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APRESENTAÇÃO

Segundo Bachelard, “um discurso sobre o método científico será sempre um 
discurso de circunstância, não descreverá uma constituição definitiva do espírito 
científico”; considerando a amplitude dessa temática, uma obra que almeje lançar foco em 
propostas, recursos e resultados nas ciências da saúde, naturalmente terá como desafio a 
caracterização de sua abordagem metodológica. Neste sentido, este e-Book foi organizado 
de modo a apresentar ao leitor 171 artigos seriados justamente por este elo comum que 
une, na ciência, a proposta (objetivo), o recurso (viabilidade) e o resultado (evidência): o 
método de pesquisa per si.

Dos seus nove volumes, os dois primeiros são dedicados aos relatos de caso, relatos 
de experiência e de vivência em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural 
e social que permeiam a ciência no Brasil.

Já no intuito de apresentar e estimular o diálogo crítico construtivo, tal qual o 
conhecimento dos recursos teóricos disponíveis frente aos mais variados cenários em 
saúde, os volumes três, quatro e cinco exploram estudos de revisão da literatura que 
discutem o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, 
hipóteses e problemáticas técnicas no intuito de delimitar condutas para a prática clínica.

Por fim, os volumes de seis a nove compreendem os resultados quali e quantitativos 
das mais diversas metodologias de intervenção em saúde: estudos comparativos, ensaios 
clínicos e pré-clínicos, além de ações em políticas públicas na área de saúde coletiva.

Com a intelecção dos tópicos tratados nessa obra, espera-se – tanto quanto possível 
– contribuir no processo de ampliação, fundamentação e fomento da discussão e reflexão 
científica na interface entre propostas, recursos e resultados nas Ciências da Saúde.

Luis Henrique Almeida Castro
Thiago Teixeira Pereira

Fernanda Viana de Carvalho Moreto 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A infecção pela bactéria Helicobacter pylori é reconhecida, 
atualmente, como o principal fator etiológico da gastrite crônica, com potencial evolutivo 
para úlcera péptica e neoplasias gástricas, como o adenocarcinoma e o linfoma do tecido 
linfoide associado à mucosa. O presente estudo teve como objetivo descrever a correlação 
da infecção por H. pylori com o surgimento do câncer gástrico. METODOLOGIA: Trata-se de 
uma pesquisa exploratória do tipo revisão de literatura. Utilizou-se as bases de dados Scielo, 
Science Direct e PubMed, com o recorte temporal de 2011 a 2020. Houve uma seleção 
criteriosa no que diz respeito às obras utilizadas para o desenvolvimento desta revisão. Foram 
utilizados os descritores: “INFECÇÃO”, “HELICOBACTER PYLORI”; “CÂNCER GÁSTRICO” 
e “TRATAMENTO”, de modo associado e isolado, em inglês e português, indexados no DECs. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentro dessas buscas, foram encontrados 421 artigos; 
porém, após a exclusão de achados duplicados e incompletos, restringiu-se a 51 obras, 
que foram lidas individualmente por três pesquisadores, na presença de discordâncias entre 
estes, um quarto pesquisador foi consultado para opinar quanto à inclusão ou não do artigo. 
Ao final das análises, 9 artigos foram incluídos na revisão, os quais possuíam os descritores 
inclusos no tema e/ou resumo e foram incluídos porque melhor se enquadraram no objetivo 
proposto. CONCLUSÃO: O câncer gástrico permanece como importante problema de saúde 
em vários países, incluindo o Brasil. O diagnóstico geralmente é feito na fase avançada 
de progressão da doença, o que dificulta a eficácia dos procedimentos terapêuticos e o 
prognóstico dos pacientes. Torna-se, portanto, relevante a identificação de fatores que 
possam ser utilizados como biomarcadores de risco para essa doença.
PALAVRAS-CHAVE: “INFECÇÃO”; “HELICOBACTER PYLORI”; “CÂNCER GÁSTRICO”; 
“TRATAMENTO”.

CORRELATION OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION WITH THE OCCURRENCE OF 

GASTRIC CANCER: LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: INTRODUCTION: Helicobacter pylori infection is currently recognized as the 
main etiologic factor of chronic gastritis, with an evolutionary potential for peptic ulcer and 
gastric neoplasms, such as adenocarcinoma and lymphoma of the lymphoid tissue associated 
with the mucosa. The present study aimed to describe the correlation of H. pylori infection with 
the appearance of gastric cancer. METHODOLOGY: This is an exploratory research, such as 
a literature review. The Scielo, Science Direct and PubMed databases were used, with the 
time frame from 2011 to 2020. There was a careful selection with regard to the works used for 
the development of this review. The descriptors were used: “INFECTION”, “HELICOBACTER 
PYLORI”, “GASTRIC CANCER” and “TREATMENT”, in an associated and isolated way, in 
English and Portuguese, indexed in DECs. RESULTS AND DISCUSSION: Within these 
searches, 421 articles were found; however, after excluding duplicate and incomplete 
findings, it was restricted to 51 works, which were read individually by three researchers, in 
the presence of disagreements between them, a fourth researcher was consulted to give an 



 
Propostas, Recursos e Resultados nas Ciências da Saúde 3 Capítulo 19 190

opinion on whether or not to include the article. At the end of the analysis, 9 articles were 
included in the review, which had the descriptors included in the theme and / or summary and 
were included because they best fit the proposed objective. CONCLUSION: Gastric cancer 
remains an important health problem in several countries, including Brazil. The diagnosis is 
usually made in the advanced stage of disease progression, which hinders the effectiveness 
of therapeutic procedures and the prognosis of patients. Therefore, it becomes relevant to 
identify factors that can be used as risk biomarkers for this disease.
KEYWORDS: “INFECTION”; “HELICOBACTER PYLORI”; “GASTRIC CANCER”; 
“TREATMENT”.

1 |  INTRODUÇÃO 

As primeiras descrições relacionadas ao câncer gástrico (CG) foram relatadas em 
papiros egípcios datados de 3000 A.C.; porém, somente entre 1760 e 1839 foi realizado em 
Verona, Itália, uma pesquisa mais robusta sobre a prevalência da mortalidade relacionada 
ao CG (CÓVOS et al., 2018). O CG é a quinta neoplasia mais comum e a terceira maior 
causa de mortes por câncer no mundo. Pacientes com o mesmo estágio da doença podem 
apresentar resultados distintos, o que propõe que diversos fatores podem contribuir para 
o prognóstico (SZOR et al., 2020).

O tipo câncer gástrico com maior prevalência é o adenocarcinoma, que representa 
cerca de 95 % dos casos e corre com maior prevalência no sexo masculino. O Brasil 
se encontra como a terceira maior incidência dentre as neoplasias no sexo masculino e 
a quinta no sexo feminino. O adenocarcinoma gástrico pode ser tratado por ressecção 
gástrica total ou subtotal. As cirurgias para os tumores avançados apresentam mortalidade 
de até 10,0 % (CÓVOS et al., 2018).

A infecção pela bactéria Helicobacter pylori (H. Pylori) é a principal etiologia da 
gastrite crônica, com capacidade evolutiva para úlcera péptica e neoplasias gástricas, 
como o adenocarcinoma e o linfoma do tecido linfoide relacionado à mucosa. A H. pylori 
é a principal agente causadora da gastrite crônica e, consequentemente, da gastrite 
atrófica, o que é associado a um risco relevantemente aumentado de desenvolvimento de 
câncer gástrico, sendo considerada, isoladamente, o fator precursor mais importante para 
neoplasia (RIBEIRO, COELHO e COELHO, 2019).

A infecção por H. pylori leva a diversos processos inflamatórios crônicos no estômago, 
correlacionado por um elevado número de linfócitos, macrófagos e plasmócitos na lâmina 
própria em graus variados, que podem ser acompanhados por neutrófilos que apresentam 
atividade inflamatória. Portanto, esta infecção, quando não tratada corretamente, 
permanece por tempo indeterminado e raramente é eliminada de forma espontânea 
(RODRIGUES et al., 2019).

Com isso, o presente estudo teve como objetivo descrever a correlação da infecção 
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por H. pylori com o surgimento do câncer gástrico.

2 |  METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo revisão de literatura. A pesquisa 
exploratória visa proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade com o problema 
em estudo e tem como meta tornar um problema complexo mais explícito, ou mesmo 
construir hipóteses mais adequadas.

A realização das buscas ocorreu entre Janeiro de 2020 e Março de 2020, utilizando 
as bases de dados Scielo, Science Direct e PubMed, com o recorte temporal de 2011 a 
2020. Houve uma seleção criteriosa quanto às obras utilizadas para o desenvolvimento 
desta revisão. Foram utilizados os descritores: “INFECÇÃO”, “HELICOBACTER PYLORI”; 
“CÂNCER GÁSTRICO” E “TRATAMENTO”, de modo associado e isolado, em inglês e 
português, indexados no DECs (Descritores em Ciências da Saúde).

Os critérios de exclusão foram: trabalhos científicos com apenas o resumo disponível, 
publicações duplicadas, outras metodologias frágeis, como artigos reflexivos, editoriais, 
comentários e cartas ao editor, e artigos incompletos, que não se enquadravam dentro 
da proposta oferecida pelo tema e/ou fora do recorte temporal. Utilizou-se teses e 
dissertações.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentro dessas buscas, foram encontrados 421 artigos; porém, após a exclusão de 
achados duplicados e incompletos, restringiu-se 51 obras, que foram lidas individualmente 
por três pesquisadores, na presença de discordâncias entre estes, um quarto pesquisador 
foi consultado para opinar quanto à inclusão ou não do artigo. Ao final das análises, 9 
artigos foram incluídos na revisão, os quais possuíam os descritores inclusos no tema e/
ou resumo e foram incluídos porque melhor se enquadravam no objetivo proposto.

AUTOR/ ANO TITULO OBJETIVO CONCLUSÃO

(BARBOSA; 
SCHINONNI, 2011).

Helicobacter pylori: 
Associação com o 
câncer gástrico e 

novas descobertas 
sobre os fatores de 

virulência

Realizar uma revisão 
bibliográfica sobre a ação da 

bactéria Helicobacter pylori nas 
alterações gastrointestinais 
visando entender o papel 
dos chamados “fatores de 
virulência”,  assim como 
estudar a associação do 
H. pylori com doenças 
gastrointestinais e os 

mecanismos imunológicos 
desencadeados pela presença 

desta bactéria.

Fica clara a importância 
epidemiológica da H. 

pylori por sua evidente 
associação com o câncer 

gástrico e o importante papel 
desempenhado pelos fatores 
de virulência codificados pela 

bactéria
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(CÓVOS et al., 2018).

Câncer gástrico 
avançado: 

complicação 
pós operatória–

discussão de caso/
Advanced gastric 
cancer: discussion 

of a case of 
post operatory 
complication.

. Com o objetivo de discutir as 
complicações do tratamento 

cirúrgico do câncer gástrico, foi 
descrito o caso.

Os resultados dos últimos 
estudos sugerem que, em 
centros especializados, a 
linfadenectomia D2 é um 
procedimento com nível 

de complicações aceitável 
e pode ser realizada sem 
aumento da mortalidade 

operatória. No caso descrito, 
a despeito da evolução 

desfavorável, a conduta foi 
adequada.

(FARIAS et al., 2018)

Câncer 
Gástrico e seu 

Dimensionamento 
nas Redes de 

Serviços de Saúde: 
Estudo Bibliográfico

Buscar na literatura nacional 
estudos e pesquisas pertinente 

ao câncer gástrico a essa 
patologia a fim de revelar o 

embasamento das práticas em 
saúde relacionadas a ela.

Destaca-se a necessidade 
de mais publicações 

relacionadas ao tema, em 
busca de promover saúde e 
prevenir essa enfermidade.

(FIGUEIREDO 
JÚNIOR et al., 2019)

Câncer gástrico 
e fatores de risco 

ambientais: As 
influências do 
regionalismo 

amazônico e a 
infecção pela 

Helicobacter pylori

Definir os principais fatores 
de risco ambientais presentes 
nos pacientes internados em 

um hospital de referência 
em oncologia de Belém-
PA, relacionando-os com 
peculiaridades regionais 

amazônicas e com a infecção 
pela Helicobacter pylori (H. 

pylori).

A infecção pela H. pylori não 
foi relacionado como fator de 
risco importante, assim como 

o tabagismo e etilismo.

(RIBEIRO; COELHO; 
COELHO, 2019).

Avaliação do risco 
de câncer gástrico 
em pacientes com 
gastrite crônica por 
Helicobacter pylori

Analisar os principais métodos 
para predizer o risco de 
desenvolvimento de CG, 
a partir da evolução das 

condições pré-neoplásicas 
secundárias à infecção crônica 

por HP.

O CG é a terceira causa 
de morte por neoplasia no 

mundo, especialmente, 
devido ao diagnóstico 

tardio. O teste sorológico, 
não invasivo, se validado 

localmente, constituiria teste 
de screening em indivíduos 

assintomáticos.

(RODRIGUES et al., 
2019).

Infecção por 
Helicobacter 

pylori e lesões 
precursoras de 
câncer gástrico: 
prevalência e 

fatores associados 
em um laboratório 
de referência no 

Sudeste do Brasil

Avaliar a prevalência de 
infecção por H. pylori em 
pacientes submetidos à 

endoscopia digestiva alta, 
bem como a prevalência 
de metaplasia intestinal, 

atrofia e inflamação crônica 
e a associação destas com a 

infecção por H. pylori.

A infecção por H. pylori com 
lesões precursoras de câncer 
gástrico em uma população 

brasileira, enfatizando a 
importância de medidas 

de prevenção de infecção, 
bem como o tratamento de 

pacientes infectados.

(RODRIGUES et al., 
2017).

Genes de 
virulência em 

Helicobacter pylori: 
componentes 
estruturais e 
métodos de 
detecção.

Analisar e descrever os fatores 
de virulência de H. pylori, bem 

como relatar os diferentes 
métodos de identificação dos 

genes de virulência.

O genoma da bactéria é 
altamente variável e com 
considerável diversidade 
alélica, isso resulta em 

uma expressão diferencial 
dos genes de virulência da 

bactéria, o que justifica o fato 
de algumas cepas serem 

mais virulentas do que outras, 
ocasionando diferentes 
manifestações clínicas.
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(SZOR et al., 2020).

Evolução da 
relação neutrófilo-

linfócito após 
gastrectomia 

curativa por câncer 
gástrico: análise de 

subgrupos

Avaliar o impacto da alteração 
da relação neutrófilo-linfócito 
após ressecção curativa por 

câncer gástrico.

A relação neutrófilo-linfócito 
é um marcador de baixo 

custo, eficiente e reprodutível. 
A individualização do 
prognóstico pode ser 
realizada de acordo 

com a identificação de 
subgrupos com maior risco 

de complicações e pior 
prognóstico.

(VELOSO; 
CAPOROSSI; 

AMARAL, 2017).

Helycobacter Pylori 
Recidivado: qual o 

tratamento?

Descrever o tratamento para 
Helicobacter pylori.

Diante da necessidade de 
retratamento, devem ser 
rastreadas as possíveis 

causas como má adesão 
ao tratamento, reinfecção, 
recrudescência e cepas 

resistentes, notadamente 
à claritromicina. Cabe ao 

médico, em virtude da 
importância do sucesso do 
tratamento, acompanhar o 

paciente em todas as etapas 
envolvidas no objetivo de 

erradicar o HP.

Tabela 1: Artigo utilizados na discussão.
Fonte: autor.

Neoplasia significa “novo crescimento”; desse modo, neoplasma é descrito como 
uma massa anormal de tecido de desenvolvimento excessivo e não coordenado com 
os tecidos normais, persistindo assim de modo excessivo, mesmo após a interrupção 
do estímulo que originou as alterações. Para o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
as neoplasias representam um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum 
o crescimento desordenado de células, que agem invadindo tecidos e órgãos, 
multiplicando-se rapidamente, de forma agressiva e desordenada, podendo assim haver 
o desenvolvimento de tumores malignos, por sua vez, em alguns casos progredindo para 
uma metástase (FARIAS et al., 2018).

Segundo FIGUEIREDO JÚNIOR (2019), o CG é um dos seis tumores malignos 
mais relevantes no Brasil, em ambos os gêneros, com uma prevalência que se eleva 
a partir dos 35-40 anos. Além disso, afirma que nem a idade nem e nem o gênero se 
mostraram definitivamente importantes no prognóstico para a morte por câncer recorrente 
ou metastático. No geral, pode-se relatar que vulnerabilidade social é um fator de risco 
para a carcinogenêse gástrica.

A Associação Brasileira de Câncer Gástrico relatou que o câncer gástrico é de 
origem multifatorial e os riscos já descritos são: infecções, como a infecção gástrica pelo 
H pylori, idade avançada, sexo masculino, má alimentação, uso de drogas, tabagismo, 
acometimento por gastrite crônica atrófica, metaplasia intestinal da mucosa gástrica, 
anemia perniciosa, pólipo adenomatoso do estômago, gastrite hipertrófica gigante e 
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herança familiar de algumas condições hereditárias, como o próprio CG e a polipose 
adenomatosa familiar (FARIAS et al., 2018).

A H. pylori é uma bactéria Gram-negativa flagelada, conhecida por sintetizar urease, 
que coloniza o antro gástrico. A bactéria tem sido relatada em mais de 50% da população 
mundial, com prevalência heterogênea por todo o mundo. A elevada incidência desse 
microorganismo está bastante associada a condições precárias de higiene pessoal, 
ausência de saneamento básico, etnia, idade e desenvolvimento econômico do país de 
origem. A maior ocorrência se dá durante a infância, principalmente, nos dois primeiros 
anos de vida, por conta do maior contato interpessoal entre os sujeitos (RIBEIRO, COELHO 
e COELHO, 2019).

BARBOSA E SCHINONNI (2011) descrevem em sua pesquisa que a H. pylori 
mede cerca de 2 a 4 micrômetros (µm) de comprimento, 0,5 a 1 µm de diâmetro, dispõe 
de hidrogenases que são utilizadas na captação de energia por meio da oxidação do 
hidrogênio molecular e possui flagelos unipolares, de 2 a 6, que normalmente medem 
3 µm de comprimento e facilitam sua entrada pelo muco até chegarem à superfície das 
células epiteliais gástricas. A síntese de amônia e sua liberação, com a consequente 
potencialização de proteases, catalases e fosfolipases pela H. pylori, causa atividade 
agressora às células epiteliais gástricas e são utilizadas para o parecer laboratorial, pois 
estas bactérias são positivas para teste de oxidase e catalase.

A HP foi isolada pela primeira vez da mucosa gástrica de pacientes com gastrite 
crônica e úlcera péptica pelos pesquisadores Marshall e Warren, que desenvolveram 
um estudo que possibilitou aos cientistas ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 2005 
e inovou o pensamento convencional à época de que seria impossível a existência de 
bactérias colonizadoras do estômago devido à sua alta acidez (RODRIGUES et al., 2017).

Quando ocorrre inflamação crônica ocasionada pela H. pylori, observa-se danificação 
das células. Além disso, pode-se verificar que o processo de carcinogenêse ocorre em 
vários estágios, no qual a gastrite crônica não atrófica evoluiria para gastrite atrófica, 
metaplasia intestinal (substituição de epitélio do tipo intestinal), displasia e adenocarcinoma 
gástrico. A infecção por H. pylori é o risco mais relevante de atrofia gástrica e metaplasia 
intestinal, vistas como lesões precursoras do CG (RODRIGUES et al., 2019).

A H. pylori é conhecida como um patógeno bem adaptado, permanecendo no 
hospedeiro mesmo com atividade regular do sistema imunológico, o que ocorre devido à 
presença de regiões hipervariáveis em genes codificantes para estruturas que permitem 
à bactéria se evadir das respostas imunológicas, principalmente por meio da alteração de 
seus antígenos de superfície (RODRIGUES et al., 2017)

Existem diversas maneiras de conduzir o diagnóstico das lesões gástricas pré-
neoplásicas. Normalmente, o diagnóstico da maioria das afecções do estômago ocorre por 
meio de histopatologia com análise e classificação de biópsias coletadas por endoscopia 
digestiva alta, método invasivo, que classifica o grau da gastrite crônica exposta pelo 
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paciente (RIBEIRO, COELHO e COELHO, 2019).
VELOSO, CAPOROSSI e AMARAL (2017) descreveram em seu estudo com 439 

pacientes, uma prevalência de 75,5% e uma taxa de erradicação da HP de 83,3% (com 
terapia tríplice ou sequencial), com baixas taxas de reinfecção: 0,8% para além de 12 
meses, 0,45% em até 12 meses e 0,42% em até 6 meses. Ainda que a maior parte 
dos casos esteja relacionada a indivíduos adultos, acredita-se que a infecção por esta 
bactéria ocorra durante a infância, visto que esta contaminação se relaciona bastante com 
condições de higiene individuais.

4 |  CONCLUSÃO

O câncer gástrico permanece como importante problema de saúde em diversos 
países, incluindo o Brasil. O diagnóstico geralmente é feito na fase avançada de progressão 
da doença, o que dificulta a eficácia dos procedimentos terapêuticos e o prognóstico 
dos pacientes. Torna-se, portanto, relevante a identificação de fatores que possam ser 
utilizados como biomarcadores de risco para esta doença.

Do ponto de vista epidemiológico, tanto a prevalência do H. pylori como a sua relação 
com lesões precursoras do câncer gástrico apresentam distribuição variável em todo o 
mundo. Estima-se que a prevalência da infecção por H. pylori seja de cerca de 50% na 
população mundial, sendo ainda maior nos países em desenvolvimento.
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SOBRE OS ORGANIZADORES

LUIS HENRIQUE ALMEIDA CASTRO - Possui graduação em nutrição pela Universidade Federal da 
Grande Dourados concluída em 2017 com a monografia “Analysis in vitro and acute toxicity of oil of 
Pachira aquatica Aublet”. Ainda em sua graduação, no ano de 2013, entrou para o Grupo de Pesquisa 
Biologia Aplicada à Saúde sendo um de seus membros mais antigos em atividade realizando projetos 
de ensino, pesquisa e extensão universitária desde então. Em 2018 entrou no Curso de Mestrado no 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados 
com o projeto de pesquisa: “Avaliação da Toxicidade Reprodutiva Pré-clínica do Óleo da Polpa 
de Pequi (Caryocar brasiliense Camb.)” no qual, após um ano e seis meses de Academia, obteve 
progressão direta de nível para o Curso de Doutorado considerando seu rendimento acadêmico 
e mérito científico de suas publicações nacionais e internacionais; além disso, exerce no mesmo 
Programa o cargo eletivo (2018-2019) de Representante Discente. Em 2019 ingressou também no 
Curso de Especialização em Nutrição Clínica e Esportiva pela Faculdade Venda Nova do Imigrante. 
Atua desde 2018 enquanto bolsista de Pós-Graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) desenvolvendo pesquisas em duas principais linhas de 
atuação: nutrição experimental, na qual desenvolve estudos farmacológicos e ensaios de toxicidade 
com espécies vegetais de interesse para a população humana; e, nutrição esportiva, no tocante à 
suplementação alimentar, metabolismo energético, fisiologia do exercício e bioquímica nutricional. 
Atualmente é revisor científico dos periódicos Journal of Nutrition and Health Sciences, Journal of 
Human Nutrition and Food Science e do Journal of Medicinal Food. É ainda membro do Corpo Editorial 
do Journal of Human Physiology e membro do Conselho Técnico Científico da própria Atena Editora.

THIAGO TEIXEIRA PEREIRA - Possui graduação em Educação Física Licenciatura e Bacharelado 
pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB (2018). Concluiu especialização em Educação 
Especial pela Universidade Católica Dom Bosco em 2019. Ingressou na pós-graduação (Stricto 
Sensu) a nível de mestrado em 2019 pela Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – 
UFGD, área de concentração em Farmacologia, no qual realiza experimentos em animais na área 
de toxicologia e endocrinologia, associando intervenção com extratos de plantas e/ou ervas naturais 
e exercício físico. É membro do Grupo de Pesquisa de Biologia Aplicada à Saúde, cadastrado no 
CNPq e liderado pela Profa. Dra. Silvia Aparecida Oesterreich. Em 2019, foi professor tutor do curso 
de Graduação Bacharel em Educação Física, modalidade Educação à Distância, pela Universidade 
Norte do Paraná polo de Campo Grande-MS (UNOPAR/CG). Foi revisor dos periódicos Lecturas: 
Educacíon Física y Desportes e Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR. Possui experiência 
profissional em treinamento funcional e musculação, avaliação antropométrica, testes de aptidão 
física e cardiovasculares, montagem de rotinas de treinamento, orientação postural e execução de 
exercícios, periodização do treinamento e treinamento resistido com enfoque em hipertrofia máxima 
e promoção da saúde. Atualmente está desenvolvendo estudos de metanálise com o fruto Punica 
granatum L., bem como a ação de seus extratos em animais da linhagem Wistar, associado ao 
exercício físico de força. Recentemente, participou como coautor de um estudo de metanálise inédita 
intitulada: Comparative Meta-Analysis of the Effect of Concentrated, Hydrolyzed, and Isolated Whey 
Protein Supplementation on Body Composition of Physical Activity Practitioners, que buscou verificar 
a eficiência de whey protein dos tipos concentrado, isolado e hidrolisado comparado a placebos 
isocalóricos sobre os desfechos de composição corporal em adultos saudáveis praticantes de 
atividade física.
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FERNANDA VIANA DE CARVALHO MORETO - Possui graduação em Nutrição pelo Centro 
Universitário da Grande Dourados (2008), pós-graduação em Terapia Nutricional, Nutrição Clínica 
e Fitoterapia pela Faculdade Ingá – Maringá (2012). Especialização em Nutrição Esportiva pela 
Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do Iguaçu – FAESI (2015). Nutricionista Clínica e 
Esportista, com mais de 10 anos de experiência em consultório nutricional, com foco no atendimento 
personalizado em crianças, adultos, gestantes, idosos, praticantes de atividades físicas e atletas, 
visando o cuidado, a saúde e o bem-estar. Com o perfil clínico em legitimar a Nutrição Baseada em 
Evidência em ser acessível para todos, sempre utilizou do que existe de maior evidência em nutrição 
para prevenir e tratar doenças. Na sua trajetória profissional, foi nutricionista do Programa Mesa 
Brasil SESC (2010-2016), responsável por ministrar Oficinas Culinárias de Aproveitamento Integral 
dos Alimentos e Cursos de Higiene e Manipulação dos Alimentos de acordo com as normas da 
Vigilância Sanitária. Atuou como docente, cargo professora substituta, na Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD) em diversas disciplinas, como Nutrição e Esportes, Higiene e Controle de 
Qualidade de Alimentos, Composição de Alimentos, Técnica Dietética e Ética Profissional e Bioética 
(2017 – 2019). Atualmente é acadêmica bolsista da CAPES no curso de Mestrado do Programa de 
Alimentos, Nutrição e Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados (2019). Membro do Grupo 
de Pesquisa Biologia Aplicada à Saúde. Pesquisadora, atuante em ensaios pré-clínicos visando 
avaliar a ação farmacológica de compostos ativos naturais sobre os sistemas orgânicos (toxicidade 
e genotoxicidade) e fatores de risco associados à saúde. Atua principalmente nos seguintes temas: 
fitoterapia, nutrição clínica e esportiva.
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