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APRESENTAÇÃO

A presente obra “A interdisciplinaridade do binômio “Alimentação-Nutrição” composta 
por 11 capítulos de abordagens temáticas. Durante o desenvolvimento dos capítulos desta 
obra, foram abordados assuntos interdisciplinar, na modalidade de artigos científicos, 
pesquisas e revisões capazes de corroborar com o desenvolvimento cientifico e acadêmico.

Os artigos compostos nesta obra, objetivaram, desenvolver novos alimentos com 
adição de resíduos industriais, e avaliar compostos bioativos de manga e relacionar com 
a obesidade, além de investigar e compreender a alimentar na saúde da criança, dentre 
outras investigações.

O livro “A interdisciplinaridade do binômio “Alimentação-Nutrição”” descreve 
trabalhos científicos que contribuem para orientar as industrias na formulação de novos 
alimentos, bem como o consumo de alguns nutrientes relacionados a saúde física e mental.

Desejamos a todos (as) uma boa leitura.

Givanildo de Oliveira Santos
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RESUMO: A introdução alimentar apropriada 
na infância é de extrema importância, pois 
é um período considerado como janela de 
oportunidades para promoção da saúde e 
nutrição da criança. O objetivo deste trabalho 
é compreender a importância da introdução 
alimentar na saúde da criança. Trata-se de uma 
revisão integrativa, com ênfase nos últimos 10 
anos, realizando buscas em bases de dados 
principais como: Scielo, Pubmed, Google 
acadêmico. Estudos relataram que a alimentação 
de baixa qualidade nutricional e pouco variada 
ocasionam diferentes formas de má nutrição 
e deficiência de nutrientes, prejudicando o 
desenvolvimento infantil. Conclui-se que a  
atuação do nutricionista nesse momento é 
indispensável, cabendo a esse profissional o 

incentivo à introdução e à alimentação adequada 
e promoção da saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; 
Introdução Alimentar; Aleitamento materno; 
Educação nutricional; Hábitos alimentares.

THE INFLUENCE OF THE FIRST FOODS 
PRESENTED ON THE CHILD’S HEALTH 

ABSTRACT: Proper food introduction on 
childhood is extremely important, because it is 
a period considered as a window of opportunity 
for health promotion and nutrition of the child. 
The objective of this work is to u,5nderstand the 
importance of food introduction in child health. 
This is an integrative review, with emphasis 
on the last 10 years, conducting searches in 
major databases such as: Scielo, Pubmed, 
Google academic. Studies have reported 
that low nutritional quality and little variety of 
food cause different forms of malnutrition and 
nutrient deficiency, impairing child development. 
Concluded that the participation of the nutritionist 
is essential at this stage, and it is up to this 
professional to encourage the introduction and 
proper nutrition and health promotion. 
KEYWORDS: Complementary feeding; Food 
Introduction; Breastfeeding; Nutrition Education; 
Eating Habits.

1 |  INTRODUÇÃO 
A primeira infância é a faixa etária 

compreendida de zero a seis anos, sendo 
um período marcado por intensos processos 
de desenvolvimento, formação de aptidões e 
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habilidades, nessa fase a promoção da alimentação adequada e saudável é fundamental, 
pois é quando ocorre a formação dos hábitos alimentares. (BRASIL, 2012)

Uma introdução alimentar apropriada é de extrema importância, pois é um período 
considerado como janela de oportunidades para promoção da saúde e nutrição da criança. 
Pesquisas asseguram que não exclusivamente no período de introdução alimentar, e sim 
os primeiros mil dias de vida são cruciais para evitar doenças e comorbidades, tendo 
repercussão não só na infância mas durante toda a vida (DANONE NUTRICIA, 2020).

A influência familiar pode ser um fator determinante nos hábitos saudáveis, pois 
é no ambiente familiar que são despertados e cultivados, sendo a família considerada 
como um dos principais fatores de âmbito social capaz de influenciar em seu aprendizado 
e escolhas, portanto, os cuidadores dessa criança devem estar alinhados para evitar 
situações conflitantes. Esse momento deve gerar experiências positivas de aprendizado e 
afeto (BRASIL, 2019; FERRARI, 2012).

Dessa forma, o objetivo desta revisão foi apontar as vantagens da IA adequada em 
crianças na primeira infância. Esse tema  tem grande relevância na atualidade pelo fato de 
uma introdução alimentar adequada nos primeiros anos de vida ter um papel determinante 
em relação ao desenvolvimento e crescimento da criança,  influenciando até mesmo no seu 
metabolismo e de suas futuras gerações. 

2 |  OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Compreender a importância da introdução alimentar na saúde da criança.

2.2 Objetivos específicos

• Compreender quais são os primeiros alimentos ofertados e sua associação 
com a saúde e estado nutricional das crianças;

• Identificar as características e limitações que os pais e responsáveis apresen-
tam na introdução alimentar;

• Discutir sobre o conhecimento de  práticas de Educação Alimentar Nutricional 
(EAN).

• Identificar as vantagens da IA adequada e as desvantagens e riscos da IA ina-
dequada em crianças na primeira infância.

3 |  METODOLOGIA 

3.1 Desenho do estudo
Foi realizada uma revisão integrativa sobre os primeiros alimentos apresentados e 
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a sua influência na saúde da criança. 

3.2 Metodologia 
O presente estudo foi desenvolvido através  de pesquisas com embasamento 

científico, utilizando artigos científicos, publicações do ministério da saúde, livros, 
documentos legais disponíveis na internet e projetos de monografia. Para a realização desse 
estudo foram analisadas publicações do período de 2012 a 2022. As línguas utilizadas na 
pesquisa foram português e inglês. A busca nas bases de dados foram utilizadas palavras 
chaves como: introdução alimentar, estado nutricional de crianças, dificuldades alimentares, 
nutrição infantil, comportamento alimentar e educação alimentar nutricional. As bases de 
dados utilizadas nessas pesquisas foram, Google acadêmico, SCIELO, PUBMED.

3.3 Análise de Dados
Foram pesquisados em torno de 10 artigos, analisando título, resumo e  introdução. 

Desconsiderando aqueles que tinham assuntos dissemelhantes do tema abordado no 
projeto e que não atingiam o público-alvo. 

4 |  REVISÃO DA LITERATURA
A introdução alimentar (IA) adequada, geralmente, acontece aos seis meses de vida, 

é o período considerado ideal, pois é quando a criança já começa a apresentar sinais de 
estabilidade do pescoço e tronco e demonstra ou não interesse pelos alimentos (GAHAGAN, 
2012). Segundo o Ministério da Saúde (2010), a introdução de alimentos complementares 
deve ser feita de forma lenta e gradual e, mesmo assim a criança deve continuar a ser 
amamentada até os 24 meses, essas práticas asseguram o bom desenvolvimento físico e 
neurológico da criança (MARTINS et al, 2012).

São inúmeros os malefícios de introdução de alimentos inadequada, do ponto de 
vista nutricional a introdução alimentar precoce pode ser desvantajosa, pois diminui a 
duração do aleitamento materno, intervindo diretamente na  absorção de micronutrientes 
essenciais presentes no leite materno, como o ferro e o zinco, aumentando o risco de 
contaminação e de reações alérgicas. (MARTINS et al, 2012)

A  introdução alimentar  tardia também é desaconselhada, de maneira que não 
atende às necessidades energéticas do lactente e leva ao retardo do crescimento da criança, 
aumentando o risco de desnutrição e de deficiência de micronutrientes. O prolongamento 
do aleitamento materno exclusivo após o sexto mês de vida pode estar relacionado a 
deficiências de energia, proteína, anemia ferropriva, zinco e vitamina A (MARTINS et al, 
2012).

A IA quando não realizada no momento apropriado pode estar associada  ao risco 
de desenvolvimento de alergias alimentares e obesidade tardia, é importante salientar 
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que existem “janelas de oportunidade” para a maturação dos sistemas imune, digestivo 
e desenvolvimento motor, assim como para a aceitação de novos alimentos. A falta deste 
momento pode comprometer todo o processo de variedade alimentar e aumentar o risco 
futuro de dificuldades alimentares (RODRIGUES, 2019).

Desde os primeiros anos de vida, as crianças estão com baixo consumo e variedade 
de alimentos saudáveis como os alimentos in natura ou minimamente processados e estão 
sendo expostas muito cedo a alimentos ultraprocessados que podem prejudicar a saúde. A 
alimentação de baixa qualidade nutricional e pouco variada ocasionam diferentes formas de 
má nutrição e deficiência de nutrientes, prejudicando o desenvolvimento infantil (BRASIL, 
2019).

Alimentos industrializados como macarrão instantâneo, salgadinhos, bolacha 
recheada, embutidos, suco artificial, refrigerante e bala/pirulito/ chocolate, são os alimentos 
mais oferecidos às crianças antes dos 12 meses, seu consumo geralmente está associado 
a fácil aceitação além de ser de preparo rápido e prático, interferindo diretamente em uma 
baixa ingestão de frutas, legumes, cereais e leguminosas, além do abandono precoce do 
aleitamento materno (TOLONI et al., 2011).

A oferta de alimentos processados deve ser controlada ou até mesmo evitada para 
prevenir problemas de saúde à criança, visto que estes alimentos apresentam altos teores 
de gorduras, sal e açúcares, além de conservantes, corantes e outros aditivos alimentares. 
A ingestão precoce, contínua e  excessiva destes produtos podem estabelecer hábitos 
alimentares inadequados que perduram por toda a vida, contribuindo para a obesidade 
infantil, aparecimento precoce das doenças crônicas não transmissíveis , e desenvolvimento 
de cáries dentárias e alergias (TOLONI et al, 2017).

A falta de acesso a informações em saúde/ nutrição, estão relacionadas a fatores 
como menor escolaridade materna, menor poder aquisitivo, falta de tempo e influência da 
publicidade de alimentos afetando diretamente na oferta de alimentos ultraprocessados. 
Esta realidade é certificada pela literatura, que aponta que a educação materna apresenta 
papel fundamental na formação dos hábitos alimentares saudáveis de seus filhos, 
principalmente no que se refere ao prolongamento da duração do aleitamento materno 
exclusivo (TOLONI et al, 2017).

Os cuidadores apresentam um conhecimento insuficiente sobre a introdução 
alimentar, primeiros alimentos a serem oferecidos, o modo de preparo e como o alimento 
deve ser ofertado às crianças (CARVALHO et al., 2016). No guia alimentar é possível 
encontrar orientações sobre aleitamento materno, informações sobre o desenvolvimento 
da criança nos 2 primeiros anos de vida e sua relação com a alimentação, escolhas 
alimentares, preparações, oferta e como lidar e promover uma alimentação adequada e 
saudável (BRASIL, 2019).

O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos é um guia criado para 
a população Brasileira, publicado em 2014, onde traz recomendações e informações sobre 
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alimentação de crianças nos dois primeiros anos de vida, tem como objetivo promover 
saúde, desenvolvimento e crescimento adequado para as crianças, além de contribuir com 
informações sobre educação alimentar e  nutricional. (BRASIL, 2019) 

Combater o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados é, indubitavelmente, 
uma questão de saúde pública, pois previne doenças crônicas e resgata tanto os alimentos 
naturais e regionais como também a qualidade de vida da população (MARTINS et al., 
2018).

O nutricionista tem um papel fundamental nesse momento, ele é o profissional 
capacitado para promover educação alimentar e nutricional desde os primeiros anos de 
vida. O profissional e os cuidadores devem encarar esse desafio juntos, a fim de promover 
uma  alimentação infantil adequada e saudável, principalmente com o grupo de mães de 
menor escolaridade, alertando-as sobre os benefícios do aleitamento materno e malefícios 
causados pela introdução inadequada e precoce dos industrializados (TOLONI et al, 2017).

5 |  CONCLUSÃO
A introdução alimentar quando realizada com alimentos adequados tem inúmeros 

benefícios para a saúde e desenvolvimento da criança,  a educação alimentar e nutricional 
tem um papel primordial nesse momento, pois através dela, é possível promover autonomia 
alimentar e formação de hábitos alimentares, sucedendo em uma melhor qualidade de vida. 

A introdução alimentar indevida traz consequências relevantes na saúde da criança 
a curto e a longo prazo, tendo o potencial de ocasionar doenças crônicas até mesmo na 
idade adulta. 

A atuação do nutricionista, se faz importante na promoção da saúde da criança, 
cabendo a esse profissional o incentivo à introdução e à alimentação adequada e saudável.
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