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APRESENTAÇÃO

O e-book Tópicos em Nutrição e Tecnologia de Alimentos vol. 2 traz 26 artigos 
científicos na área de Nutrição e Tecnologia de Alimentos, abordando assuntos como 
desenvolvimento e análise sensorial de alimentos, composição físico-química e 
avaliação microbiológica de produtos, avalição nutricional de cardápios, desperdício 
alimentar em unidades de alimentação coletiva, estado nutricional e comportamento 
alimentar de pacientes, marketing na nutrição, gastronomia aliada ao turismo, entre 
outros diversos temas. 

Diante da leitura dos artigos que compõem esse e-book o leitor conseguirá 
integrar a Nutrição e Tecnologia de Alimentos, além de atualizar-se com temas de 
suma importância e relevância. 

                                                            Desejamos a todos uma excelente leitura!

                              Vanessa Bordin Viera
                              Natiéli Piovesan
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CAPÍTULO 16

ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR 
DE ADOLESCENTES ESTUDANTES DE ESCOLAS 

PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO – RS

Geórgia Cristine Müller
Universidade Feevale - Curso de superior de 

Nutrição Novo Hamburgo – RS

Denise Ruttke Dillenburg
Universidade Feevale - Curso de superior de 

Nutrição Novo Hamburgo – RS

Cláudia Denicol Winter
Universidade Feevale - Curso de superior de 

Nutrição Novo Hamburgo – RS

RESUMO: O excesso de peso atinge de 
forma preocupante indivíduos ainda em idade 
precoce, principalmente em adolescentes, 
inclusive em populações de menor poder 
aquisitivo, tornando a situação ainda mais 
grave. O estudo teve como objetivo determinar 
a prevalência de excesso de peso e analisar o 
consumo alimentar de adolescentes de escolas 
municipais de Novo Hamburgo/RS. Realizou-
se um estudo transversal com adolescentes 
de ambos os sexos, do 7º ao 9º ano de seis 
escolas municipais de Novo Hamburgo/RS 
que participaram de Projeto de Extensão de 
uma Instituição de Ensino Superior (IES) do 
Vale dos Sinos-RS entre o 2° semestre de 
2016 e o 1° semestre de 2017. Os dados foram 
obtidos através da aplicação de questionário de 
consumo alimentar e da realização de avaliação 
antropométrica (peso e altura) para posterior 
classificação do estado nutricional. A amostra 

foi constituída com 442 adolescentes, sendo 53 
% meninas, com idade média de 13+2,66 anos. 
Em relação ao estado nutricional, a maioria da 
amostra avaliada mostrou-se eutrófica (52%). 
Quanto ao consumo alimentar, a prevalência do 
consumo de feijão, biscoito recheado, doces e 
guloseimas foi maior entre os adolescentes com 
excesso de peso, sendo o consumo de frutas 
e verduras mais prevalente na população com 
baixo peso. O hábito de fazer as refeições na 
frente da televisão ou celular foi mais evidente 
entre aqueles com excesso de peso (55,56%) 
e baixo peso (70,59%). Observou-se um alto 
índice de excesso de peso, corroborando com 
os achados nacionais e evidenciando o processo 
de transição nutricional. 
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, consumo de 
alimentos, adolescente.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a obesidade é considerada, em países 
desenvolvidos, um importantíssimo problema 
de saúde pública e uma epidemiologia global 
(WHO, 2003).  

A  obesidade no Brasil, aliada a 
expansão da globalização e ao progresso do 
país, substituiu os obstáculos relacionados 
à desnutrição pelos problemas relacionados 



Tópicos em Nutrição e Tecnologia de Alimentos 2 Capítulo 16 138

à obesidade (excesso de peso) e suas comorbidades, fenômeno conhecido como 
“transição nutricional”(MONTEIRO et al., 2000; Popkin, 2001).

A prevalência de obesidade já atinge 14% das crianças brasileiras (BRASIL, 
2010). Dados divulgados pela Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) 
mostraram que maior prevalência do excesso de peso em meninas (10,6%) do que 
em meninos (4,8%). Essa condição mostrou-se mais prevalente na região Sul do país 
(NEUTZLING et al., 2000). 

O diagnóstico na infância e na adolescência depende de diversos fatores, como: 
peso, altura e da composição corporal. Os instrumentos disponíveis, como curvas, 
e pontos de corte, são utilizados como norteadores do processo do diagnóstico e 
não como o fim em si (VITOLO; CAMPAGNOLO, 2015). Ao explorar os fatores que 
determinam os hábitos alimentares de uma população, é de suma importância analisar 
o consumo alimentar além da perspectiva nutricional, econômica, bem como sob a 
ótica da perspectiva social e cultural (OLIVEIRA; THÉBAUD-MONY, 1997). 

A temática relacionada a Educação Nutricional aciona muitas discussões, as 
quais vão muito além do âmbito histórico da inserção dessa atividade nas propostas 
de Política de Saúde Pública a até que ponto ela está atingindo alcançar os objetivos 
de mudanças comportamentais. Essas terminologias não devem ser utilizadas, pois a 
palavra “alimentar” envolve os aspectos culturais, emocionais, antropológicos e sociais, 
e a palavra “nutricional”, o aspecto biológico, considerando-se os requerimentos 
nutricionais e o estado nutricional dos indivíduos (VITOLO; CAMPAGNOLO, 2015). 

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo transversal com adolescentes de ambos os sexos, do 
7º, 8º e 9º ano de 6 escolas municipais de Novo Hamburgo/RS que participaram de 
Projeto de Extensão de uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Vale dos Sinos-
RS entre o 2° semestre de 2016 e o 1° semestre de 2017. Foram excluídos do estudo 
os participantes que não contavam com a autorização de um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) pelo seus responsáveis.

Os dados foram obtidos através da aplicação de questionário de consumo 
alimentar baseado no SISVAN e através da realização de avaliação antropométrica 
(peso e altura) para posterior classificação do estado nutricional de acordo com o 
Índice de Massa Corporal (IMC) OMS (2007).

Diante do exposto, o estudo teve como objetivo determinar a prevalência do 
excesso de peso e analisar o consumo alimentar de adolescentes de escolas municipais 
de Novo Hamburgo/RS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A amostra do estudo foi constituída de 442 adolescentes, com idade média de 
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13 anos + 2,66, sendo 53% dos participantes do sexo feminino e 47% dos participantes 
do sexo masculino. 

A tabela 1 apresenta o estado nutricional dos participantes, sendo a  maioria da 
amostra avaliada eutrófica (52%). Quanto ao excesso de peso, 23% dos participantes 
apresentou sobrepeso, 18% obesidade, 3% em baixo peso e 4% desnutrição. 

Tabela 1. Estado nutricional dos adolescentes. Novo Hamburgo, 2017
Fonte: os autores (2017). 

A prevalência de excesso de peso entre os adolescentes brasileiros está 
aumentando nas mesmas proporções que nos Estados Unidos, embora ainda seja 
inferior à da população norte-americana (Wang et al., 2002).  O consumo alimentar é um 
importante fator determinante para o agravamento do excesso de peso na população 
atual. Fatores como a diminuição do consumo de frutas e hortaliças  (FARIAS JÚNIOR 
& OSÓRIO, 2005) e o aumento do consumo de guloseimas e refrigerante (VITOLO & 
BORTOLINI, 2004) contribuem para o agravamento da condição.

Ao analisarmos os resultados do consumo alimentar em adolescentes com 
excesso de peso, observou-se maior prevalência no consumo de feijão, biscoito 
recheado, doces e guloseimas (70% e 69,44% respectivamente). Ao contrário, nos 
adolescentes com baixo peso, o consumo de frutas e verduras destacou-se com 50% 
e 55,88%.

Segundo Monteiro et. al (2000c), esse quadro é consequência do processo de 
transição nutricional pelo qual o país vem passando nas últimas décadas. O qual, vem 
acompanhado de mudanças nos hábitos alimentares, os quais incluem o aumento do 
consumo de lipídios, gorduras saturadas e açúcar. 

Outro achado interessante do estudo foi a alta prevalência do hábito de fazer 
as refeições na frente da televisão ou celular. Entre os adolescentes com excesso de 
peso 55,56% informaram esta prática e 70,59% daqueles com baixo peso.

Segundo Frutuoso et. Al (2003), a inatividade física associada ao aumento do 
consumo de alimentos com maiores quantidades energéticas enquanto se assiste à 
televisão representa um dos fatores determinantes para o desenvolvimento do excesso 
de peso em adolescentes. 

A provável relação entre obesidade e o tempo gasto assistindo televisão é uma 
temática   bastante discutida entre pesquisadores, pois além de refletirem indiretamente 
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da atividade física, há estudos que mostram que ocorre uma diminuição relevante 
da taxa de metabolismo em repouso enquanto as crianças estão em frente à TV 
(KLESGES et. Al, 1993).

No entanto, os resultados apresentados neste estudo revelaram que há uma alta 
taxa de adolescentes com baixo peso que possuem o hábito de realizarem refeições 
em frente a televisão ou celular. A realização de refeições, ou mesmo de lanches, na 
frente da televisão ou do computador deve ser desestimulada pelo nutricionista, pois 
este hábito está associado a piores escolhas nutricionais (VITOLO, 2015). 

CONCLUSÃO

Apesar dos resultados evidenciarem maior prevalência de eutrofia, observou-
se um alto índice de excesso de peso, corroborando com os achados nacionais e 
evidenciando o processo de transição nutricional. Em relação ao consumo alimentar, 
percebeu-se um alto consumo de biscoito recheado, doces e guloseimas entre os 
adolescentes com excesso de peso. Esses dados são relevantes para prover subsídios 
para políticas públicas de prevenção e controle do excesso de peso na região estudada, 
sendo o monitoramento desta condição fundamental para a promoção da saúde e 
prevenção de doenças crônicas associadas à obesidade.

REFERÊNCIAS
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa de orçamentos familiares no 
Brasil 2008/2009. Antropometria e análise do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil. 
Rio de Janeiro: IBGE.

Brasil. SISVAN. Protocolos do  Sistema de Vigilância  Alimentar e Nutricional na assistência 
à saúde. Brasília, 2008. Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.
php?conteudo=publicacoes/protocolo_sisvan>

Farias Júnior G, Osório MM. Padrão alimentar de crianças menores de cinco anos. Rev Nutr. 
2005; 18(6):793-802.

Klesges RC, Shelton ML, Klesges LM. Effects of televisiono n metabolic rate: potential 
implications for childhood obesity. Pediatrics 1993; 91 (2):281-6.

Monteiro CA, D’A Benicio MH, Conte WL, Popkin BM. Shifting obesity trends in Brazil. Eur J Clin 
Nutr. 2000; 54(4) : 342-6. 

Monteiro POA, Victoria C, Barros F. Fatores de risco sociais, familiares e comportamentais para 
obesidade em adolescentes. Rev Panam Salud Publica. 2004; 16(4):250-8.

Oliveira SP, Thébaud-Mony A. Estudo do consumo alimentar: em busca de uma abordagem 
multidisciplinar. Rev Saúde Pública. 1997 ; 31(2): 201-8. 

Popkin BM. The nutrition transition and obesityin the developing world. J Nutri. 2001; 131 (Suppl 
3): 871-3.

Vitolo MR, Bortolini GA. Introdução precoce de alimentos de baixo valor nutricional na primeira 



Tópicos em Nutrição e Tecnologia de Alimentos 2 Capítulo 16 141

infância: estudo de campo randomizado. Nutrição em Pauta. 2004; 68:13-7.

Vitolo MR. Nutrição da Gestação ao Envelhecimento: 2. ed. Rio de Janeiro, Editora Rubio Ltda, 
2015. p. 54, 303, 310.

Wang Y, Wang JQ. A comparison of international references for the assessment of child and 
adolescente overweight and obesity in different populations. Eur J Clin Nutri. 2002a; 56 (10):973-
82.

World Health Organization (WHO). Diet, nutrition and the prevention of clinic diseases. World 
Health Organ Tech Rep Ser. 2003; 916: 1-8.

World Health Organization (WHO). Growth reference data for 5-19 years. 2007. Disponível em:< 
https://www.who.int/growthref/en/ >.



Tópicos em Nutrição e Tecnologia de Alimentos 2 256Sobre as Organizadoras

SOBRE AS ORGANIZADORAS

VANESSA BORDIN VIERA bacharel e licenciada em Nutrição pelo Centro Universitário 
Franciscano (UNIFRA). Mestre e Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Docente da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) no Curso de Bacharelado em Nutrição e na Pós-Graduação 
em Ciências Naturais e Biotecnologia. Editora da subárea de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos do Journal of bioenergy and food science. Possui experiência com o 
desenvolvimento de pesquisas na área de antioxidantes, desenvolvimento de novos 
produtos, análise sensorial e utilização de tecnologia limpas. 

NATIÉLI PIOVESAN Docente no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), 
graduada em Química Industrial e Tecnologia em Alimentos, pela Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). Possui graduação no Programa Especial de Formação de 
Professores para a Educação Profissional. Mestre e Doutora em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atua principalmente com 
o desenvolvimento de pesquisas na área de antioxidantes naturais, desenvolvimento 
de novos produtos e análise sensorial. 



Tópicos em Nutrição e Tecnologia de Alimentos 2 257Índice Remissivo 

ÍNDICE REMISSIVO

A

Alimentos  3, 4, 4, 11, 19, 33, 35, 41, 55, 66, 67, 77, 83, 92, 93, 108, 116, 120, 124, 
126, 129, 136, 142, 153, 167, 170, 176, 186, 191, 196, 214, 217, 222, 224, 246, 254, 
255, 256
Anorexia  105, 106, 110, 114
Antocianinas  46, 49, 50
Avaliação Microbiológica  35

B

Biopolímero  13
Bulimia  105, 106, 110

C

Cardápio  57, 66, 67, 74
Carne Moída  35, 41
Carne Suína  116
Cereais  68, 244, 249
Cerrado  1, 4, 144, 198, 199, 200, 201, 202
Comportamento alimentar  7, 105, 156
Consumo de alimentos  169

D

Desperdício  55, 66, 67
Doença celíaca  126, 136
DTA  34, 35, 36, 40, 83, 84, 85

F

Força de cisalhamento  32
Frutas  13

G

Glúten  70, 71, 72, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Glutenina  68

I

Índice de Aceitabilidade  116

L

Legislação  5, 40, 133, 134, 215



Tópicos em Nutrição e Tecnologia de Alimentos 2 258Índice Remissivo

M

Muffin  126, 127, 134, 135

N

Nanotecnologia  13

O

Obesidade  137, 195

P

Pão  126, 131, 132, 133, 134, 136
Passiflora edulis  21, 22, 201
Publicidade de alimentos  156, 167

R

Rotulagem  5

S

Satisfação  55, 67
Soro de Leite  116
Suplemento proteico  5

T

Textura  249
Transtornos da alimentação  105



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




