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APRESENTAÇÃO
A obra “Política, Planejamento e Gestão em Saúde” emerge como uma fonte de 

pesquisa robusta, que explora o conhecimento em suas diferentes faces, abrangendo 
diversos estudos.

Por ser uma área que investiga processos de formulação, implementação, 
planejamento, execução e avaliação de políticas, sistemas, serviços e práticas de saúde, 
a sua relevância no campo das ciências da saúde é indiscutível, revelando a multiplicidade 
de aportes teóricos e metodológicos, de caráter interdisciplinar, transdisciplinar e 
multiprofissional, influenciados por diferentes campos de conhecimento. 

No intuito de promover e estimular o aprendizado dos leitores sobre esta temática, 
os estudos selecionados fornecem concepções fundamentadas em diferentes métodos de 
pesquisa.

Constituído por dez volumes, este e-Book é composto por 212 textos científicos que 
refletem sobre as ciências da saúde, seus avanços recentes e as necessidades sociais da 
população, dos profissionais de saúde e do relacionamento entre ambos.

Visando uma organização didática, a obra está dividida de acordo com seis 
temáticas abordadas em cada pesquisa, sendo elas: “Análises e Avaliações Comparativas” 
que traz como foco estudos que identificam não apenas diferentes características entre 
os sistemas, mas também de investigação onde mais de um nível de análise é possível; 
“Levantamento de Dados e Estudos Retrospectivos” correspondente aos estudos 
procedentes do conjunto de informações que já foram coletadas durante um processo de 
investigação distinta; “Entrevistas e Questionários” através da coleta de dados relativos ao 
processo de pesquisa; “Estudos Interdisciplinares” que oferecem possibilidades do diálogo 
entre as diferentes áreas e conceitos; “Estudos de Revisão da Literatura” que discutem 
o estado da arte da ciência baseada em evidência sugerindo possibilidades, hipóteses e 
problemáticas técnicas para a prática clínica; e, por fim, tem-se a última temática “Relatos 
de Experiências e Estudos de Caso” através da comunicação de experiência e de vivência 
em saúde apresentando aspectos da realidade clínica, cultural e social que permeiam a 
ciência no Brasil.

Enquanto organizadores, através deste e-Book publicado pela Atena Editora, 
convidamos o leitor a gerar, resgatar ou ainda aprimorar seu senso investigativo no 
intuito de estimular ainda mais sua busca pelo conhecimento na área científica. Por fim, 
agradecemos aos autores pelo empenho e dedicação, que possibilitaram a construção 
dessa obra de excelência, e o trabalho aqui presente pode ser um agente transformador 
por gerar conhecimento em uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Boa leitura!

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: As plantas Alimentícias Não 
Convencionais da Amazônia (PANC’S) aos 
poucos estão sendo estudadas, visto que as 

mesmas comumente são pouco utilizadas, 
decorrentes do desconhecimento social acerca de 
seus benefícios enquanto recurso alimentício. A 
pesquisa objetivou realizar um estudo sistemático 
sobre as PANC’S utilizadas na cultura alimentar 
amazônica e os efeitos nutricionais nelas 
existentes quanto são consumidas. A partir de 
um levantamento bibliográfico sobre alimentação 
indígena e plantas amazônicas definidas como 
PANC’S constatadas através dos estudos de 
Kinupp, é possível destacar que essas plantas 
podem ser incluídas na diversidade alimentar 
de populações com baixo poder aquisitivo, visto 
que as mesmas dispõem de alto valor nutricional 
contendo fontes proteicas mais acessíveis do 
que proteínas de origem animal que possuem 
custo mais elevado, podendo ser opção também 
para aqueles com preferências alimentares 
distintas, como os vegetarianos. Porém, o uso 
de alimentos naturais é indiscutivelmente afetado 
pela grande repercussão midiática de alimentos 
ultra processados ou processados que acabam 
por interferir e ameaçar a soberania alimentar 
de povos que vivem em extensões rurais, pois 
algumas famílias se tornam dependentes de 
produtos com custo elevado comercializados 
externamente, decorrentes do aceleramento 
da industrialização. As PANC’S possuem 
propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e 
ação terapêutica, entretanto, deve-se valorizar 
e respeitar as características das plantas e 
atentar para a preparação das mesmas, uma 
vez que, PANC’S podem apresentar fatores 
antinutricionais se forem ingeridas de forma 
incorreta. Desta forma, o envolvimento com 
a alimentação vai muito além do que pode ser 
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entendido, pois o uso das PANC’S faz parte do contexto social de muitas comunidades na 
Amazônia, possibilitando o entendimento da identidade cultural e da biodiversidade que as 
abrange.
PALAVRAS-CHAVE: Plantas, Valor nutricional, Amazônia.

NUTRITIVE POTENTIALS OF NON-CONVENTIONAL FOOD PLANTS (PANCS) 
IN THE AMAZON AND ITS SOCIAL CONTEXT

ABSTRACT: The Non-Conventional Food Plants of the Amazon (PANC’S) are gradually being 
studied, since they are not commonly used, due to the lack of social knowledge about their 
benefits as a food resource. The research aimed to carry out a systematic study on the PANCS 
used in Amazonian food culture and the nutritional effects that exist in them when consumed. 
From a bibliographic survey on indigenous foods and plants from the Amazon, defined as 
PANC’S, found through Kinupp studies, it is possible to highlight that these plants can be 
included in the food diversity of populations with low purchasing power, since they have high 
value nutritional content containing more accessible protein sources than animal proteins that 
have a higher cost and may also be an option for people with different food preferences, such 
as vegetarians. However, the use of natural foods is undoubtedly affected by the great media 
repercussion of ultra-processed or processed foods that end up interfering and threatening 
the food sovereignty of people living in rural areas, as some families become dependent on 
products sold externally with high cost, resulting from the acceleration of industrialization. 
PANC’S have antioxidant, anti-inflammatory properties and therapeutic action, however, one 
should value and respect the characteristics of plants and pay attention to their preparation, 
since PANC’S may have antinutritional factors if they are ingested incorrectly. In this way, the 
involvement with food goes far beyond what can be understood, since the use of PANC’s is 
part of the social context of many communities in the Amazon, enabling the understanding of 
the cultural identity and biodiversity that encompasses them.
KEYWORDS: Plants, Nutritional value, Amazon.

1 |  INTRODUÇÃO
O conceito de alimentação muda conforme o conhecimento da população sobre 

alimentos saudáveis e seus benefícios. Diante deste exposto, é possível perceber grandes 
mudanças no hábito alimentar da população, que cada vez mais busca a compreensão 
pelo que é saudável, dando preferência para alimentos que contém boas fontes de 
nutrientes, mais rentáveis e que de alguma forma contribuem para a sustentabilidade, 
formas de pensamentos que vieram crescendo nas últimas décadas e levam ao indivíduo 
o retorno a vida natural (COSTA, 2012). Diante desse contexto, as Plantas Alimentícias 
Não Convencionais (PANC’S), apresentam-se como uma ótima fonte nutricional e funcional 
para a alimentação humana. 

O termo PANC foi criado em 2008 pelo biólogo e professor Valdely Ferreira Kinupp 
e refere-se a todas as plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis, sendo elas 
espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas que não estão incluídas em nosso cardápio 
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cotidiano (LIBERATO; LIMA; SILVA, 2019). Destaca-se também a questão da diversidade 
alimentar como alternativa proteica mais acessível às populações de baixo poder aquisitivo, 
cujo acesso é mais limitado a proteínas animais que são de custo mais elevado. Assim, a 
identificação de espécies vegetais ricas em proteínas e incentivos de cultivo e consumo 
destas espécies, podem contribuir para diminuir as deficiências nutricionais destas 
populações e fornecer alternativas nutricionais para a população em geral, especialmente 
aquelas com hábitos alimentares diferenciados, assim como os vegetarianos (KINUPP; 
BARROS, 2008).

O uso das PANCs são vistas como parte de uma tradição antiga e cada vez 
mais negligenciada, especialmente em povos próximos de populações urbanas, assim 
dificultando a disseminação do conhecimento e a tradição, que mesmo antiga, ainda atende 
as necessidades fundamentais humanas (CRUZ; ALBUQUERQUE, 2013).

2 |  OBJETIVOS
Realizar pesquisa sistemática da literatura de artigos sobre Plantas Alimentícias 

Não Convencionais (PANC’S) da Amazônia, e seus efeitos nutricionais enquanto recurso 
alimentício.

3 |  MÉTODOS
O presente estudo desenvolveu-se a partir de revisão bibliográfica sobre PANC’S 

através de pesquisas contidas na base de dados do Google Acadêmico, Scielo e PubMed. 
Os termos utilizados para pesquisa foram “Plantas Alimentícias Não Convencionais”, 
“Plantas amazônicas” e “Alimentação indígena”. Utilizou-se como auxilio de pesquisa os 
estudos de Kinupp, para constatação das espécies botânicas como PANC’S.

4 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram selecionados 6 artigos científicos publicados, dentre os quais 4 abordavam 

na íntegra pesquisas relevante acerca do tema, entre os anos de 2008 e 2019.
Alguns autores, através de estudos na Amazônia, voltaram seus olhares para as 

propriedades nutritivas que as plantas não convencionais possuem, nesta perspectiva, é 
sobressaltado questões sobre como a contemporaneidade afeta os sistemas naturais de 
alimentação, a exemplo do uso da mídia como meio de divulgação de produtos alimentícios 
processados, que acaba por interferir na soberania alimentar de famílias que se tornam 
dependentes de produtos comercializados externamente com custo elevado, decorrentes 
do aceleramento da industrialização. 

Porém, alguns alimentos naturais vêm ganhando espaço, fazendo com que muitas 
pessoas iniciem um processo de alimentação saudável pois são alimentos que se apresentam 
com alto valor nutricional e de fácil acesso. A inserção das PANC’S na alimentação resulta 
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em uma mudança na rotina alimentar, trazendo novos sabores e nutrientes diversificados, 
as mesmas possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e ação terapêutica, 
entretanto, deve-se valorizar e respeitar as características das plantas e atentar para a 
preparação das mesmas, uma vez que, PANC’S podem apresentar fatores antinutricionais 
se forem ingeridas de forma incorreta. 

Dentro da Amazônia, existem muitas plantas não convencionais, como o Jambu 
(Acmella oleracea), planta alimentícia não convencional mais conhecida na culinária 
Paraense, seguida pelo Cumaru (Dipteryx odorata) utilizada em pratos Goumert, conhecida 
como a baunilha amazônica, porém tóxica se consumida em excesso, a Urtiga (urtica 
dioica) e a Vitória-Régia (Victoria amazônica) a qual é consumida o talo da planta.

As PANC’S se encontram presentes no cotidiano de muitas pessoas, porém as 
mesmas desconhecem os benefícios que as plantas não convencionais podem trazer, a 
nível de consumo e comercialização. Por fim, é importante destacar que as PANC’S na 
sua grande maioria, possuem atividades nutricionais elevadas, pois podem substituir as 
hortaliças comumente usadas.

5 |  CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento de muitas pessoas sobre as Plantas Não Convencionais ainda 

é muito limitado, com isso, a compreensão sobre seus benefícios para a saúde é ainda 
mais desconhecido. O envolvimento com a alimentação vai muito além do que pode ser 
entendido, pois o uso das PANC’S faz parte do contexto social de muitas comunidades na 
Amazônia, possibilitando o entendimento da identidade cultural e da biodiversidade que 
as abrange. Portanto, é necessário estudos aprofundados sobre mais Plantas Alimentícias 
Não Convencionais, que possam contribuir para um futuro nutricionalmente saudável. Deste 
modo, é necessário pesquisas mais especificas acerca das plantas que podem possuir 
níveis de toxicidade e trazer malefícios a saúde quando não utilizadas corretamente, assim 
como as PANC’s podem ser usadas como meio de adquirir renda, pois as mesmas crescem 
de forma espontânea e conseguem ser encontradas com facilidade na natureza, um fator 
que mostra as formas como as Plantas Não Convencionais podem trazer reflexões sobre 
sustentabilidade. Neste sentido, essas plantas podem ser usadas como uma boa fonte de 
opção para ser usada como complemento da alimentação do ser humano e até de animais, 
visto que algumas são usadas em conjunto com rações e outros alimentos para consumo 
animal.
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