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IntrodUção: o envelhecimento altera o metabolismo, podendo interferir na composição corporal e estado nutricional dos 
sujeitos contribuindo para a gênese de doenças crônicas não transmissíveis. oBjetIvo: investigar a associação entre composição 
corporal e demandas cardiometabólicas na atenção Básica. MétodoS: estudo transversal realizado em uma estratégia Saúde 
da Família do interior do rio Grande do Sul, no período de 2015 a 2017. Foram investigados sexo, faixa etária (18-59 e  
≥60 anos), índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) e demandas cardiometabólicas (DM tipo 2, 
cardiopatia, dislipidemia, glicemia de jejum alterada, HaS e emagrecimento). o IMC foi classificado pelos pontos de corte da 
oMS e a CC pelos do nCeP-atP III. valores de p<0,05 foram considerados significativos. reSULtadoS: Foram avaliados 90 
indivíduos, com média de idade de 47,9±14,6 anos, sendo 81% na faixa etária de 18-59 anos e 79% mulheres. a frequência 
de obesidade e obesidade central nos adultos e idosos foi, respectivamente, 71,2% e 71,8 % e 64,7% e 75%. a demanda 
cardiometabólica mais frequente nos adultos foi emagrecimento (74%) e nos idosos foi dM tipo 2 (41,2%). a frequência de 
duas ou mais demandas foi maior em indivíduos obesos e com obesidade central, em ambas as faixas etárias. a obesidade 
central foi associada à glicemia de jejum alterada somente em adultos. ConCLUSão: observou-se associação somente entre 
obesidade central e glicemia de jejum alterada em adultos assistidos na atenção básica. tanto obesidade quanto obesidade 
central apresentaram-se associadas a duas ou mais demandas cardiometabólicas em adultos e idosos.
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