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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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EDUCAÇÃO INFANTIL DE LAGOA DA PRATA – MG

CAPÍTULO 10

Ana Cristina Mende Muchon
Centro Universitário UNA – Bom Despacho

Sete Lagoas – MG

Daniela Vasconcelos Cardoso de Assunção
Centro Universitário UNA – Bom Despacho

Bom Despacho – MG

Juliana Aloy Pinheiro Antunes
Centro Universitário UNA – Bom Despacho

Lagoa da Prata – MG

Wagner Cardoso Silva
Faculdade UNA – Sete Lagoas

Sete Lagoas – MG

RESUMO: Os hábitos alimentares são 
estabelecidos desde a infância e podem 
repercutir nas condições de saúde na idade 
adulta. Por este motivo é de extrema importância 
que as crianças consumam alimentos em 
quantidade e qualidade suficientes para atender 
suas necessidades nutricionais. Neste sentido, 
este estudo teve por objetivo analisar o cardápio 
quanto à adequação de energia, macronutrientes 
e alguns micronutrientes (vitamina A, vitamina 
C, ferro e cálcio) das refeições oferecidas pelo 
Centro de Educação Infantil Arlette Antunes, 
instituição filantrópica da Fundação Embaré, 
localizada no município de Lagoa da Prata, 
MG. Com relação aos resultados da pesquisa, 
observou-se que a ingestão média de energia 
diária, tem valores acima das recomendações 

propostas pelo PNAE. Em macronutrientes 
encontrou-se variações na adequação de 
117,81% a 150,16%, sendo o maior valor 
atribuído ao consumo de lipídeos. Em relação 
aos micronutrientes, o maior valor de adequação 
obtido foi de 672,42 % para vitamina C e o 
menor, 82,89 % para o cálcio.  Conclui-se que o 
cardápio do Centro de Educação Infantil Arlette 
Antunes está adequado, pois ultrapassam os 
valores mínimos de recomendações e verificou-
se que são necessários alguns ajustes na 
reformulação do cardápio, visto que o cálcio 
não supriu as necessidades estipuladas pelo 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação; Cardápio; 
Pré-escolares; PNAE.

EVALUATION OF THE NUTRITIONAL 
QUANTITY OF THE CARDACO OFFERED BY 
A CENTER OF CHILDREN EDUCATION OF 

LAGOA DA PRATA – MG

ABSTRACT:Eating habits are established from 
childhood and can affect health conditions in 
adulthood. For this reason it is extremely important 
that children consume food in sufficient quantity 
and quality to meet their nutritional needs. In 
this sense, the purpose of this study was to 
analyze the menu of energy, macronutrients 
and some micronutrients (vitamin A, vitamin C, 
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iron and calcium) of the meals offered by the Arlette Antunes Early Childhood Center, a 
philanthropic institution of the Embaré Foundation, located in the municipality of Lagoa 
da Prata, MG. Regarding the results of the research, it was observed that the average 
daily energy intake has values   above the recommendations proposed by the PNAE. 
In macronutrients, variations in the adequacy of 117.81% to 150.16% were found, 
with the highest value attributed to lipid consumption. Regarding micronutrients, the 
highest adequacy value obtained was 672.42% for vitamin C and the lowest, 82.89% 
for calcium. It is concluded that the menu of the Arlette Antunes Early Childhood Center 
is adequate, since they exceed the minimum values   of recommendations and it was 
verified that some adjustments are necessary in the reformulation of the menu, since 
the calcium did 
not meet the needs stipulated by the National Program of School Feeding - PNAE.
KEYWORDS: Food; Menu; Preschoolers; PNAE.

INTRODUÇÃO

A educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de 
zero a cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
de forma a completar a ação da família e da comunidade. A elevada vulnerabilidade 
biológica das crianças nessa faixa etária pode levar à agravos nutricionais decorrentes 
de fatores relacionados à alimentação (SILVA, 2015). 

Os hábitos alimentares são estabelecidos desde a infância e podem repercutir 
nas condições de saúde na idade adulta. Por este motivo é de extrema importância 
que as crianças consumam alimentos em quantidade e qualidade suficientes para 
atender suas necessidades nutricionais. Essa é a principal estratégia para que os 
riscos à saúde sejam minimizados e que o desenvolvimento infantil aconteça de forma 
saudável (GOMES & FANHANI, 2014).

A obesidade é uma doença que vem atingindo muitas crianças, o principal 
motivo são os hábitos alimentares, o consumo calórico diário tem vindo de alimentos 
processados, ricos em carboidratos simples e gorduras de má qualidade. Logo temos 
o declínio do consumo de frutas, verduras e legumes. Esses hábitos alimentares como 
o sedentarismo são influencias diretamente dos pais. E a grande maioria das crianças 
obesas, será obesa na vida adulta.  Assim provocando  chances de desenvolver 
doenças relacionadas a obesidade como:  diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, 
dislipidemias (OLIVEIRA et al, 2014).

No Brasil houve uma grande redução de casos de desnutrição, mas ainda 
continua sendo causa de mortes de crianças de 0 á 5 anos. Está relacionada com 
a má qualidade dos lugares onde vivem as condições ambientais, renda familiar, 
amamentação inadequada. A carência alimentar deixam as crianças mais vulneráveis 
podendo levar a um quadro de alterações dos sistemas respiratórios, imunológicos, 
renal entre outros, causando diversas patologias (XAVIER et al, 2017)

A deficiência de ferro é a principal causa de anemia em crianças até 5 anos de 
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idade. O desmame precoce e a dieta pobre em alimentos que contém esse mineral leva 
ao aparecimento dessa doença, que pode prejudicar o desenvolvimento adequado da 
criança (SILVA, 2014)

O cálcio é um exemplo de nutriente essencial para o desenvolvimento infantil. 
O adequado fornecimento desse mineral na dieta implica em melhor formação do 
esqueleto e consequentemente em adequado crescimento infantil e prevenção da 
ocorrência de osteoporose na vida adulta (FRANÇA et al, 2014).

A vitamina C é reconhecida pela contribuição no desenvolvimento das crianças. 
Sua deficiência pode causar sérios problemas no organismo, bem como seu excesso. 
Um dos maiores benefícios da vitamina C é o estímulo do sistema imunológico através 
do aumento na absorção de ferro. A carência dessa vitamina na fase infantil aumenta 
o risco de desenvolvimento de problemas como dificuldade na cicatrização, fragilidade 
dos ossos e dentes, anemia e aumento do risco de infecções (BARBOSA et al, 2014).

A vitamina A é um micronutriente de extrema importância, principalmente para 
crianças menores de 5 anos. Suas funções são amplas, vão desde visão, pele, além 
de contribuir para o crescimento de diversas maneiras. Sua deficiência nutricional é 
um problema de saúde publica que geralmente atinge as classes menos favorecidas. 
A suplementação é oferecida nas unidades básica de saúde a partir dos 6 meses de 
idade (BRITO et al, 2016)

Nesse contexto, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é 
uma iniciativa do governo que teve origem na década de quarenta, para garantir a 
alimentação saudável das crianças matriculadas em instituições de educação infantil. 
O PNAE caracteriza-se como uma das políticas públicas mais antigas na área de 
segurança alimentar e nutricional do Brasil (SILVA, 2017).

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, estabelece que o PNAE tem como 
objetivo principal contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis 
da criança, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 
refeições que atendam às necessidades nutricionais durante o período letivo (BRASIL, 
2009a).

Conforme as recomendações do PNAE, a instituição de ensino deve oferecer 
30% das necessidades nutricionais diárias para alunos da educação básica, 20% por 
uma refeição exceto escolas indígenas e quilombolas e 70% para turno integral. No 
mínimo 3 porções de frutas e hortaliças por semana, cerca de 200g por aluno. É 
proibido ofertar bebidas de baixo valor nutritivo e a restrição de alimentos enlatados, 
embutidos e doces (BRASIL, 2013).

Analisando a importância da alimentação escolar, principalmente na idade pré-
escolar, é de fundamental relevância que se conheça o valor nutricional da alimentação 
oferecida pelas creches/pré-escolas públicas e privadas para se averiguar a validade 
dos programas destinados às mesmas, assim como buscar aprimorá-los. 

Neste sentido, este estudo teve por objetivo analisar o cardápio quanto à 
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adequação de energia, macronutrientes e alguns micronutrientes (vitamina A, vitamina 
C, ferro e cálcio) das refeições oferecidas pelo Centro de Educação Infantil Arlette 
Antunes, instituição filantrópica da Fundação Embaré, localizada no município de 
Lagoa da Prata, MG.

Atualmente, as crianças passam grande parte do seu dia nas Escolas de Educação 
Infantil, local este onde ingerem o maior número de refeições diárias, sendo assim, é 
importante avaliar o cardápio servido a estas crianças em relação às necessidades 
nutricionais, no qual são de grande importância para o desenvolvimento adequado e 
saudável das mesmas.

MATERIAL E MÉTODOS

 Foi realizado um estudo do tipo quantitativo transversal, no Centro de Educação 
Infantil Arlette Antunes, situado no Município de Lagoa da Prata – MG, realizado nos 
dias 18 a 22 de setembro de 2017. 

Foram analisadas as informações quantitativas do cardápio de uma semana do 
mês de setembro do ano de 2017. Os dados foram coletados após assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido pelo responsável da instituição, disponível no 
Apêndice 1 do presente estudo. Os 90 alunos de 1 a 6 anos matriculados na instituição 
recebem 5 refeições diárias, como café da manhã, lanches da manhã e da tarde, 
almoço (incluindo sobremesa) e jantar. Não há variações do cardápio durante todo o 
ano.

Para calcular o teor de calorias, proteínas, carboidratos, lipídeos, vitamina A, 
vitamina C, ferro e cálcio do cardápio, cada uma das 5 refeições diárias foi desmembrada 
em alimentos, incluindo os temperos utilizados nas preparações. A partir do per-capita 
(quantidade em gramas) e da composição de cada alimento, os teores de macro e 
micronutrientes selecionados para o estudo foram calculados pelo Microsoft Office 
Excel 2010®, com base na Tabela de Equivalentes, Medidas Caseiras e Composição 
Química dos Alimentos - 2ª edição, da Manuela Pacheco. Essa tabela é utilizada como 
padrão para se fazer a avaliação nutricional de alimentos.

Os dados obtidos foram inseridos em planilhas do Microsoft Office Excel 
2010® para verificação da adequação nutricional, tomando por base as premissas 
recomendadas pela RESOLUÇÃO/CD/FNDE N º 38, DE 16 DE JULHO DE 2009, que 
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica 
no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O PNAE recomenda que a 
escola de período integral deva suprir 70% das nessecidades nutricionais diárias dos 
alunos.

Após todos os cálculos e verificação da adequação nutricional dos macro e 
micronutrientes do cardápio da instituição, os dados foram comparados com estudos 
realizados por outros autores, obtidos na literatura científica através do google 
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acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A alimentação escolar contribui para aumentar o valor calórico nutricional 
diário, fornecendo alimentos de qualidade e quantidade balanceada para atender as 
nescessidades nutricionais das crianças e adolescentes, com foco em melhorar a 
saúde e proporcionar um melhor aprendizado.

Observa-se no Gráfico 1, os valores referentes a média de energia encontrada 
em cinco dias do cardápio analisado. 

Gráfico 1 – Quantidade média de energia diária oferecida, por meio da alimentação escolar para

 crianças de 4 a 5 anos do CEIAA situado na cidade de Lagoa da Prata – MG
 Fonte: O Autor (2017)

 Ao comparar os valores de consumo energético diário com o valor estipulado 
pelo PNAE, observa-se que todos os dias estão superiores ao valor recomendado 
para suprir as nescecidades dos alunos. Isso demonstra a preocupação da instituição 
de ensino em relação às normas preconizadas e também pelo estado nutricional de 
seus alunos.

Dias et al. (2012) avaliaram o valor nutricional da alimentação escolar oferecida 
em uma rede municipal de ensino, na cidade de Botucatu-SP e também encontraram 
valores médios de ingestão calórica maiores do que os recomendados pelo PNAE.

Por outro lado, Silva (2015) encontrou valores diferentes ao avaliar a adequação 
do cardápio oferecido em uma escola de educação infantil de um hospital público 
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de Porto Alegre, RS. Para crianças de 4 a 5 anos matriculadas em período integral, 
mesmas condições do presente estudo, a média energética diária atingiu apenas 75% 
das recomendações. 

A oferta energética abaixo das necessidades pode levar à desnutrição, que 
está associada ao maior risco de doenças infecciosas e de mortalidade precoce, 
comprometimento do desenvolvimento psicomotor, menor aproveitamento escolar e 
menor capacidade produtiva na idade adulta. 

A distribuição dos macronutrientes e sua adequação em relação ao recomendado 
pelo PNAE estão representadas na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 – Avaliação da adequação de macronutrientes consumidos diariamente por crianças 
Fonte: O Autor (2017)

O cardápio oferecido pelo Centro de Educação Infantil Arlette Antunes atende 
à recomendação de carboidratos, proteínas e lipídeos, como pode ser observado 
na Tabela 1. Encontrou-se variação na adequação de 117,81% a 150,16%, sendo o 
maior valor atribuído ao consumo de lipídeos. Contudo, verificou-se que a maioria dos 
lipídeos oferecidos pela instituição são de baixa qualidade nutricional.

O consumo calórico excedente às necessidades nutricionais pode levar à 
obesidade. Estudos recentes demonstram que existe o risco de que a obesidade na 
infância venha aumentar o risco de obesidade na vida adulta, além dos fatores de risco 
associados (SILVA, 2015). 

Alencar et al. (2016) avaliaram as adequações e inadequações nos perfis 
antropométrico e dietético de criança pré-escolares matriculadas em cidade-polo do 
Nordeste do Brasil. Os resultados estão de acordo com o presente estudo: o cardápio 
avaliado pelos autores, para crianças de 4 a 5 anos matriculadas em período integral 
apresentou valores elevados de macronutrientes.

 A avaliação da adequação do cardápio do Centro de Educação Infantil Arlette 
Antunes, em relação aos micronutrientes vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro estão 
representados na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Avaliação da adequação de micronutrientes consumidos diariamente por crianças de 
4 a 5 anos do CEIAA situado na cidade de Lagoa da Prata – MG

Fonte: O Autor (2017)

Como podem ser observados, com exceção do cálcio, os demais micronutrientes 
analisados atendem e superam a recomendação. Essa situação se justifica por meio 
da análise do cardápio da escola, em que foi verificada uma constante repetição dos 
alimentos oferecidos. Entretanto, o consumo de leite e derivados e de vegetais verdes 
escuros deverá ser aumentado, para melhorar os níveis de cálcio do cardápio.

Lopes et al. (2015) também avaliaram a adequação de ferro, cálcio, vitamina A da 
merenda ofertada a pré-escolares em um centro educacional público de Viçosa -MG. 
Diferentemente do presente estudo, apenas o teor de vitamina A estava adequado 
ao recomendado pelo PNAE. Ao analisarem o cardápio da instituição de ensino, 
concluíram que a inadequação das vitaminas e minerais se deve à alimentação pobre 
em frutas e hortaliças.

 No estudo realizado por Almeida et al. (2015), em que a adequação do cardápio 
de unidades de educação infantil de Belo Horizonte - MG foi avaliada, nenhum dos 
micronutrientes analisados atendeu o recomendado pelo PNAE. Foram analizados 
cardápios oferecido à crianças entre 4 e 5 anos. 

Tabela 3 – Comparação da adequação% de micronutrientes do presente estudo em relação aos 
estudos de Lopes et al. 2015 de Viçosa- MG e Almeida et al. 2015 de  Belo horizonte- MG

Fonte: O Autor (2017)

        
Alencar et al. (2016) também encontraram resultados diferentes do presente 

estudo ao avaliar a adequação de vitamina A, vitamina C, ferro e cálcio. Para a mesma 
faixa etária (4 a 5 anos), apenas a vitamina C atendeu ao recomendado pelo PNAE.  Os 
autores acreditam que isso ocorre em função da falta de capacitação aos profissionais 
responsáveis pela elaboração do cardápio das escolas estudadas.



Tópicos em Nutrição e Tecnologia de Alimentos 2 Capítulo 10 81

Como pode ser observado, os resultados encontrados na literatura diferem 
dos apresentados no presente estudo. Isso se deve provavelmente ao fato de que a 
instituição de ensino analisada, apesar de receber incentivo do PNAE, é mantida pela 
fundação de uma empresa que parece se preocupar com a alimentação das crianças. 

Contudo, ainda pode-se melhorar a qualidade nutricional dos alimentos 
oferecidos pelo Centro de Educação Infantil Arlette Antunes, através de substituições 
e adequações dos alimentos no cardápio.

CONCLUSÃO

 Conclui-se que o cardápio do Centro de Educação Infantil Arlette Antunes 
(CEIAA) está adequado, pois ultrapassam os valores mínimos de recomendações 
estipulados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando 
que é uma instituição filantrópica para crianças de baixa renda, e a maioria delas só 
fazem refeições durante o período integral no CEIAA. 

Porém, há alunos que consomem outros alimentos fora da instituição, aumentando 
o risco de sobrepeso e obesidade. Analisando os resultados obtidos, verificou-se 
que são necessários alguns ajustes na reformulação do cardápio, visto que o cálcio 
não supriu as necessidades recomendadas pelo PNAE. Portanto deve se aumentar 
alimentos com maior teor de cálcio como leite e seus derivados, feijão, ovos e folhosos 
verdes escuros.

Outro ponto de atenção importante é em relação ao perfil lipídico dos alimentos 
oferecidos. Para melhorar o perfil nutricional do cardápio e prevenir complicações 
associadas ao excesso de gordura saturada, sugere-se que esses lipídeos sejam 
substituídos por gorduras poliinsaturadas, como óleos de canola, linhaça, girassol, 
sementes oleaginosas e frutas como o abacate. 

Por fim, conclui-se que a presença de um nutricionista responsável pela elaboração 
do cardápio e pelo treinamento das cozinheiras da instituição - para garantir que as 
preparações sejam realizadas de forma correta -, é de extrema importância para a 
saúde das crianças. Este profissional é capaz de propor adequações no cardápio, a 
fim de evitar desequilíbrios nutricionais e prevenir doenças associadas ao excesso de 
calorias e gorduras saturadas.
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