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APRESENTAÇÃO
Dentre as esferas do conhecimento científico a saúde é certamente um dos temas 

mais amplos e mais complexos. Tal pode ser justificado pela presença diária desta temática 
em nossa vida. Por esta obra abordar as atualidades concernentes aos problemas e 
oportunidades da saúde brasileira, um dos tópicos mais visitados em seus capítulos é – não 
obstante – o estado de pandemia em que se encontra o país devido ao surgimento de uma 
nova família de coronavírus, o Sars-Cov-2, conhecido popularmente como Covid-19. Com 
sua rápida disseminação, atingiu diversas regiões pelo globo terrestre, causando uma série 
de impactos distintos em diversas nações. Se anteriormente o atendimento em saúde para 
a população no Brasil já estava no centro do debate popular, agora esta matéria ganhou 
os holofotes da ciência na busca por compreender, teorizar e refletir sobre o impacto deste 
cenário na vida social e na saúde do ser humano.

Composto por sete volumes, este E-book apresenta diversos trabalhos acadêmicos 
que abordam os problemas e oportunidades da saúde brasileira. As pesquisas foram 
desenvolvidas em diversas regiões do Brasil, e retratam a conjuntura dos serviços prestados 
e assistência em saúde, das pesquisas em voga por diversas universidades no país, da 
saúde da mulher e cuidados e orientações em alimentação e nutrição. O leitor encontrará 
temas em evidência, voltados ao campo da infectologia como Covid-19, Leishmaniose, 
doenças sexualmente transmissíveis, dentre outras doenças virais. Além disso, outras 
ocorrências desencadeadas pela pandemia e que já eram pesquisas amplamente 
estabelecidas pela comunidade científica podem se tornar palco para as leituras, a exemplo 
do campo da saúde mental, depressão, demência, dentre outros.

Espera-se que o leitor possa ampliar seus conhecimentos com as evidências 
apresentadas no E-book, bem como possa subsidiar e fomentar seus debates acadêmicos 
científicos e suas futuras pesquisas, mostrando o quão importante se torna a difusão do 
conhecimento dos problemas e oportunidades da saúde brasileira.

Luis Henrique Almeida Castro
Fernanda Viana de Carvalho Moreto

Thiago Teixeira Pereira
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RESUMO: O incentivo à adoção de bons 
hábitos alimentares desde o início da infância 
é imprescindível, pois uma alimentação 
saudável é responsável não só por garantir 
valores nutricionais adequados durante todo o 
desenvolvimento da criança, mas também por 
prevenir distúrbios nutricionais, emocionais ou 
mentais. Não ofertar uma alimentação saudável 
durante a infância, pode resultar no surgimento 
de doenças crônicas não transmissíveis, como 
diabetes, hiperlipidemias, hipertensão arterial, 
anemia nutricional e obesidade. Nesse sentido, 
objetivou-se enfatizar a importância da educação 
alimentar na infância em Unidades de Ensino 
Infantil, com a inserção de práticas educativas que 
auxiliam no processo de aprendizagem, através 
da atuação de profissionais e estudantes de 
enfermagem. Tratou-se de um estudo descritivo 
do tipo relato de experiência, realizado a partir de 
ações de promoção em saúde, que teve como 
alvo o público infantil, com crianças de 1 a 5 
anos. Ficou evidente, a partir da ação realizada, 
que as crianças já possuíam um conhecimento 
prévio acerca do assunto abordado, porém 
desconheciam os malefícios de alguns alimentos 
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presentes no cotidiano. Desse modo, a inserção de práticas educativas em saúde, voltadas à 
alimentação saudável em âmbito escolar, mostra-se capaz de estimular hábitos alimentares 
que podem perdurar por toda vida do indivíduo, proporcionando então uma boa qualidade 
de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Saudável; Educação Infantil; Educação em Saúde.

FOOD AND NUTRICIONAL EDUCATION IN CHILDHOOD IN A CHILD 
EDUCATION UNIT: AN EXPERIENCE REPORT

ABSTRACT: Encouraging good eating habits from the beginning of childhood is essential, 
since healthy eating is responsible not only for ensuring adequate nutritional values   throughout 
the child’s development, but also for preventing nutritional, emotional or mental disorders. 
Failure to offer a healthy diet during childhood can result in the emergence of chronic non-
communicable diseases, such as Diabetes, Hyperlipidemia, Hypertension, Nutritional Anemia 
and Obesity. In this sense, the objective was to emphasize the importance of food education 
in childhood in Early Childhood Education Units, with the introduction of educational practices 
that assist in the learning process, through the work of nursing professionals and students. 
This is a descriptive study and report of the experience, carried out based on health promotion 
actions aimed at children from 1 to 5 years old. It became evident, from the actions taken, 
that the children already had previous knowledge about the subject addressed, but they 
were unaware of the harmful effects of some foods present in everyday life. In this way, the 
introduction of these educational health practices, aimed at healthy eating at school, was 
able to stimulate eating habits that can last for the life of the individual, thus providing a good 
quality of life.
KEYWORDS: Healthy eating; Child education; Health education.

1 |  INTRODUÇÃO
Em 1999 foi aprovada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a 

qual tem como foco problemáticas acerca da alimentação da população brasileira, como a 
pobreza e desnutrição infantil e materna. Apesar destas terem diminuído nos últimos anos, 
observou-se que houve um aumento vigoroso no excesso de peso da população. O PNAN 
baseia-se em nove diretrizes, sendo uma de suas principais a Promoção da Alimentação 
Adequada e Saudável. (BRASIL, 2013). 

Além disso, foi estabelecido o Programa Nacional de Alimentação Escolar com a 
finalidade de oferecer alimentação escolar em todos os níveis de ensino público. Este 
programa, por meio da Lei nº11.947/2009, institui as seguintes diretrizes: Alimentação 
saudável e adequada; Educação alimentar e nutricional; Universalização; Participação 
Social; Desenvolvimento sustentável e Direito à alimentação escolar. (BRASIL, 2014)

A alimentação está relacionada ao desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo, 
por isso, uma alimentação não saudável na infância pode ocasionar problemas nutricionais, 
com impactos mentais e físicos. (CARVALHO, P.L.S, 2016). Além disso, as experiências 
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alimentares vivenciadas na infância podem perdurar por toda a vida do indivíduo e, diante 
das práticas alimentares inadequadas, elas poderão contribuir para a geração das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). (VESTENA, et al, 2018). 

As DCNT, mais comumente em adultos ou idosos, nas últimas décadas tem tido 
uma frequência maior também em crianças e adolescentes, sendo as principais delas a 
diabetes, obesidade e hiperlipidemias (LOPES, F. M.; DAVI, T. N, 2016). 

Ao entender que o ambiente escolar está inserido na vida do indivíduo desde a sua 
infância, a escola é considerada um ponto de partida para o aprendizado em diversas áreas 
de conhecimento, incluindo alimentar e nutricional (VESTENA, et al, 2018). 

Nesse sentido, a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), definida como uma prática 
multiprofissional contínua e constante, busca promover hábitos alimentares saudáveis e 
possui um papel importante na prevenção de distúrbios alimentares e nutricionais (BRASIL, 
2018). Assim, torna-se evidente a importância de ações voltadas à educação alimentar em 
âmbito escolar.

Diante do exposto, esse estudo apresenta um relato de uma experiência realizada 
com crianças na faixa etária de infante e pré-escolar com a finalidade de destacar a 
importância da educação alimentar nas instituições de educação infantil, de modo dinâmico 
e prático.

2 |  METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir de 

uma ação desenvolvida durante a disciplina Seminários Integradores de Ensino/Serviço/
Comunidade II (SIESC II), do Curso de Graduação em Enfermagem de uma faculdade 
privada, no município de Mossoró/RN. Anteriormente à ação, foi feito um levantamento 
acerca da quantidade e faixa etária das crianças que frequentavam a UEI. Além disso, 
buscou-se referências na literatura acerca da temática para fundamentar e determinar 
as atividades que foram realizadas. Assim, foi escrito um projeto de educação em saúde 
e apresentado para aprovação pela docente da faculdade. O projeto continha todas as 
atividades a serem executadas, como seriam executadas e o tempo necessário para a 
realização de cada uma, além de toda a fundamentação teórica utilizada para elaborar 
tais ações.  O público abordado foi cerca de 60 crianças com idades entre 1 e 5 anos, em 
uma Unidade de Educação Infantil (UEI) na cidade de Mossoró/RN no ano de 2019.  Para 
a realização da atividade buscou-se utilizar formas de aprendizado lúdicas, divertidas e 
dinâmicas, para facilitar a absorção das informações por parte do público alvo.

Desse modo, como estratégia de abordagem utilizou acessórios de cabeça com 
tema de personagens infantis, com o objetivo de atrair a atenção das crianças. Além disso, 
foi utilizada músicas educativas com a temática de alimentação, visando promover a 
interação entre as crianças e os discentes de enfermagem.
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 Dentre as dinâmicas apresentadas no dia, foi desenvolvido o “Quadro interativo”, 
o qual tinha como objetivo promover a participação das crianças durante a apresentação 
do conteúdo. O Quadro interativo foi elaborado a partir de uma folha de isopor, a qual foi 
dividida em duas partes, sendo uma identificada com uma carinha feliz e um símbolo de 
correto, representado os alimentos saudáveis, e a outra parte foi identificada com uma 
carinha triste e um X, representando os alimentos maléficos à saúde. Dessa forma, foram 
selecionados alguns alimentos, os quais puderam ser classificados como “bons” ou “ruins” 
pelas próprias crianças a partir de seu conhecimento prévio.

 Além disso, foram distribuídos desenhos para colorir, os quais abordavam o 
conteúdo explicado, com gravuras de frutas, legumes e verduras. Foi desenvolvida também 
a dinâmica de pintura corporal, sendo autorizada pela unidade e pelos pais, com desenhos 
de preferência da criança. Ao final da ação, foi distribuída salada de frutas, com fim de 
reforçar a importância da alimentação saudável e mostrar que os alimentos que fazem bem 
ao organismo podem ser tão bons quanto alimentos industrializados e devem ser ingeridos 
com moderação ao longo do dia.

3 |  RESULTADOS
A partir da ação realizada, percebeu-se que com a utilização de métodos dinâmicos, 

como o uso de acessórios divertidos, músicas educativas e desenhos para colorir, obteve-
se uma melhor interação com as crianças, as quais se sentiram mais confortáveis e 
concentraram sua atenção para o assunto abordado. 

Além disso, o quadro interativo proporcionou a participação da maioria das crianças, 
as quais puderam classificar, de acordo com seus próprios conhecimentos, quais alimentos 
elas consideravam saudáveis e quais elas não consideravam saudáveis. Além disso, as 
falas e expressões tornaram perceptível o fato de que as crianças não conheciam os 
malefícios de alguns alimentos que são comumente consumidos no dia a dia, tais como 
refrigerantes e sorvetes. Contudo, percebeu-se que a maioria das crianças compreendiam 
que o consumo de frutas, verduras e legumes é importante para manter uma alimentação 
saudável.

Outro ponto de destaque refere-se ao fato de que durante a realização da dinâmica 
de pintura corporal ficou evidente o efeito do conteúdo transmitido diante dos pedidos das 
crianças para que as pinturas fossem de suas frutas favoritas. Ademais, a distribuição de 
salada de frutas como forma de incentivo à uma alimentação saudável se mostrou eficaz, 
pois as crianças ficaram entusiasmadas em acrescentar esta opção de lanche no dia letivo.

Ao final das dinâmicas e da ação, tornou-se perceptível o conhecimento prévio que 
as crianças tinham sobre o assunto e sua importância. Entretanto, consumiam alimentos 
maléficos para o organismo, pois estes eram inseridos na alimentação por falta de instrução 
aos pais acerca das consequências futuras que podem ser provocadas por maus hábitos 
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alimentares.

4 |  DISCUSSÃO
A utilização de brincadeiras e a transmissão de conhecimento de forma ativa se 

mostrou essencial para que as crianças pudessem compreender as informações de forma 
adequada, pois atividades quando realizadas de forma lúdica, são capazes de proporcionar 
o aprendizado do conteúdo, e estimular o desenvolvimento da atenção, raciocínio lógico, 
coordenação motora, e outras habilidades essenciais para o indivíduo (LUCENA, 2016)

Dessa forma, evidenciou a necessidade de ações realizadas por profissionais da 
saúde em ambiente escolar, para contribuir com o desenvolvimento de um organismo 
saudável desde a infância. Nesse sentido, a merenda escolar torna-se um instrumento 
primordial, quando elaborada a partir de um cardápio adequado, para proporcionar uma 
melhor qualidade de vida à criança, visto que, por estar presente diariamente na dieta, é 
capaz de estimular o consumo de alimentos ricos em vitaminas e minerais essencial ao 
organismo. (BRASIL, 2008)

Assim, através do planejamento de um cardápio, é possível  conduzir o processo 
de obtenção de alimentos na residência, proporcionar uma alimentação de qualidade aos 
alunos contribuindo para o cumprimento das necessidades nutricionais e possibilitando um 
bom desenvolvimento para o ensino-aprendizagem, além de cooperar para a mudança de 
hábitos alimentares e permitir o acesso a alimentação de indivíduos que possuem alguma 
restrição alimentar (BRASIL, 2008)

Ademais, torna-se indispensável a participação da família em ações que abordem 
tal assunto, visto que esta é o principal agente moldador de comportamentos e hábitos 
da criança, embora não seja o único fornecedor de alimento, os pais são responsáveis 
pelas primeiras experiências alimentares (DANTAS RR et al, 2019). Por isso, a transmissão 
de informações aos pais acerca das consequências acerca do consumo inadequado de 
alimentos gordurosos e calóricos é essencial para evitar o aparecimento das DCNT.

O papel do enfermeiro nesse processo de educação alimentar torna-se indispensável 
diante do aumento progressivo da obesidade infantil no país, posto que este pode intervir 
através de ações de promoção em saúde em âmbito escolar visando alertar acerca 
do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis devido a maus hábitos 
alimentares (SOUSA, 2018)

5 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessarte, mediante a experiência vivenciada, ficou clara a relevância das dinâmicas 

como forma de transmissão de conteúdo para o público infantil, assim como ferramentas 
de aprendizagem. Além disso, o contato das crianças com alimentos saudáveis em âmbito 
escolar foi de extrema importância, pois a escola é considerada um dos principais ambientes 
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de aprendizado, assim como a própria casa. 
Ademais, ficou notório a relevância do enfoque sobre as principais consequências 

que podem ser causadas diante de uma má alimentação. Logo, a abordagem acerca da 
educação alimentar e nutricional faz-se essencial, pois quando inserida desde a infância 
proporcionam hábitos que perduram por toda a vida do indivíduo.

Por fim, evidenciou-se, portanto, a relevância do contato direto de discentes do curso 
de graduação em enfermagem com a comunidade, posto que, através disso, é possível 
vivenciar experiências que contribuirão não somente para a formação acadêmica, mas 
também para o exercício profissional.
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