são consultados ao longo do tempo e fornece percepções sobre o comportamento populacional incluindo temas de 

saúde pública (Ciofani, Han, Allahwala, Asrress & Bhindi, 2021).  

Assim, tendo em vista a tendência de ganho de peso durante a pandemia da COVID-19, a investigação sobre as 

estratégias de busca por ajuda neste contexto no Google pode traçar um panorama do interesse de usuários brasileiros sobre 

perda de peso e o perfil das buscas por estratégias visando o controle de peso como jejum, dieta, exercício físico e remédios 

para emagrecer. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar as tendências de buscas sobre estratégias utilizadas para perda de 

peso entre usuários da Internet no Brasil. 

 

2. Metodologia 

Foi conduzido um estudo infodemiológico, retrospectivo e quantitativo, que examinou os dados da ferramenta Google 

Trends Search Application (GT), realizado por meio da investigação de estatísticas anônimas de buscas na Internet, sem 

necessidade de aprovação do comitê de ética em pesquisa e nem de elaboração do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Os métodos empregados pelo GT são descritos de forma detalhada no seu website e em outros estudos 

semelhantes como em Bragazzi et al. (2016), Vasconcellos-Silva et al. (2017) e Mavragani & Ochoa (2019). 

O GT é uma ferramenta online, que permite estimar o volume relativo de busca (VRB, do inglês Relative Search 

Volume) a partir de pesquisas realizadas por usuários do Google (https://trends.google.com/trends/). O VRB consiste em um 

índice de volume de pesquisa ajustado ao número de usuários do Google em uma determinada área geográfica. Desde janeiro 

de 2004, o GT permite a análise de um termo escolhido em uma dada região selecionada, sendo possível comparar até cinco 

termos de uma vez. O valor de VRB não representa o volume de pesquisa absoluto, pois ele é normalizado e indexado em uma 

escala de 0 a 100, sendo que 0 indica a falta de interesse dos usuários (0% de popularidade) e 100 remete ao pico de 

popularidade (100% de popularidade em determinado período e local). É válido ressaltar que o GT não contabiliza consultas 

duplicadas quando feitas pelo mesmo endereço IP dentro de um curto período de tempo. Para cada termo pesquisado, o GT 

apresenta gráfico mostrando a popularidade ao longo do tempo, bem como listas de tópicos relacionados ao termo pesquisado 

que tiveram interesse crescente nas buscas recentes.   

Dessa forma, a observação do interesse de pesquisa em um tópico ou consulta não consiste em um número total de 

pesquisas e sim em uma porcentagem de pesquisas desse tópico, como uma proporção de todas as pesquisas naquele momento 

e local. Além disso, os dados do GT são extraídos de uma amostra aleatória e imparcial de pesquisas do Google, o que 

significa que o mesmo não tem números exatos para quaisquer termos ou tópicos. 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21647
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Os dados coletados para este estudo incluem o período de 1º de março de 2020 a 1º de agosto de 2021, culminando 

com o início da pandemia de COVID-19 no Brasil e seus desfechos recentes. Foi criada uma possível lista de interesse, com 

termos relacionados ao peso corporal e estratégias utilizadas para emagrecimento, em português, como “peso”, “jejum”, 

“dieta”, “exercício físico” e “remédio para emagrecer”. Cada termo da lista inicial foi digitado no GT, com seleção de local 

(Brasil), período personalizado (últimos 17 meses) e tópico do assunto (saúde). Todos os termos foram digitados 

separadamente (dados não ajustados) e, após a pesquisa individual de cada termo, os cinco termos foram comparados 

simultaneamente (dados ajustados) ao longo do tempo, por estado brasileiro e os dados foram capturados no nível semanal. 

Pela sua alta vinculação nas buscas por estratégias de emagrecimento, o termo referência “peso” foi escolhido como termo 

geral de pesquisa relacionado à essa temática. 

Os dados do VRB foram importados como arquivos CSV (Comma-separated values) para planilhas eletrônicas 

(Microsoft Office Excel®) para a comparação entre as regiões brasileiras e também foram avaliadas as tendências temporais de 

busca a nível nacional. Adicionalmente, foi possível identificar os tópicos de interesse temático em cada termo de pesquisa no 

intervalo de tempo pré-estabelecido da pesquisa. 

 

3. Resultados 

3.1 Classificação nacional das buscas relacionadas aos termos pesquisados. 

Durante o período da pandemia, houve expressivo interesse dos usuários do Google por tópicos relacionados a peso e 

estratégias de emagrecimento, especialmente dieta e jejum, em praticamente todos os estados brasileiros (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição do volume relativo de busca sobre peso e estratégias de emagrecimento no Google por usuários dos 

estados brasileiros. 

ESTADO 
  VRB 

  PESO JEJUM EXERCÍCIO DIETA REMÉDIO 

Acre   100 71 68 100 0 

Alagoas   91 81 85 76 78 

Amapá   92 66 78 80 0 
Amazonas   87 69 65 71 54 

Bahia   94 93 62 89 64 

Ceará   90 81 72 78 54 

Distrito Federal 88 91 39 86 64 

Espírito Santo 96 91 51 92 71 

Goiás   96 94 46 96 83 

Maranhão   91 89 89 78 57 
Mato Grosso 89 85 56 89 64 

Mato Grosso do Sul 89 95 33 83 79 

Minas Gerais 94 100 53 94 68 

Pará   95 82 83 67 63 

Paraíba   92 84 68 77 44 

Paraná   92 83 29 87 63 

Pernambuco 90 84 56 74 52 

Piauí   98 71 100 76 48 
Rio de Janeiro 89 89 28 97 59 

Rio Grande do Norte 95 82 65 79 41 

Rio Grande do Sul 95 79 35 79 43 

Rondônia   91 80 76 87 100 

Roraima   94 74 79 80 0 

Santa Catarina 97 80 27 83 48 

São Paulo   91 86 28 90 61 

Sergipe   91 84 100 73 49 

Fonte: Autores (2021). 

 

Os volumes de busca para o termo peso variaram de 87 a 100, e os estados em que este interesse foi mais relevante 

foram Acre (100), Piauí (98) e Santa Catarina (97). Entretanto, os que tiveram valores discretamente menores de VRBs foram 

Amazonas (87), Distrito Federal (88) e, empatados com 89, aparecem o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio de Janeiro. 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21647
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Dentre as estratégias de emagrecimento, observou-se maior interesse de busca direcionado para dieta e jejum, e menores 

volumes de busca para remédios para emagrecer. Referente às pesquisas por dieta, destacam-se os estados do Acre (100), Rio 

de janeiro (97) e Goiás (96). Com relação ao jejum, as buscas foram mais expressivas em Minas Gerais (100), Goiás (94) e 

Bahia (93). A tabela 1 apresenta um panorama das buscas relacionadas à temática, em todo o Brasil no período da pandemia, 

com distribuição do VRB para cada termo de estudo por estado brasileiro e Distrito Federal. 

 

3.2 Análise das tendências temporais das pesquisas 

As pesquisas semanais relacionadas ao peso mostraram valores ajustados de VRB ≥ 70. Isso indicou alta popularidade 

do referido termo, refletindo o interesse dos usuários. Os períodos de menor busca ocorreram em meados de março e no final 

de dezembro/2020, com retomada do interesse e ascensão do VRB no mês de janeiro/2021. Dentre os termos mais buscados, 

destacam-se produtos de emagrecimento lançados no período, que apresentavam o termo “peso” no nome comercial. As 

pesquisas estavam relacionadas ao funcionamento e resultados alcançados com o uso desses produtos. O interesse ao longo do 

tempo relacionado ao peso pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1. Volume relativo de busca (VRB) por tópicos relativos a peso entre usuários brasileiros do Google durante a 

pandemia. 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

A busca pelo termo “jejum” obteve aumento, atingindo a popularidade máxima (VRB = 100) no início de abril/2020, 

com queda ainda no mesmo mês. Após isso, observou-se oscilação constante, com VRB ≤88, conforme retrata a Figura 2. As 

pesquisas dos usuários que mais se destacaram foram relativas a jejum religioso, bem como instruções para a realização do 

jejum intermitente. 
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Figura 2. Volume relativo de busca (VRB) por tópicos relativos a jejum entre usuários brasileiros do Google durante a 

pandemia. 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

O termo “dieta” apresentou grande interesse do público em todo o período, com aumento em vários momentos, 

atingindo, inclusive, a popularidade máxima. As pesquisas que apresentaram ascensão foram referentes à dieta low carb, 

cetogênia e para diabéticos. O menor valor de VRB ≤41 ocorreu no final de dezembro/2020. É válido destacar o aumento na 1ª 

semana de janeiro/2021, logo após o menor índice de VRB do período, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3. Volume relativo de busca (VRB) por tópicos relativos à dieta entre usuários brasileiros do Google durante a 

pandemia. 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

O interesse dos usuários pelo “exercício físico” apresentou expressiva oscilação, com vários períodos de queda e 

ascensão, apresentando um VRB ≤19 a 100. Maior volume de buscas foram por benefícios do exercício físico e sobre músicas 
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para exercícios. O único momento que o termo atingiu a popularidade máxima foi no início de maio/2021, conforme ilustra a 

Figura 4. 

 

Figura 4. Volume Relativo de Busca (VRB) por tópicos relativos a exercícios físicos entre usuários brasileiros do Google 

durante a pandemia. 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

As buscas por “remédio para emagrecer” tiveram queda e ascensão repentinos em todos os meses pesquisados. As 

buscas que mais interessaram os usuários foram por remédios para emagrecer de forma rápida ou até mesmo em uma semana e 

com baixo custo. Os resultados completos estão dispostos na Figura 5.  

 

Figura 5. Volume Relativo de Busca (VRB) por tópicos relativos a remédios para emagrecer entre usuários brasileiros do 

Google durante a pandemia. 

 

Fonte: Autores (2021). 
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Tomando como parâmetro de referência o peso como indicativo principal da preocupação com a saúde e os demais 

termos como estratégias para o alcance do objetivo principal, foi feita uma comparação entre eles, com resultados expressos na 

Figura 6.  

 

Figura 6. Comparação dos volumes relativos de busca (VRB) dos termos jejum, exercício físico, dieta e remédio para 

emagrecer entre usuários brasileiros do Google durante a pandemia. 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

A comparação das buscas ao longo do tempo revelou que “dieta” foi o termo que teve maior VRB pelos usuários 

brasileiros do Google, seguido pelo termo “jejum” com comportamento semelhante de ascensões e quedas nas buscas. Já o 

interesse por “exercício físico” e “remédio para emagrecer” mostrou VRB muito baixo ao longo de todo o período, quando 

comparados aos demais termos. 

 

4. Discussão 

As análises do GT revelaram que a busca por temas relacionados à perda de peso foi expressiva durante os 17 meses 

pesquisados, em quase todo o país. Os estados que mais se destacaram nas buscas foram Acre, Piauí e Santa Catarina. Em 

contrapartida, os usuários do Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro demonstraram o 

menor interesse na temática abordada. As estratégias de emagrecimento com maior popularidade foram dieta e jejum, enquanto 

exercício físico e remédios para emagrecer apresentaram baixos VRBs. 

Durante a pandemia maiores níveis de ansiedade e estresse, bem como a redução do gasto energético diário com o 

aumento das atividades sedentárias, além de acesso contínuo a alimentos estocados, impulsionaram muitos indivíduos a 

observarem aumento de peso durante o distanciamento social (Pearl, 2020; Cheikh et al. 2020). Considerando os efeitos de 

práticas alimentares e estilo de vida que foram modificados no período, os usuários do Google passaram a se interessar por 

temáticas que envolvem o controle de peso, como forma de contornar o ganho que foi, principalmente, prenunciado no início 

da pandemia, em que memes e mensagens veiculadas em mídias sociais estimavam ganho de peso inevitável como legado da 

pandemia (Pearl, 2020).  

Neste sentido, em termos temporais, observa-se elevado interesse nesta temática, com VRB sobre o peso atingindo 

valores altos durante todo o período investigado. No entanto, em períodos específicos, como no mês de dezembro/2020 as 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21647


Research, Society and Development, v. 10, n. 14, e49101421647, 2021 

(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21647 
 

 

9 

buscas por estratégias de emagrecimento apresentaram redução, o que pode ser explicado pelas festas de fim de ano marcadas 

por confraternizações, geralmente acompanhadas de comidas e bebidas. Após este período, observou-se aumento substancial 

das buscas em janeiro/2021, como possível retomada de interesse por tais estratégias visando compensar o ganho de peso 

advindo das celebrações de fim de ano. Nota-se que esta foi uma tendência de busca em todos os estados brasileiros, seja em 

maior ou menor escala, os usuários do Google fizeram buscas relacionadas ao controle de peso, mostrando a preocupação 

generalizada com o aumento do peso durante a pandemia, especialmente no início do ano. No entanto, o uso da internet como 

fonte de informação para lidar com a mudança da alimentação e controle de peso pode apresentar vantagens e desvantagens 

(Pearl, 2020). 

O acesso amplo e facilitado à internet e ao celular, bem como o uso das mídias sociais pelos usuários podem favorecer 

o compartilhamento de informações relacionadas à promoção da saúde: participação em programas de controle de peso com 

boa relação custo-benefício, suporte social aos membros de comunidades virtuais online, motivação mútua, maior 

responsabilidade individual pelo próprio progresso, participação em fóruns de discussão e bate-papo online, além de feedback 

personalizado de profissionais da saúde (Jane, Hagger, Foster, Ho & Pal, 2018). É válido ressaltar que, em 21 de agosto de 

2020, foi publicada a Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) nº 660, que autoriza os nutricionistas a realizar 

atendimento online de pacientes, inclusive na primeira consulta, durante a pandemia (Brasil, 2020). Isso mostra a possibilidade 

do acompanhamento online a pacientes, permitindo que estratégias para o controle de peso sejam monitoradas por profissionais 

habilitados, mesmo em ambiente virtual. 

Por outro lado, buscar informações úteis e válidas na internet pode ser difícil devido à velocidade e à falta de controle 

com que as informações se acumulam (Joshi et al., 2020), pois informações não confiáveis, errôneas ou mesmo prejudiciais à 

saúde estão amplamente disponíveis e podem contribuir com o aumento dos comportamentos de risco para transtornos 

alimentares (Bissonnette-Maheux et al., 2015). Dessa forma, informações sobre dietas – seja para emagrecimento, 

desintoxicação, controle de condições mórbidas ou propósito equivalente – preenchem de conteúdos centenas de milhares de 

sites que buscam atender a variadas modalidades de interesses de usuários distintos, sem qualquer responsabilização ou 

monitoramento (Passos, Vasconcellos-Silva & Santos, 2020). 

Sabe-se que a obesidade e suas repercussões constituem importante fonte de morbidade e comprometimento da 

qualidade de saúde e, consequentemente, de vida. No Brasil, a prevalência de obesidade e sobrepeso é elevada e tem 

aumentado significativamente (Pinhel, Watanabe, Noronha, Junior & Nonino 2021), atingindo valores de 21,5% e 57,5%, 

respectivamente, em adultos com idade ≥18 anos (Brasil, 2021). Adicionalmente, a obesidade foi bastante enfatizada durante a 

pandemia, por se caracterizar como um dos maiores fatores contribuintes para a gravidade da COVID-19, possível relação 

atribuída à inflamação crônica e saúde metabólica (McCarthy et al., 2021). Um possível questionamento seria se a 

disseminação virtual de programas de emagrecimento, muitas vezes conduzidas por profissionais não especializados da área, 

potencializaria o sofrimento do sujeito já estigmatizado pela obesidade na época do Covid-19. Além disso, a pressão social 

promovida pela mídia, indústria da beleza, familiares e pessoas próximas para atingir o padrão de beleza magro contribui para 

insatisfação corporal e desejo pela magreza (Silva, Barra, Neves, Marôco & Campos, 2020). 

O Volume Relativo de Busca (VRB) entre os estados brasileiros revelou que os usuários do Google residentes na 

região Nordeste – representados na pesquisa pelos estados do Piauí (PI), Sergipe (SE), Maranhão (MA), Alagoas (AL) e Bahia 

(BA) – apresentaram maior interesse em pesquisar sobre o peso e demais termos associados. O percentual de adultos ≥18 anos 

com excesso de peso (Índice de Massa Corporal ≥ 25 kg/m2), segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal, 

divulgado pela Vigitel (Brasil, 2021) mostra prevalência preocupante entre essas localidades, a saber: Teresina (PI) com 

55,0%, Aracaju (SE) com 56,3%, São Luís (MA) com 51,3%, Maceió (AL) com 59,8% e Salvador (BA) com 55,9%. Esses 
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valores percentuais, apesar de não serem os maiores do país, justificam o interesse dos usuários do Google na busca sobre a 

temática. 

Em seguida, aparece a região Norte – Acre (AC), Tocantins (TO) e Rondônia (RO) – e o Sudeste – Espírito Santo 

(ES), Rio de Janeiro (RJ) e Minas Gerais (MG) – ocupando o segundo lugar em relação ao VRB. Dentre estes, destacam-se as 

capitais do Rio de Janeiro (RJ) e Porto Velho (RO), que apresentaram o segundo e o quarto maior percentual do país em 

excesso de peso, com valores, respectivamente, de 60,4% e 59,2%. Por último, aparecem Centro-Oeste, representada por Goiás 

(GO) e Mato Grosso do Sul (MS), e o Sul com Santa Catarina (SC), com menores percentuais de adultos com excesso de peso 

entre os estados brasileiros. 

Entre as estratégias adotadas para perda de peso, os brasileiros tendem a se interessar mais por dieta e jejum, e menos 

por exercício e remédios para emagrecer. Esse tipo de interesse, durante a pandemia, pode ter sido influenciado por diversos 

fatores, dentre eles o fato de que a não modificação dos hábitos alimentares e estilo de vida inadequado podem ameaçar nossa 

saúde, sendo que a manutenção de um estado nutricional adequado é crucial, especialmente, em um período de pandemia, em 

que pode haver maior demanda do sistema imunológico (Di Renzo et al., 2020). Associado a isso, observa-se que o jejum 

também é uma estratégia de fácil execução e tem como premissa básica o envolvimento de pausas periódicas nas refeições 

(Stockman, Thomas, Burke & Apovian, 2018). Além disso, outro fator que pode ter contribuído com esses resultados é o fato 

de que o jejum intermitente tem sido amplamente divulgado pela mídia e consiste em uma das estratégias mais discutidas no 

momento atual. 

Os exercícios físicos fazem parte da vida de uma pequena parcela da população brasileira. Os dados nacionais mais 

recentes revelam que apenas 36,8% dos brasileiros ≥18 anos praticam atividade física moderada no tempo livre (equivalente a 

150 minutos por semana), 13,3% praticam atividade física no deslocamento, 47,2% exercem prática insuficiente dessa 

atividade e 14,9% estão fisicamente inativos (Brasil, 2021). Além disso, a pandemia de COVID-19 acrescentou dificuldades na 

capacidade de manter muitos comportamentos relacionados à saúde com a necessidade de confinamento e distanciamento 

social e suas limitações às oportunidades de ser fisicamente ativo (Avery et al., 2021). Estudo realizado por Almandoz e 

colaboradores (2020) realizado durante a pandemia revelou que 47,9% da amostra diminuiu a duração da atividade física e 

55,8% reduziram a sua intensidade, confirmando a relação encontrada em estudos anteriores, citados pelos próprios autores, de 

que a solidão é um aspecto indicador de inatividade física.  

Com relação aos remédios para emagrecer, as buscas na internet abrangeram conceitos ampliados, variando desde 

inibidores de apetite, a chás, shakes, formulações caseiras, entre outros. Em comparação com as medicações indicadas para 

perda de peso, o uso de chás e shakes são mais frequentes, no entanto estes não apresentam posologia individualizada para a 

dosagem do consumo e trazem efeitos adversos à saúde dos usuários (Begotti, Sato & Santiago, 2017). Destaca-se neste 

interesse a necessidade de acompanhamento médico especializado para ter acesso, bem como a indicação dos remédios 

apropriados para cada indivíduo, o que restringe a possibilidade de adotar livremente o uso de medicações como estratégia 

mais frequente para perda de peso entre brasileiros.  

No entanto, sabe-se que algumas medicações podem ser adquiridas facilmente, seja pela internet ou em loja física. E, 

o uso dessas medicações podem acarretar efeitos colaterais e permitirem o reganho de peso após a sua suspensão. 

Adicionalmente, muitos medicamentos utilizados para tratamento de outras condições (diabetes, depressão e doenças crônicas) 

podem contribuir para aumento de peso ou para exacerbação do ganho de peso em indivíduos suscetíveis. Dessa forma, os 

médicos especializados podem ajudar os pacientes prescrevendo corretamente medicamentos que promovam a perda de peso 

de forma segura e isentos de substâncias proibidas no Brasil (Abeso, 2016). Além disso, o uso indiscriminado de pílulas para 

emagrecimento entre adolescentes e jovens adultos aumenta o risco de desenvolvimento de transtorno alimentar a longo prazo 

(Hazzard, Simone, Austin, Larson, & Neumark-Sztainer, 2021).  
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Muitas estratégias para perda de peso foram propostas ao longo dos anos e, embora vários autores tenham tentado 

determinar qual é a melhor estratégia dietética, agora se reconhece que não existe uma escolha única para cada paciente, tanto 

em termos de eficácia quanto de segurança, e o tratamento deve ser adaptado às necessidades, hábitos e condição clínica do 

indivíduo (Bruci et al., 2020). Dessa forma, a ingestão inadequada de nutrientes, como resultado de uma “dieta da moda”, pode  

aumentar o risco de problemas de saúde a longo prazo (Vidianinggar, Mahmudiono & Atmaka 2021). A prática do jejum 

intermitente deve ser usada com uma abordagem multidisciplinar, com a colaboração de nutricionistas, médicos e outros 

profissionais de saúde essenciais para garantir a segurança do indivíduo e diminuir a possibilidade de efeitos adversos, como 

hipoglicemia, cetose, humor depressivo e episódios de compulsão alimentar, quando a alimentação for normalizada 

(Stockman, 2018). Dessa forma, torna-se imprescindível que a adesão a qualquer tipo de restrição dietética ou isenção 

alimentar seja feita somente com orientação profissional. 

Considerando que as buscas por “peso” apresentaram alta popularidade (VRB >50%), nota-se que esta constante 

preocupação acerca deste tema requer atenção e pode se apresentar como uma tendência contínua de interesse entre os 

brasileiros após a pandemia da COVID-19. Isso é capaz de gerar um impacto nacional nas políticas públicas de saúde, 

promovendo a elaboração de medidas de combate ao sobrepeso e obesidade, a promoção da saúde nos seus diversos aspectos e 

a segurança das informações/conteúdos disponíveis para os usuários da internet. Tais medidas poderão abranger a criação de 

aplicativos especializados para monitoramento da saúde/peso, ampliação das ações de alimentação e nutrição na Atenção 

Primária à Saúde, fortalecimento dos programas existentes, educação nutricional nas escolas, campanhas de conscientização 

dos usuários para a busca de informações somente nos sites oficiais dos órgãos de saúde, postagens em mídias sociais com link 

referenciando fontes seguras, entre outros.  

O presente estudo apresenta algumas limitações. A forma como os termos podem ser pesquisados é variada e não 

necessariamente a que foi adotada neste estudo. O GT permite a comparação simultânea de até cinco termos de pesquisa. Além 

disso, a ferramenta não fornece informações de variáveis como sexo, gênero, idade, nível socioeconômico, ocupação, estilo de 

vida e psicossociais. Tais limitações podem influenciar os resultados aqui apresentados. Por outro lado, este estudo apresenta 

pontos fortes, a saber: reflete o interesse dos brasileiros na temática abordada, mensura o nível de pesquisas dos usuários em 

cada período de tempo, mostra a associação direta entre as buscas e a problemática vivenciada (ganho de peso na pandemia) e 

apresenta resultados importantes que poderão contribuir com a realização de novos estudos e/ou com a elaboração de políticas 

públicas de saúde. 

 

5. Considerações Finais 

O presente estudo identificou elevado interesse dos usuários do Google no Brasil sobre temáticas que envolvem peso 

e as estratégias para o seu controle, com maior propensão para dieta e jejum. Tais dados demonstram que o interesse dos 

usuários, apesar de ter oscilado ao longo do tempo, apresenta elevado VRB como uma possível preocupação com a saúde e/ou 

insatisfação com o peso corporal, durante a pandemia. Estes resultados estão correlatos aos demais estudos realizados sobre as 

consequências da pandemia na saúde. 

O Google Trends permite uma investigação retrospectiva e mostra o interesse dos usuários e, apesar das limitações 

apresentadas, os dados obtidos por meio dessa ferramenta podem ser usados como base para futuras investigações 

epidemiológicas e implementação de políticas públicas de saúde. No entanto, o uso desses dados como fonte de informação em 

pesquisa ainda é escasso no Brasil. Assim, fazem-se necessários estudos adicionais sobre o tema, visando à investigação dos 

demais indicadores e termos de interesse em saúde, que possam auxiliar na compreensão do cenário corrente e futuro, em 

âmbito nacional e global, para as questões que envolvem alimentação e nutrição. 
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