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APRESENTAÇÃO 

A coleção “Nutrição e Promoção da Saúde: perspectivas atuais” é um conjunto que 
possui principal objetivo de incorporar pesquisas resultantes de trabalhos em diversas 
áreas que integram a Nutrição. Esse volume aborda de forma interdisciplinar com artigos, 
pesquisas, relatos de experiência e/ou revisões da literatura. 

A principal característica desse volume, foi partilhar de forma simples e clara os 
trabalhos desenvolvidos em diversas instituições de ensino e pesquisa de graduação e 
pós-graduação do país. Nestes artigos que foram selecionados a partir de revisão, a linha 
basal foi o aspecto relacionado com as diversas áreas que compõe nutrição e suas áreas 
correlatas. 

Temas considerados relevantes sobre a área de nutrição e da saúde são partilhados 
aqui com o intuito de contribuir com o conhecimento de alunos, promover a troca de 
experiências de docentes entre as diversas instituições e aumentar o aprendizado de todos 
aqueles que se interessam pela saúde e pela pesquisa na área de nutrição. Visto que, esse 
volume traz pesquisas atuais, com muitas temáticas que irão apoiar a prática clínica de 
profissionais nutricionistas e os da área da saúde em geral.

Portanto, aqui se traz o resultado de inúmeros trabalhos, fundamentados em parte 
na teoria e parte na prática, produzidos e compartilhados por professores e alunos. Sabe-
se a importância de uma divulgação adequada da literatura científica, por isso a melhor 
escolha foi a Atena Editora, posto que possui uma plataforma didática e relevante para 
todos os pesquisadores que queiram compartilhar os resultados de seus estudos. 

Boa leitura!

Anne Karynne da Silva Barbosa
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RESUMO: Objetivo: Analisar o conhecimento 
dos profissionais de saúde e usuários da 
estratégia saúde da família sobre as orientações 
propostas pelo Guia Alimentar Para a População 
Brasileira (GAPB) de 2014. Métodos: Estudo 
descritivo, analítico e transversal realizado com 
todos os profissionais de saúde e usuários da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) com idades 
entre 18 e 59 anos, atendidos na unidade básica 
de saúde (UBS) do município de Maracanaú, 
Ceará, no período entre Abril a junho de 2017. 
Aplicou-se um questionário de auto resposta 
adaptado de Menezes (2011) composto de 
perguntas com respostas fechadas de múltipla 
escolha. Os dados foram analisados por meio 
de análise descritiva. Resultados: Ficou 
evidenciado que apesar do GAPB 2014 ser 
um instrumento de empoderamento e de apoio 
às ações de educação alimentar e nutricional 

no SUS, 94% dos profissionais e 100 % dos 
usuários da ESF não conhecem tal instrumento. 
Observou-se que os usuários da ESF obtiveram 
um percentual de acerto maior no questionário 
(49,94%) em relação aos profissionais de 
saúde (47,59%) mesmo tendo menos tempo 
em anos de estudo. Conclusão: Os resultados 
encontrados demonstram que tanto os usuários 
quanto os profissionais da ESF não conhecem 
o GAPB de 2014. Os profissionais de saúde não 
estão capacitados para abordar alimentação 
saudável para a população. O que demonstra 
a importância da educação permanente em 
alimentação e nutrição na ESF e a necessidade 
de avaliação do uso do GAPB nos serviços de 
saúde no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: guias alimentares; 
promoção da saúde; Estratégia Saúde da 
Família. 

THE KNOWLEDGE OF HEALTH 
PROFESSIONALS AND  USERS OF 

THE FAMILY HEALTH STRATEGY ON 
THE NEW FOOD GUIDE FOR THE 

POPULATION BRAZILIAN
ABSTRACT: Objective: Analyze the knowledge 
of healthcare professionals and users of the family 
Health strategy on the guidelines proposed by the 
Food Guide for the Brazilian population (GAPB) 
of 2014. Methods: Descriptive, analytical and 
transversal study conducted with all Healthcare 
professionals and users of the Family Health 
Strategy (ESF) Aged between 18 and 59 years, 
attended in the Basic health unit (UBS) of the 
municipality of Maracanau, Ceará, in the period 
between April and June of 2017. An adapted auto 
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response questionnaire was applied for Menezes (2011) composed of questions with closed 
responses of multiple choice. The data They were analyzed through descriptive analysis. 
Results: It was evidenced that despite the GAPB 2014 being an instrument of empowerment 
and supporting the actions of food and nutritional education in the SUS, 94% of professionals 
and 100% of the users of ESF do not know such an instrument. It was noted that ESF users 
have obtained a higher percentage of the questionnaire (49.94%) in relation to healthcare 
professionals (47.59%) even having less time in years of study. Conclusion: The results 
found demonstrate that both users and the professionals of the ESF do not know the GAPB of 
2014. Health professionals are not qualified to address healthy food for the population. Which 
demonstrates the importance of continuing education in food and nutrition in the ESF and the 
need to evaluate the use of GAPB in healthcare services in Brazil. 
KEYWORDS: food guides; Health Promotion; Family Health Strategy.

1 |  INTRODUÇÃO 
É incontestável que o Brasil experimenta, nos últimos anos, uma rápida transição 

nutricional. Chama a atenção, o marcante aumento na prevalência de obesidade, 
consolidando-se como o agravo nutricional mais importante, sendo associado a uma 
alta incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e doenças 
cardiovasculares (SOUZA, 2010). Nesse contexto, a Estratégia Saúde da Família que é 
vista como alavanca de uma transformação do sistema como um todo tem importante papel 
na promoção da alimentação adequada e saudável (BRASIL, 2014). 

A elevada prevalência de queixas relacionadas a sobrepeso e obesidade entre 
os indivíduos atendidos pela ESF mostra ser fundamental a inserção do profissional 
nutricionista na ESF (GEUS, 2011). Todo profissional de saúde que está inserido na 
atenção básica aparece com grande potencial de educador para a prática da alimentação 
saudável e, por isso, tem função importante para a política alimentar, já que é um formador 
de opinião na abordagem da alimentação saudável na sua rotina de trabalho, o que vem 
demonstrar a importância de os profissionais de saúde estarem qualificados e o serviço de 
saúde organizado de forma a permitir um processo constante de formação (BRASIL 2010; 
RICARDI E SOUZA, 2015). 

Guias alimentares vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos como maneira 
de realizar orientação alimentar em nível individual e coletivo para públicos diversos 
(MENEZES, 2011). Em 2002, numa iniciativa conjunta com a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS), foi lançado o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos .O 
conteúdo apresenta uma compilação das evidências cientificas sobre a alimentação das 
crianças pequenas e apresenta um diagnóstico da situação alimentar e nutricional dos 
menores de dois anos. No ano de 2006, foi publicado o guia Alimentar para a População 
Brasileira, que apresentou as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa 
população. Diante das transformações sociais vivenciadas pela sociedade brasileira, que 
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impactaram sobre suas condições de saúde e nutrição, fez-se necessária a apresentação 
de novas recomendações (BRASIL, 2014). 

Nesse sentido o novo guia alimentar é um documento oficial que aborda os princípios 
e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira, 
configurando-se como instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional 
no SUS e também em outros setores (BRASIL, 2014). Entre as várias recomendações 
do novo guia alimentar para a população brasileira, o Ministério da Saúde orienta na 
composição de uma dieta saudável, o consumo preferencial de alimentos in natura ou 
minimamente processados, em vez de produtos alimentícios ultraprocessados. Além das 
recomendações são identificados seis atributos da alimentação humana saudável: (a) 
acesso físico e financeiro, (b) sabor, (c) cor, (d) variedade alimentar, (e) harmonia e (f) 
segurança sanitária (BRASIL, 2014; JAIME, 2015). 

Assim, o Guia Alimentar para a População Brasileira se constitui como instrumento 
para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem 
como para subsidiar políticas, programas e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger 
e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população (BRASIL, 2014). 

Diante dos grandes esforços no Brasil concentrados na elaboração de guias 
alimentares e as poucas estratégias de implantação e avaliação, faz-se extremamente 
necessário um estudo que realize a avaliação tanto do conhecimento desses profissionais 
sobre alimentação saudável como da mudança de hábitos alimentares da população 
(OLIVEIRA, 2010; MENEZES, 2011). 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo analisar o conhecimento dos 
profissionais de saúde e usuários da estratégia saúde da família sobre as orientações 
propostas pelo Guia Alimentar Para a População Brasileira (GAPB) de 2014, considerando 
os desafios presentes na construção do GAPB, de um documento consistente para apoiar 
a prática dos profissionais e de um material prático e útil quanto à comunicação das 
recomendações para os diferentes públicos e contextos a serem alcançados.

2 |  MÉTODOS 
Trata-se de um estudo descritivo, analítico e transversal realizado com todos os 

profissionais de saúde e usuários da Estratégia Saúde da Família (ESF) com idades entre 
18 e 59 anos, atendidos na unidade básica de saúde (UBS) do município de Maracanaú, 
Ceará, no período entre Abril a junho de 2017. 

Fizeram parte deste estudo usuários adultos da ESF com até 59 anos de idade e 
que aceitaram participar do estudo mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) como também os profissionais de saúde da UBS, dentre os quais 
haviam enfermeira, médicos, dentista, auxiliar de saúde bucal, fisioterapeuta, técnicos de 
enfermagem e agentes comunitários de saúde, os quais desenvolvem suas atividades junto 
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á equipe da ESF. 
Não foram incluídas na amostra usuários da ESF com necessidades especiais que 

inviabilizassem a compreensão e preenchimento dos questionários ou que não soubessem 
ler e escrever. O cálculo do tamanho amostral foi feito pela fórmula de amostragem do 
universo finito, totalizando 200 pessoas. 

Aplicou-se um questionário de auto resposta adaptado de Menezes (2011) composto 
de perguntas com respostas fechadas de múltipla escolha. Inicialmente, foi aplicado 
um questionário que continha questões com dados demográficos como idade, grau de 
escolaridade e profissão. O questionário abordou ainda temáticas relacionadas a uma 
alimentação saudável como escolhas dos alimentos, preparações culinárias, atos de comer 
e a comensalidade, entre outras baseadas nas recomendações propostas pelo GAPB de 
2014 e diretrizes do GAPB de 2006. 

No estudo de PIEPER (1995),para o conhecimento ser considerado adequado, 
esperava-se que os participantes acertassem 90% ou mais dos itens no questionário. Neste 
estudo, optou-se por apresentar os resultados do questionário em faixas de percentuais 
igual ou acima de 80% e igual ou abaixo de 40%.

Os dados foram tabulados em uma planilha no software Microsoft Office Excel 
(2016) e foram analisados por meio de análise descritiva. 

A pesquisa foi submetida no Comitê de Ética em Pesquisa do centro Universitário 
Estácio do Ceará, conforme resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, e está 
aguardando aprovação sob o número do protocolo 66522717.0.0000.5038.

3 |  RESULTADOS
Ao analisar os dados, conforme tabela I, é possível observar que é na faixa etária 

de 30 – 39 anos que se concentra a maior porcentagem, seguidas pelas faixas de 18–29 
anos nas duas categorias usuários e profissionais com média de 35,1 ± 10,18 e média de 
37,83 ± 10,06 anos respectivamente. No que se refere ao gênero, nota-se que a maior 
porcentagem é do gênero feminino nos dois grupos, contudo na categoria de profissionais 
há uma diferença percentual menor entre os gêneros, se comparado à categoria de 
usuários. 

Ao avaliar a escolaridade dos usuários da ESF, 78% tinham 12 anos de estudo, 
enquanto que 21,97% tinha menos de 9 anos de estudo com média de 11,40 ±1,37 anos de 
estudo. Em relação aos Profissionais de saúde 66,67% tinham 12 anos de estudo enquanto 
que 33,33 % tinham entre 16 e 17 anos de estudo com média de 33,33 ± 2,16 anos de 
estudo. 

Apenas 11,11% dos profissionais participaram de cursos voltados à promoção da 
alimentação saudável nos últimos 12 meses, enquanto que nenhum dos usuários participou. 

Considerando os resultados gerais do teste, os profissionais de saúde obtiveram, 
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em média, 47,59% de acertos (dp= 9,90%) e os usuários 49,94% (dp=4,82%), conforme 
figura a seguir.

Tabela I – Distribuição dos participantes da pesquisa, segundo as características sociodemográficas. 
Maracanaú, Ceará, 2015.

Na figura 1 está a análise do percentual de acerto geral sobre o conhecimento do 
GAPB que mostra que usuários da ESF, mesmo tendo menos anos de estudo, obtiveram 
mais acertos que os profissionais de saúde, apresentando melhor conhecimento. Além 
disso, observou-se que quanto maior o tempo de estudo, maior o percentual de acerto 
entre os usuários e profissionais, conforme a seguintes dados: os usuários com ≤ 9 anos, 
obtiveram 46,16% de acerto, 12 anos, 50,79% e 16-17 anos ,59,94%. Já os profissionais de 
saúde com 12 anos obtiveram 40,83% de acerto e 16-17 anos 55,55%. 

De acordo com a tabela II observou-se que, os profissionais obtiveram menos de 
40% de acerto nos itens referentes à higiene e manipulação de alimentos, o ato de comer e 
a comensalidade e compartilhamento de habilidades culinárias. Em nenhum dos itens ouve 
80% ou mais de acertos.
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Figura 1- Porcentagem de acerto dos participantes da pesquisa no questionário de conhecimento sobre 
o GAPB de 2014. Maracanaú, Ceará, 2015.

Identificou-se que dos 30 itens do questionário, em 12 (40%) itens os dois grupos de 
participantes tiveram menos que 40 % de acertos. 

As questões com menor acerto pelos dois grupos foram referentes à higiene e 
manipulação de alimentos (40%), comer em companhia (41,4), fazer refeições em horários 
semelhantes (44,47), dar preferência a frutas da estação (40,62), compartilhar habilidades 
culinárias (40,84) e ser critico as propagandas comerciais (44,47).

4 |  DISCUSSÃO
Os problemas decorrentes do consumo inadequado de alimentos pela população 

já são conhecidos há muito tempo, expondo-a a graves e flagrantes danos a saúde 
(BARBOSA et al., 2008). A partir do questionário de conhecimento observou-se que apesar 
do GAPB 2014 ser um instrumento de empoderamento e de apoio às ações de educação 
alimentar e nutricional no SUS, 94% dos profissionais e 100 % dos usuários da ESF não 
conhecem tal instrumento. Numa pesquisa realizada por Barbosa (SILVA, 2002) para avaliar 
o conhecimento de americanos com relação as recomendações nutricionais apresentadas 
no guia alimentar para americanos, metade dos participantes desconhecia a publicação do 
guia dietético. 

Os resultados do questionário, considerando o total de acertos mostraram que tanto 
o conhecimento dos usuários quanto o conhecimento dos profissionais foi insuficiente. Para 
o conhecimento ser considerado adequado, esperava-se que os participantes acertassem 
80% ou mais dos itens do questionário. Entretanto, identificou-se que o percentual maior de 
acertos foi de apenas 13 profissionais de saúde que acertaram 77,22% dos itens, destacando 
a necessidade da atualização da equipe quanto ao conhecimento das orientações 
propostas pelo GAPB. Silva (2002) em pesquisa com profissionais de saúde que atuam na 
atenção básica do DF verificou que aproximadamente 81% dos profissionais sentem falta 
de conhecimentos na área de alimentação e nutrição, principalmente pelas deficiências na 
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formação acadêmica; 86% relataram a necessidade da introdução de disciplina de nutrição 
na graduação e, 46% apontaram para a necessidade de capacitação, a partir de cursos ou 
da presença de profissionais da área de nutrição nos centros de saúde. 

A ausência de um profissional de nutrição na ESF pode ser considerada como 
um entrave. Cervato-Mancuso et al.(2012) verificaram que o grau de inserção desse 
profissional ainda é insuficiente na AB, sendo que muitas equipes não contam com esse 
apoio técnico. Assim, esses profissionais têm, como desafio, a atenção a uma população 
numerosa, prejudicando a efetividade das ações de alimentação e nutrição. 

No presente estudo, apenas 11,11 % dos profissionais tinham participado de cursos 
voltados para a promoção da alimentação saudável nos últimos 12 meses, situação 
semelhante é apontada por Cervato-Mancuso et al .(2012) que destacam a falta de 
infraestrutura como dificultador para a realização das ações dos profissionais da ESF, como 
a falta de transporte e de material, a precariedade da infraestrutura da unidade de saúde e 
a escassez de recursos financeiros. 

Os dados apresentados revelaram que ambos os grupos apresentaram déficits de 
conhecimento em algumas orientações referentes ao GAPB, entretanto os profissionais 
de saúde apresentaram menos conhecimento em relação aos usuários. Vale ressaltar que 
o GAPB foi publicado para, dentre um rol de ações, servir de base conceitual para os 
profissionais de saúde utilizarem na promoção da alimentação saudável em sua prática de 
trabalho, contudo ainda não há avaliação do uso desse instrumento nos serviços de saúde 
do Brasil (MENEZES,2011). 

No presente estudo as questões com menor percentual de acerto entre os 
profissionais de saúde foram referentes à higienização e manipulação de alimentos, o ato 
de comer e a comensalidade, dar preferência a frutas da estação e compartilhar habilidades 
culinárias. 

A orientação de higienizar frutas, verduras e legumes com solução de hipoclorito de 
sódio teve apenas 38,89% de acertos. Tendo em vista que as contaminações alimentares 
se constituem problema de saúde pública que geram internações e óbitos, é importante o 
profissional de saúde ter conhecimento da importância dessa prática, já que é no serviço 
de saúde que esses problemas são tratados e fazem parte da sua rotina de trabalho. 
É importante salientar que os problemas relacionados à segurança dos alimentos, são 
considerados como os mais graves da sociedade mundial na atualidade, já que trazem uma 
pluralidade de fatores, como a contaminação alimentar doméstica, comercial e industrial, 
com destaque ao uso de aditivos e de agrotóxicos. 

Na pesquisa realizada por Silva (SILVA,2002) com profissionais de saúde da atenção 
básica do DF foi detectado que esses profissionais se mostraram preocupados com o uso 
de aditivos químicos alimentares; combinação de alimentos dentro da realidade brasileira; 
resíduos de pesticidas nos alimentos; antioxidantes e transgênicos. Nesse contexto a 
manipulação higiênico sanitária adequada de alimentos deve ser estimulada como uma 
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das estratégias de superação dos riscos alimentares. 
Com relação aos itens do questionário referentes às orientações sobre o ato de 

comer e a comensalidade, observou-se que obtiveram menor percentual de acerto. O 
GAPB traz a ideia de “comer junto” que permite a troca de alimentos entre várias gerações. 
Romanelli (2006) discute o afeto e a comensalidade. Considera que o caráter social da 
alimentação está presente desde o nascimento, a partir da amamentação que se associa 
ao afeto e proteção. Ainda, discorre sobre a relação com o outro, que está presente nas 
refeições familiares, momentos de encontro, de conversação e de troca de informações. 

Considerando a problemática alimentar e nutricional brasileira e a complexidade 
comportamental sobre hábitos e práticas alimentares, o conhecimento da comensalidade 
por estes profissionais de saúde podem ser influenciados por seus próprios padrões 
culturais e suas normas de vida, já que a vida desses profissionais muitas vezes é marcada 
por crescentes demandas e pela falta crônica de tempo. Num estudo realizado por Pretto 
(2014) com profissionais de saúde que atuam no SUS, comportamentos relacionados à 
saúde foram pouco frequentes entre os profissionais avaliados, como a prática regular 
de atividade física, alto consumo de fibras, leite e derivados. Apesar de os profissionais 
de saúde possuírem conhecimento sobre hábitos saudáveis de vida, se observou uma 
distância entre o conhecimento e o comportamento referidos por eles. Nesse contexto a 
educação em saúde fornece conhecimentos para os profissionais, atuarem sobre as suas 
atitudes e seu modo de sentir, os capacitando a agirem com relação à qualidade de vida da 
comunidade (BRANDÃO et al., 2009).

De um modo geral, os usuários da ESF obtiveram um percentual de acerto maior 
nas orientações do GAPB em relação aos profissionais de saúde. Nesse contexto, são 
inadiáveis a expansão e a qualificação das ações de alimentação e nutrição na ESF, para 
que a área da saúde ocupe e responda por suas responsabilidades no desafio de promover 
a SAN dos seus usuários. Este esforço deve ser acompanhado por uma profunda reflexão 
e adequação da formação dos profissionais de saúde para que estes se coloquem em uma 
posição de formulação e liderança (BRANDÃO et al., 2009). 

5 |  CONCLUSÃO 
Os resultados encontrados demonstram que tanto os usuários quanto os 

profissionais da ESF não conhecem o GAPB de 2014. Os profissionais de saúde não 
estão capacitados para abordar alimentação saudável para a população. Nesse sentido 
a falta de conhecimento dos profissionais de saúde pode permitir que esse profissional 
faça orientações em cima de seus próprios parâmetros conceituais, o que demonstra a 
importância da educação permanente em alimentação e nutrição na ESF e a necessidade 
de avaliação do uso do GAPB nos serviços de saúde no Brasil.
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