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Apresentação 
 
A nutrição é uma ciência ampla e complexa que envolve o estudo da relação 

do homem com o alimento. Para isso, é necessário conhecer necessidades 
nutricionais de cada indivíduo, os aspectos fisiológicos do organismo, a composição 
química dos alimentos, o processamento dos alimentos, entre outras, além de 
considerar as implicações sociais, econômicas, culturais e psicológicas no qual o 
indivíduo e/ou coletividade estão inseridos.  

A Coletânea Nacional “Fundamentos da Nutrição” é um e-book composto por 
dois volumes (1 e 2) totalizando 52 artigos científicos que abordam assuntos de 
extrema importância na nutrição.  

No volume 1 o leitor irá encontrar 26 artigos com assuntos que permeiam o 
campo da saúde coletiva, nutrição clínica, fisiologia da nutrição, alimentação de 
coletividades, avaliação nutricional, entre outros. No volume 2 os artigos abordam 
temas relacionados com a qualidade microbiológica e físico-química de diversos 
alimentos, desenvolvimento e aceitabilidade sensorial de novos produtos, utilização 
de antioxidantes e temas que tratam sobre a avaliação das condições higiênico-
sanitárias e treinamento de boas práticas para manipuladores de alimentos.  

Diante da importância de discutir a Nutrição, os artigos relacionados neste e-
book (Vol. 1 e 2) visam disseminar o conhecimento acerca da nutrição e promover 
reflexões sobre os temas. Por fim, desejamos a todos uma excelente leitura! 

 
 

Vanessa Bordin Viera e Natiéli Piovesan 
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MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR SAUDÁVEL DE ADOLESCENTES 
RESIDENTES EM UM MUNICÍPIO DA AMAZÔNIA LEGAL – MT 

Ana Cássia Lira de Amorim 
Universidade de Cuiabá – Curso de Graduação em Nutrição – Cuiabá-MT 
Maria Sílvia Amicucci Soares Martins 
Universidade Federal de Mato Grosso – Instituto de Saúde Coletiva – Programa de 
Pós Graduação em Saúde Coletiva - Cuiabá-MT 
Maria Aparecida de Lima Lopes 
Universidade Federal de Mato Grosso – Faculdade de Nutrição – Cuiabá – MT 
Lenir Vaz Guimarães 
Universidade Federal de Mato Grosso – Instituto de Saúde Coletiva – Programa de 
Pós Graduação em Saúde Coletiva - Cuiabá-MT 

RESUMO: Os marcadores de consumo alimentar se propõe a identificar 
inadequações na alimentação dos indivíduos e a ser uma ferramenta útil para a 
prática da vigilância alimentar e nutricional realizada nas unidades básicas de saúde, 
e assim, subsidiar as ações de promoção da alimentação adequada e saudável. O 
conhecimento sobre o consumo alimentar e de seus determinantes é necessário 
para o direcionamento de estratégias de educação alimentar e nutricional. Assim, o 
presente trabalho tem como objetivo descrever o consumo alimentar de 
adolescentes de acordo com os marcadores da alimentação saudável. Trata-se de 
um transversal de base domiciliar, realizado com adolescentes, de 10 a 19 anos, de 
ambos os sexos, residentes na área urbana do município de Sinop-MT, no período de 
fevereiro a abril de 2007. Os marcadores de alimentação saudável avaliados foram 
o consumo semanal em cinco dias ou mais na semana de feijão, frutas, verduras e 
legumes (FVL) descritos, segundo o sexo. O consumo de feijão foi o que apresentou 
maior frequência, para ambos os sexos, sendo consumido pela maioria dos 
adolescentes em cinco ou mais dias da semana, como demonstrado na Tabela. Este 
comportamento não se repetiu para as frutas, legumes e verduras. A maioria dos 
adolescentes teve um consumo adequado de feijão. Porém, ao avaliarem-se os 
outros marcadores constatou-se uma inadequação do consumo alimentar dos 
adolescentes avaliados. 
PALAVRAS-CHAVE: Consumo alimentar. Adolescentes. Marcadores de alimentação 
saudável. Frutas, verduras e legumes. 

1. INTRODUÇÃO 

Os padrões alimentares nos países latino americanos tem passado por 
profundas mudanças nos últimos anos (MARTINS et al., 2013). No caso do Brasil, os 
resultados das Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF) realizada em 2002-03 e 
em 2008-09 apontaram para o aumento na disponibilidade de produtos alimentícios 
prontos para o consumo, devido possivelmente ao incremento do consumo de 
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produtos ultraprocessados em todas as classes de renda. Neste mesmo período 
ocorreu a diminuição do consumo de ingredientes culinários e alimentos 
minimamente processados (MARTINS et al., 2013). 

De acordo com POPKIN; ADAIR; NG, 2013, é importante que se entenda como 
a alimentação tem se modificado nos países de baixa e média renda, uma vez que 
estes tem adotado com cada vez mais frequência a “dieta ocidental”. O consumo 
cada vez maior de alimentos compostos por carboidratos refinados, ricos em 
açúcares simples e gorduras, em detrimento do consumo de grãos, vegetais e 
legumes. 

Os marcadores de consumo alimentar se propõe a identificar inadequações 
na alimentação dos indivíduos e a ser uma ferramenta útil para a prática da vigilância 
alimentar e nutricional realizada nas unidades básicas de saúde, e assim, subsidiar 
as ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Estes não se propõem 
substituir a anamnese alimentar mais detalhada, uma vez que não realiza a 
avaliação da participação de nutrientes específicos da dieta (BRASIL, 2015). 

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) do Ministério da 
Saúde, propõe a utilização de três formulários com marcadores de consumo 
alimentar, de acordo com a faixa etária do indivíduo avaliado, sendo um para 
menores de seis meses, outro para crianças de seis a 23 meses e outro para crianças 
maiores de dois anos, adolescentes, adultos e idosos. O formulário voltado para 
adolescentes foi delineado para identificar além do consumo de bebidas e alimentos, 
como o consumo de feijão, frutas frescas, legumes e verduras (marcadores de 
alimentação saudável), as práticas relacionadas ao ato de se alimentar, como a 
realização de refeições assistindo televisão, mexendo no computador e/ou celular 
(BRASIL, 2015). 

Entre os marcadores de alimentação saudável estão as hortaliças e as frutas, 
uma vez que estas são importantes componentes de uma dieta saudável, e o seu 
consumo adequado em quantidade adequada pode reduzir o risco de ocorrência de 
alguns tipos de câncer e de doenças cardiovasculares (LOCK et al., 2005), já que 
estes alimentos são importantes fontes de fibras, micronutrientes e outros 
componentes com propriedades funcionais. (JAIME et al., 2009). 

Estudos indicam que o consumo insuficiente de Frutas, Verduras e Legumes 
(FVL) encontra-se entre os dez principais fatores de risco para a carga global de 
doenças. Pesquisas tem apontado que apenas uma pequena parte da população 
mundial consome a quantidade considerada suficiente de frutas, verduras e 
legumes, ou seja, 400 gramas diariamente, ou cinco porções desses alimentos 
(WHO, 2003). 

Em São Paulo – SP, um estudo de base populacional realizado com 
adolescentes, adultos e idosos averiguou que apenas 6,5% dos adolescentes 
avaliados consumiram a recomendação diária de 400 g por dia de FVL, ou seja, a 
maioria dos adolescentes apresentou consumo inadequado (BIGIO et al., 2011). 

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PenSE), realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com escolares do 9º ano de 
escolas públicas e privadas em todo o território brasileiro constatou que 43,4%¨dos 
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escolares avaliados consumiram hortaliças e 30,2% consumiram frutas frescas em 
cinco dias ou mais da semana (IBGE, 23013). 

O incentivo ao consumo de hortaliças e frutas é indicada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), como uma das prioridades nas políticas nutricionais, 
alimentares e agrícolas (WHO, 2004a). No Brasil, no início dos anos 2000, o incentivo 
ao consumo de FVL foi inserido na agenda política e técnica do país. Além disso, o 
Brasil tornou-se também um país signatário da Estratégia Global para a Promoção 
da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (WHO, 2004b). 

A adolescência é considerada uma faixa etária vulnerável do ponto de vista 
nutricional, uma vez que há um aumento nas demandas nutricionais, e ao estilo de 
vida e padrão alimentar adotado, além da suscetibilidade as influências ambientais, 
com destaque para a mídia (WHO, 2005). O conhecimento sobre o consumo 
alimentar desta população e de seus determinantes é necessário para o 
direcionamento de estratégias de educação alimentar e nutricional. Assim, o 
presente trabalho tem como objetivo descrever o consumo alimentar de 
adolescentes de acordo com os marcadores da alimentação saudável. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi feito com uma sub amostra da pesquisa “(In)Segurança 
Alimentar e Nutricional da população residente na área de abrangência da BR 163”. 
Trata-se de um transversal de base domiciliar, realizado com adolescentes, de 10 a 
19 anos, de ambos os sexos, residentes na área urbana do município de Sinop-MT, 
no período de fevereiro a abril de 2007. 

Os dados foram coletados por meio de entrevista realizada por uma dupla de 
entrevistadores, formada por uma nutricionista e uma técnica de enfermagem 
devidamente treinadas. Para o levantamento dos dados foram utilizados o 
recordatório de 24 horas (R24h), questionário de frequência alimentar (QFA) e outro 
questionário estruturado afim de se levantar outros aspectos relacionados a 
alimentação do adolescentes. 

As entrevistas foram realizadas após a assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido pelos pais e/ou responsáveis pelos os adolescentes, ou pelo 
próprio adolescente quando maior de idade. A pesquisa foi aprova da pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Müller, sob protocolo 
nº230/CEP/HUJM/06. 

Os marcadores de alimentação saudável avaliados foram o consumo semanal 
em cinco dias ou mais na semana de feijão, frutas, verduras e legumes (FVL) 
descritos, segundo o sexo. Estas variáveis foram escolhidas em virtude de serem as 
mesmas investigadas em pelo SISVAN e por outras pesquisas brasileiras, como no 
Sistema Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (VIGITEL), realizado nas capitais brasileiras desde 2006. 

Os adolescentes também foram questionados sobre os motivos para o não 
consumo de frutas, legumes, verduras e feijão. 
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Os dados foram digitados no programa Epi Info 2000, versão 3.4.1, em dupla 
digitação, por estudantes do curso de Graduação em Nutrição. Posteriormente, foi 
realizada a análise de consistência dos dados e a correção dos erros encontrados. A 
análise dos dados foi feita por meio da estatística descritiva, com auxílio do software 
Statistical Package for the Social Sciences - SPSS 11. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra deste estudo foi composta por 44 adolescentes, sendo 25 (56,8%) 
do sexo masculino. 

O consumo de feijão foi o que apresentou maior frequência, para ambos os 
sexos, sendo consumido pela maioria dos adolescentes em cinco ou mais dias da 
semana, como demonstrado na Tabela. Este comportamento não se repetiu para as 
frutas, legumes e verduras. Não houve diferença estatisticamente significativa 
quando o consumo foi comparado pelo sexo. 

Tabela. Prevalência (%) de marcadores de alimentação saudável entre adolescentes, segundo o 
sexo. Sinop-MT, 2007. 

Alimento Masculino Feminino 
N % IC N % IC 

Feijão 15 60,0 38,7 – 78,9 14 73,7 48,8 – 90,8 
Frutas  7 28,0 12,1 – 49,4 5 26,3 9,2 – 51,2 
Legumes  4 16,0 4,5 – 36,1 4 21,0 6,1 – 45,6 
Verduras 9 36,0 20,0 – 57,5 4 21,0 6,1 – 45,6 

 
Em relação ao consumo de feijão, a maioria dos investigados referiram 

consumi-lo em cinco dias ou mais da semana. Este comportamento positivo adotado 
pelos adolescentes diferiu dos resultados encontrados nas Pesquisas de 
Orçamentos Familiares (POF), realizadas em 2002-03 e 2008-09, onde constatou-
se a redução da disponibilidade deste alimento nos domicílios brasileiros, que sugere 
um menor consumo diário de feijão (SOUZA et al., 2011). 

ANDRADE; PEREIRA; SICHIERI, (2003), ao avaliarem o comportamento 
alimentar de adolescentes com e sem sobrepeso na cidade do Rio de Janeiro, 
verificaram que tantos as meninas como os meninos, com ou sem sobrepeso 
apresentaram consumo inadequado de feijão, ao consumirem uma quantidade 
inferior a recomendação diária de consumo, diferindo do encontrado na presente 
pesquisa. 

Já a PeNSE (2012), constatou que 69,9% dos escolares avaliados 
consumiram feijão em cinco dias ou mais na semana anterior a entrevista (IBGE, 
2013). Este resultado assemelha-se ao do presente estudo, uma vez que, em ambos 
as investigações, a maioria dos adolescentes consumiram feijão por mais de cinco 
dias na semana. 
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A minoria dos adolescentes entrevistados seguiu a recomendação proposta 
pela OMS, de consumir no mínimo cinco porções diárias de FVL. Este resultado se 
assemelha ao encontrado em outros estudos realizados no Brasil. MARTINS et al., 
(2013), ao avaliarem os dados do consumo alimentar levantados por meio da POF 
2002-03 e 2008-09 constataram que a contribuição calórica dos alimentos in 
natura, minimamente processados e de produtos culinários tem decrescido na dieta 
dos brasileiros. 

Em um estudo realizado com adolescentes estudantes de escolas estaduais 
em Santa Catarina verificou-se que 46,5% dos entrevistados referiram consumir FVL 
com frequência inferior a 4 dias por semana, resultado este que se assemelha ao 
encontrado no presente estudo (FARIAS JÚNIOR et al., 2009). 

Outra pesquisa que encontrou resultados semelhantes ao do presente estudo 
foi realizada com estudantes de 10 a 12 anos de escolas municipais de Curitiba – 
Paraná. Nesta pesquisa constatou-se que a maior parte dos adolescentes (71,0%) 
possuíam consumo inadequado de frutas e sucos naturais, de legumes e de verduras 
(MONTICELLI; SOUZA; SOUZA, 2013). 

Em um estudo realizado com adolescentes na região metropolitana de 
Aracaju – SE no ano de 2011, (SILVA & SILVA, 2015), observaram que a maioria dos 
avaliados não consumia FVL conforme a recomendação da OMS, uma vez que 79,1% 
consumiam menos de três porções diárias de frutas e 90,6% ingeriram menos de 
quatro porções diárias de legumes e verduras. Estes resultados assemelham-se ao 
encontrado na presente pesquisa, uma vez que em ambos os estudos os 
adolescentes apresentaram consumo insatisfatório de FVL. 

Diante do baixo consumo das frutas, este comportamento tem sido 
considerado como uma das ações prioritárias na agenda temática da promoção da 
saúde, e a sua implementação é um grande desafio (JAIME et al., 2009). Possíveis 
ações como a implantação de políticas públicas que estimulem a redução de preço 
de FVL, ações de educação alimentar e nutricional e estratégias que promovam o 
aumento da renda familiar seriam medidas que auxiliariam no incremento do 
consumo de FVL (BIGIO et al., 2011). 

A elevação na ingestão de frutas, verduras e legumes possibilita a redução da 
densidade energética da dieta e aumenta a quantidade alimentos a ser ingerida para 
um determinado nível de calorias. As frutas, verduras e legumes podem substituir 
alimentos com elevado valor energético e baixo valor nutricional, como grãos 
processados, açúcar refinado e cereais, utilizados na produção de alimentos 
ultraprocessados, que são frequentemente consumidos pelos adolescentes (BRASIL, 
2008). 

Quando questionados sobre os motivos para o não consumo de frutas, 
verduras e legumes, os entrevistados informaram que não gostam de legumes 
(61,1%) e verduras (56,7%). Já para as frutas, o principal motivo alegado é de que 
estas são caras (53,1%), como demonstrado na Figura abaixo. 
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Figura. Distribuição dos principais motivos referidos pelos adolescentes para 
o não consumo de frutas, verduras e legumes. Sinop - MT, 2007. 

 
 
A maioria dos entrevistados informaram não gostar de legumes e verduras. 

Segundo FURST, (1996), o sabor e as propriedades sensoriais dos alimentos estão 
entre os principais fatores que interferem na escolha dos alimentos, independente 
das condições econômicas e disponibilidade de alimentos do domicílio. 

Como as FVL não apresentam altos valores de densidade energética, 
proteínas e lipídeos, condição esta que interfere na maior palatabilidade destes 
alimentos, os adolescentes tendem a consumi-los em menor quantidade (ESTIMA; 
PHILIPPI; ALVARENGA, 2009). 

Os entrevistados também alegaram que não consumiam frutas, pois estas 
eram caras. A restrição financeira contribui para que a dieta tenha pouca variedade 
de alimentos. Os indivíduos com baixa renda normalmente residem em áreas com 
dificuldade aos locais de compras como feiras, mercados, sacolões entre outros. A 
renda familiar e a escolaridade do chefe de família e/ou dos membros da família 
interferem no acesso e na disponibilidade de alimentos no domicílio (FERREIRA et 
al., 2007). 

A disponibilidade e o acesso de alimentos no domicílio são descritos como um 
importante determinante na escolha de vegetais e frutas para crianças e 
adolescentes. A não disponibilidade do alimento no domicílio diminui a exposição 
das crianças e adolescentes a esses alimentos, o que pode levar a não preferência 
destes alimentos pelos adolescentes e crianças (KRISTJANSDOTTIR et al., 2006). 

O monitoramento e a avaliação dos marcadores de consumo alimentar deve 
ir além do diganóstico populacional ou a atualização dos registros da população 
assistida na atenção básica ou em outros níveis de atenção. Esta avaliação deve 
refletir no acompanhamento e cuidado dos indivíduos e na execução das atividades 
de promoção da saúde e da alimetação adequada e saudável (BRASIL, 2015). 
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4. CONCLUSÃO 

A maioria dos adolescentes teve um consumo adequado de feijão. Porém, ao 
avaliarem-se os outros marcadores constatou-se uma inadequação do consumo 
alimentar dos adolescentes avaliados. Diante deste comportamento alimentar 
recomenda-se a realização de ações de educativas voltadas para a promoção da 
alimentação adequada e saudável. 
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ABSTRACT: The healthy eating markers aims at identifying discrepancies in the 
individuals’ dietary and being a useful tool for the practice of food and nutrition 
surveillance carried out in the primary health care units and hence subsidize the 
promotion of adequate and healthy food. The knowledge about food intake and its 
determinants is necessary for the guidance of strategies of food and nutritional 
education. Thus, this study aims at describing food consumption in adolescents 
according to healthy eating markers. It is a cross-sectional home-based study, 
involving adolescents, from 10 to 19 years of age, from both genders, living in the 
urban area of the municipality of Sinop-MT, from February to April 2007. The healthy 
eating markers evaluated were weekly consumption in five days or more of beans, 
fruit, greens and vegetables (FVL) described according to gender. Bean intake had 
more frequency for both genders, being eaten by most of adolescents in five or more 
days of the week, as shown in the Table. This behavior was not repeated for fruit, 
vegetables and greens. Most adolescents had adequate consumption of beans, 
however, when they evaluated the other markers, an inadequacy of food 
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consumption of the adolescents evaluated was observed. 
KEYWORDS: Food consumption. Adolescents. Health eating markers. Fruit, greens 
and vegetables 
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Escola (PSE) de Uberaba; Membro do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal GTI-
M) do Programa Saúde na Escola (PSE) de Uberaba; Graduação em Nutrição pela 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Mestrado em Saúde Pública pela 
Universidade de São Paulo; Doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São 
Paulo; Grupos de pesquisa: 1.Ciclos de Vida, Família e Saúde no contexto social; 2. 
GEPENutri (Grupo de Estudo e Pesquisa em Exercício e Nutrição); E-mail para 
contato: esoaresp@gmail.com.br 

Fábio da Veiga Ued Graduado em Nutrição pela Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM); Especialista em Nutrição em Pediatria pela Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP); Mestre em Atenção à Saúde pela Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM); Doutorando em Saúde da Criança e do Adolescente pela 
Universidade de São Paulo (USP); Membro do grupo de pesquisa GEPENUTRI. E-mail 
para contato: fabio_uftm@hotmail.com 

Fabíola Lacerda Pires Soares. Professora Adjunta da Universidade Federal do Espírito 
Santo. Graduação em Nutrição pelo Centro Universitário Newton Paiva. Mestrado em 
Ciências de Alimentos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutorado em 
Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail para contato: 
fabiola_lacerda@yahoo.com.br 

Fernando Marcello Nunes Pereira Graduado em nutrição pela Universidade Federal 
de Goiás, Goiânia – Goiás 

Flávia Gabrielle Pereira de Oliveira Professora do Centro Universitário do Vale do 
Ipojuca (DeVry /UNIFAVIP) e do Centro Universitário Tabosa Almeida (ASCES- UNITA); 
Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública do 
Centro Universitário do Vale do Ipojuca (DeVry /UNIFAVIP); Graduação em Nutrição 
pelo Centro Universitário do Vale do Ipojuca (DeVry /UNIFAVIP); Mestrado em Saúde 
Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ–PE); E-mail para contato: 
flavia_gabrielle@yahoo.com.br 

Francisca Fabíola dos Santos Paiva Graduada em Economia Doméstica pela 
Universidade Federal do Ceará; Graduanda em Nutrição pelo Centro Universitário 
Estácio do Ceará; 
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Gabriele da Graça Botesini Graduação em Nutrição pela Universidade de Passo 
Fundo (2016); Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em 
Saúde do Idoso e Atenção ao Câncer. Ênfase: Saúde do Idoso. 
botesini.gabriele@gmail.com  

Hevelise Raquel Pereira Graduada em nutrição pela Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia – Goiás Coaching Nutricional pelo Curso Professional Nutricion Coaching, 
Brasília – DF  

Janekeyla Gomes de Sousa Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do 
Piauí. Discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comunidade pela 
Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail para contato: 
janekeylagomes@hotmail.com 

Janine Severo Marçal Graduação em Nutrição pelo Centro Universitário Metodista 
IPA (2013); Pós-Graduação em Nutrição Clínica e Esportiva pelo Instituto de Pesquisa 
Ensino e Gestão em Saúde – iPGS (2016); Contato: nine.nutricao@gmail.com  

Jaqueline Nascimento Moreira Graduação em Nutrição pela Universidade Federal 
Triângulo Mineiro – UFTM. Mestrado em Atenção à Saúde pela Universidade Federal 
Triângulo Mineiro - UFTM; Telefone para contato: (34) 3700-6922. E-mail para 
contato: jaquy_moreira@hotmail.com. Plataforma Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7545267078851782 

Jéssica Do Carmo Silva: Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). E-mail: jdocarmo000@gmail.com 

Josieli Raskopf Colares Graduação em Biomedicina pela Universidade Luterana do 
Brasil; Mestrado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Luterana do 
Brasil; Doutoranda em Medicina: Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul; Grupo de pesquisa: Laboratório de Hepatologia Gastroenterologia 
Experimental – HCPA e Laboratório de Estresse Oxidativo e Antioxidantes – ULBRA;  
E-mail para contato: jozy.ma@hotmail.com 

Juliane Pereira da Silva: Discente do curso de nutrição pela Universidade Federal de 
Santa Maria campus Palmeira das Missões; Participante do projeto de extensão: 
Implantação e Implementação de Instrumentos de Gestão da Qualidade em Serviços 
de Alimentação; Participante do projeto de pesquisa: Mapeamento e condições 
higiênicas das cantinas e dos alimentos comercializados nas escolas da rede 
municipal, estadual e particular de ensino no município de Palmeira das Missões, rs. 
E-mail para contato: jujulianep@gmail.com  

Keila Cristina de Oliveira Assis Graduação em Nutrição pelo Centro Universitário do 
Vale do Ipojuca (DeVry /UNIFAVIP); E-mail para contato: 
keilacristina80@hotmail.com. 
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Layana Rodrigues Chagas Graduação em Nutrição. Professora do Centro 
Universitário UNINOVAFAPI. MBA em Gestão de Negócios em Alimentos. Mestrado 
Profissional em Saúde da Família 

Lenir Vaz Guimarães Professora Associada Nível IV do Instituto em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal de Mato Grosso. Professora do Programa de Pós-graduação em 
Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato 
Grosso. Graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Mato Grosso (1983); 
Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas (1996); Doutora 
em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas (2001). Membro do 
grupo de pesquisa Epidemiologia em Saúde Nutrição.  

 
Lia Mara Pontes de Oliveira Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário Estácio 
do Ceará; Pós-graduanda em Ciência dos Alimentos pela Universidade Estadual do 
Ceará; E-mail para contato: liampontes@hotmail.com. 

Lorena Rodrigues Sabino Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de 
Alagoas; Doutoranda em Imunologia e Microbiologia pela Universidade de Newcastle 
– Austrália; Grupo de pesquisa: VIVA - Vírus, Infecções/Imunidade, Vacinas e Asma.  

Luciene Alves Professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM); 
Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Residência Integrada Multiprofissional da Saúde  da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM); Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do 
Triângulo (UNITRI); Mestre em Educação Superior pelo Centro Universitário do 
Triângulo (UNITRI); Doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU); Membro do Grupo de pesquisa GEPENUTRI . E-mail para contato: 
luciene.alves@uftm.edu.br 

Ludimila Ribeiro dos Santos Graduada em nutrição pela Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia – Goiás 

Luthiana da Paixão Santos Acadêmica da Faculdade de Nutrição, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia - Goiás. 

Macksuelle Regina Angst Guedes Professora temporária da Universidade Federal da 
Grande Dourados. Graduação em Nutrição pelo Centro Universitário da Grande 
Dourados. Especialização em Residência Multiprofissional em Saúde pela 
Universidade Federal da Grande Dourados. Mestrado em Ciências da Saúde pela 
Universidade Federal da Grande Dourados. E-mail para contato: 
macksuelleangst@yahoo.com.br 

Mara Cléia Trevisan Professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM); 
Bacharelado e Licenciatura em Nutrição e Licenciatura em Educação Física pela 
Universidade Estadual de São Paulo (UNESP); Mestre em Saúde Coletiva pela 
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Universidade Estadual de São Paulo (UNESP); Doutora em Ciências, Programa 
Interunidades em Nutrição Humana Aplicada da Universidade de São Paulo (USP); 
Coordenadora do grupo de pesquisa GEPENUTRI. E-mail para contato: 
mara.trevisan@uftm.edu.br 

Márcia Helena Sacchi Correia  Professora Associada da Faculdade de Nutrição da 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia – GO. Especialista em Alimentação 
Institucional - Faculdade de Nutrição / UFG. Mestre em Medicina Tropical - Área de 
concentração: Microbiologia de Alimentos - Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública / UFG. Doutora em Ciências da Saúde - Faculdade de Medicina / UFG. 
Supervisora das atividades desenvolvidas pelo grupo na disciplina de Educação 
Nutricional II    

Maria Aparecida de Lima Lopes Professora Assistente da Faculdade de Nutrição da 
Universidade Federal de Mato Grosso. Graduada em Nutrição e Licenciatura em 
Nutrição pela Universidade Federal de Mato Grosso (1983). Especialista em 
Alimentação Institucional pela Universidade Federal de Goiás (1985) e Avaliação 
Educacional pela Universidade Federal de Mato Grosso (1998); Mestre em Saúde 
Coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso (2007).  

 
Maria Claret Costa Monteiro Hadler Graduação em Nutrição pela Universidade 
Federal de Goiás. Professora Associada da Faculdade de Nutrição da Universidade 
Federal de Goiás. Especialista em Nutrição pela Universidade de São Paulo - Campus 
Ribeirão Preto. Especialista em Saúde Pública - Convênio FIOCRUZ/OSEGO/UFG. 
Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal de Goiás. 
Mestre em Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo. Doutora em Ciências 
da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição pela Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP). Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde/ UFG.  

 

Maria da Conceição Chaves de Lemos Professora Adjunto III da Universidade Federal 
de Pernambuco; Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco; 
Mestrado em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco; Doutorado em 
Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco; 
Chavesdelemos@uol.com.br 

Maria Graziela Feliciano Silva Nutricionista  na Secretaria Municipal de Saúde de 
Delta – MG. Graduação em Nutrição pela Universidade de Uberaba (UNIUBE). Pós 
Graduada Lato Sensu em Nutrição Clinica pelo Instituto Passo 1 de Ensino, Pesquisa 
e Lazer Ltda e Associação Educacional do Vale do Itajai-Mirim. 

Maria Sílvia Amicucci Soares Martins Professora Adjunto IV no Instituto de Saúde 
Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. Professora do Programa de Pós-
graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal 
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de Mato Grosso. Graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Mato Grosso 
(1985); Mestre em Saúde e Ambiente pela Universidade Federal de Mato Grosso 
(1999); Doutorada em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (2009). 
Membro do grupo de pesquisa Epidemiologia em Saúde Nutrição. 
 
Maria Tainara Soares Carneiro Graduação em Nutrição pela Faculdade de Ciências 
da Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados. E-mail para contato: 
mtacarneiro10@gmail.com 

Maria Cristina Ehlert A mesma é preceptora de campo do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família UNIJUI/FUMSSAR pela Fundação Municipal 
de Saúde- FUMSSAR, instituição onde é profissional de saúde concursada há 
aproximadamente 10 anos atuando nas mais diferentes fases do ciclo vital, bem 
como, junto a escolas e demais demandas da comunidade e serviço de saúde.  

Maria Cristina Zanchim Graduação em Nutrição pela Universidade de Passo Fundo 
(2007); Pós-graduação em Nutrição Clínica, Metabolismo, Prática e Terapia 
Nutricional pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro (2012); Mestrado em 
Envelhecimento Humano pela Universidade de Passo Fundo (2016). Professor 
convidado do Curso de Nutrição da Universidade de Passo Fundo; 
cris_zanchin@yahoo.com.br  

Mariana Cândido Fideles Acadêmica da Faculdade de Nutrição, Universidade Federal 
de Goiás, Goiânia  - Goiás 

Marina de Medeiros Lessa Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de 
Alagoas; Graduanda em Tecnologia em Gastronomia pelo Centro Universitário Senac 
– Águas de São Pedro. 

Marli Kronbauer Enfermeira, preceptora de campo do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família UNIJUI/FUMSSAR pela Fundação Municipal 
de Saúde de Santa Rosa. 

Maryana Monteiro Farias Graduada em Economia Doméstica pela Universidade 
Federal do Ceará; Graduanda em Nutrição pelo Centro Universitário Estácio do Ceará; 
Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do 
Ceará; E-mail para contato: maryana_mf@hotmail.com 

Nair Luft Docente de Graduação do curso de Nutrição da Universidade de Passo 
Fundo. Graduada em Nutrição pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul. Especialista em Nutrição Clínica pela Unisinos. Mestre em Ciência 
da Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência profissional na 
área de nutrição clínica em hospital. Atua na docência desde 2000, atualmente é 
professor adjunto I do Curso de Nutrição da Universidade de Passo Fundo. Integra o 
quadro Professor Pesquisador e Extensionista. Coordena o projeto de extensão 
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Promovendo Saúde e Qualidade de Vida e participa do projeto de pesquisa Perfil 
Nutricional dos Participantes das Atividades de Extensão do Curso de Nutrição. E-
mail: nluft@upf.br 

Nara Rúbia Silva Acadêmica da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de 
Nutrição, Goiânia – Goiás 

Natália Tomborelli Bellafronte Graduação em Nutrição e Metabolismo pela 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; Mestrado em 
Investigação Biomédica pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica; Doutorado em 
andamento em Nutrição e Metabolismo pela Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Programa de Pós-Graduação em Nutrição e 
Metabolismo; E-mail para contato: natbella@ymail.com (preferencialmente) ou 
natalia.bellafonte@usp.br  

Natália Viviane Santos de Menezes Professora da Universidade de Fortaleza – 
UNIFOR;Membro do corpo docente do Programa de Pós-graduação em Gestão da 
Qualidade em Serviços de Alimentação da Universidade Estadual do Ceará; 
Graduada em Nutrição pela Universidade Estadual do Ceará; Mestranda em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará;E-mail para contato: 
nutricionistanatalia@hotmail.com. 

Norma Anair Possa Marroni Professor da Universidade Luterana do Brasil; Membro 
do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas e 
Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul; Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Celular e Molecular – Universidade Luterana do Brasil; Graduação em 
História Natural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Mestrado em 
Ciências Biológicas (Fisiologia) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
Doutorado em Ciências Biológicas (Fisiologia) pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul; Bolsista Produtividade em Pesquisa pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Grupo de pesquisa: Laboratório de 
Hepatologia Gastroenterologia Experimental – HCPA. 

Paula Garcia Chiarello Professora Associada da Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Curso de Graduação em Nutrição e 
Metabolismo; Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Clínica 
Médica e do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Metabolismo, ambos da 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; Graduação em 
Nutrição pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública; Mestrado em 
Ciências dos Alimentos e Nutrição Experimental pela Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Programa de Pós-Graduação em Ciência de 
Alimentos e Nutrição Experimental; Doutorado em Ciências dos Alimentos e Nutrição 
Experimental pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
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Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos e Nutrição Experimental. E-
mail para contato: paulagc@fmrp.usp.br 

Paula Rosane Vieira Guimarães Professora da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense; Nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma; Membro 
do corpo docente do Curso de Nutrição; Graduação em 1991 pela Universidade 
Federal de Pelotas RS – UFPel; Mestre em 2007 pela Universidade do Extremo Sul 
Catarinense em Educação; Grupo de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional 
– UNESC; Conselheira do COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional - Criciúma - SC) pelo Conselho Regional de Nutricionistas da Décima 
Região CRN10; Criciúma – Santa Catarina 

Poliana Resende Mendonça Graduada em nutrição pela Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia – Goiás; Pós-graduanda em Nutrição em Pediatria pelo Instituto de 
Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde, Porto Alegre – Rio Grande do Sul 

Priscila de Souza Araújo Graduação Em Nutrição, Pela Universidade Federal Da Grande 
Dourados (Ufgd), Ano 2016; Graduação Em Letras Pelo Centro Universitário Da Grande 
Dourados (Unigran), Ano De 2015, Dourados - Ms; Mestranda Do Programa De Pós-
Graduação Em Ciências E Tecnologia De Alimentos Da Faculdade De Engenharia Da 
Universidade Federal Da Grande Dourados, Dourados - Ms; Grupo De Pesquisa: 
Nutrição Social. E-Mail Para Contato: Pry_Rj@Hotmail.Com 

Rafael Fernandes Almeida Graduando em Engenharia de Alimentos pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA; Grupo de pesquisa: 
Educação, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável; Bolsista de Iniciação 
Científica (PIBIC) – IFBA/PRPGI; E-mail para contato: 
almeida.r.fernandes@gmail.com 

Renata Minuzzo Hartmann Graduação em Biologia pela Universidade Luterana do 
Brasil; Pós-graduação em Diagnóstico Genético e Molecular pela Universidade 
Luterana do Brasil; Mestrado em Medicina: Ciências Médicas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; Doutorado em Medicina: Ciências Médicas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Grupo de pesquisa: Laboratório de 
Hepatologia Gastroenterologia Experimental – HCPA e Laboratório de Estresse 
Oxidativo e Antioxidantes – ULBRA. 

Rhayara Thacilla Ferreira dos Santos Graduação em Nutrição pela Universidade 
Federal de Pernambuco Nutricionista Residente do Hospital de Câncer de 
Pernambuco. Rhayara_ferreira@hotmail.com 

Rita Suselaine Vieira Ribeiro Professora e Coordenadora do Curso de Nutrição da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC;Tutora no Programa de 
Residência Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde da Família – UNESC; 
Nutricionista na Unidade Materno Infantil "Criança Saudável" - Secretaria de Saúde, 
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Criciúma, SC; Graduação em 1987 pela Universidade Federal de Pelotas RS – UFPel; 
Mestre em 2009 pela Universidade do Extremo Sul Catarinense em Ciências da 
Saúde; Grupo de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional – UNESC; 
Secretária do COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
Criciúma - SC) 

Roberta Rejane Santos de Carvalho Graduada em Nutrição pelo UNINOVAFAPI; 
Especialista em Nutrição Funcional e Estética pelo UNINOVAFAPI; Especialista em 
Nutrição em Pediatria: da Concepção à Adolescência. 

Sabrina Alves Fernandes Professora do Centro Universitário Metodista – IPA; 
Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Biociências e 
Reabilitação e Pós Graduação em Reabilitação e Inclusão e do Curso de Nutrição do 
Centro Universitário Metodista - IPA; Graduação em Nutrição pelo Instituto Metodista 
de Educação e Cultura; Mestrado em Medicina (hepatologia) pela Fundação 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Doutorado em Medicina 
(hepatologia) pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre; Pós Doutorado em Medicina (hepatologia) pela Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre; Grupo de pesquisa: Centro de Obesidade Mórbida 
e Síndrome Metabólica - Hospital São Lucas da PUCRS. 

Sandra Tavares da Silva Professor da Universidade Redentor, Itaperuna, RJ e 
FAMESC, Bom Jesus do Itabapoana, RJ. Graduação em Nutrição pela Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), MG. Mestrado em Ciências da Nutrição pela Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), MG. Pós-graduação em Gestão em Saúde Pública pela 
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), 
Vitória, ES. Experiência: Nutrição Experimental, Educação Nutricional, Epidemiologia, 
Saúde Pública.  E-mail para contato: tavares.sandra86@gmail.com  

Sarah de Souza Araújo Graduação Em Nutrição Pela Universidade Federal Da Grande 
Dourados; Graduação Em Letras Pelo Centro Universitário Da Grande Dourados (Unigran), 
Ano De 2015, Dourados - Ms; Mestradanda Do Programa De Pós-Graduação Em 
Ciências E Tecnologia De Alimentos De Faculdade De Engenharia Da Universiadade 
Federal Da Grande Dourados, Dourados – Ms; Grupo De Pesquisa: Nutrição Social E 
Grupo De Estudos Em Produtos E Processos Agroindustriais Do Cerrado; E-Mail Para 
Contato: Sarah_De_Souza@Yahoo.Com.Br 

Simone Morelo Dalbosco Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA, Brasil; Coordenadora do curso de 
Nutrição da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, 
UFCSPA; Membro do Corpo Técnico e Docente de Pós-Graduação pela Universidade 
do Vale do Taquari - UNIVATES, UNIVATES; Membro do corpo Docente do Instituto de 
Educação e Pesquisa - Hospital Moinhos de Vento, IEP; Graduação em Nutrição pelo 
Instituto Metodista de Educação e Cultura IMEC (1998); Mestrado em Gerontologia 
Biomédica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
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Sul, PUCRS (2006); Doutorado em Medicina e Ciências da Saúde pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS (2009); Especialização em 
Gestão Universitária pela Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES, UNIVATES 
(2014); Especialização em Educação e Saúde pela Universidade do Vale do Taquari 
- UNIVATES, UNIVATES (2011); Especialização em Pós-Graduação em Nutrição 
Clínica e Dietética pelo Instituto Metodista de Educação e Cultura, IMEC (2003); 

Simony Cibele de Oliveira Silva Graduada em Nutrição pela Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM); Membro do Grupo de pesquisa GEPENUTRI. E-mail para 
contato: simonydeoliveira@icloud.com 

Solange Berreta Moretto Nutricionista graduada em 2016 pela Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, UNESC; Grupo de Pesquisa em Segurança Alimentar e 
Nutricional – UNESC; Criciúma – Santa Catarina 

Suani da Silva Ribeiro Acadêmica da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Curso 
de Nutrição; Grupo de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional – UNESC; 
Criciúma – Santa Catarina 

Sueluzia Maria de Barros Lopes Olegário: Graduação em Nutrição pela Universidade 
Federal de Alagoas. Nutricionista responsável técnica da Empresa Dolce Gusto 
Alimentação Coletiva.  

Suellen Cristina Enes Valentim da Silva Técnica do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Acre; Graduação em Bacharelado em Nutrição naa 
Universidade Federal do Acre; Grupo de Pesquisa: Saúde, Qualidade e Segurança do 
Trabalho; Coordenadora de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Acre; E-mail para contato: suellencris_czs@hotmail.com 

Susane Angélica Bloss Graduação em Nutrição pela Universidade de Passo Fundo. 
Especialista em Alimentação e Nutrição: Ênfase em Atendimento Nutricional pela 
Universidade de Passo Fundo (UPF). E-mail: susanebloss@gmail.com 

Sylvana Araújo Barros Luz Professora da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro(UFTM);  Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Residência Integrada Multiprofissional da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM); Graduada em Nutrição pela Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL); Mestre em Saúde da Criança pela Universidade Federal de Alagoas 
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sylvana_luz@hotmail.com 
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Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO); Graduação em Nutrição pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Mestrado em Nutrição e Saúde Pública 
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Doutorado em Nutrição pela 
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tacimest@hotmail.com.  

Tamie de Carvalho Maeda Enfermeira na Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba 
referência no Programa Saúde na Escola (2014 – 2017). Graduação em 
Enfermagem pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Pós-Graduação 
“Lato Sensu“ em Atenção Básica em Saúde da Família pela Universidade Federal do 
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M) do Programa Saúde na Escola (PSE) de Uberaba.  

Tatielly de Jesus Costa Graduanda em Engenharia de Alimentos pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA; Grupo de pesquisa: Educação, 
Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável; Bolsista de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) – IFBA/PRPGI; E-mail para contato: 
tatiellycosta18@gmail.com 
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Franciscano – UNIFRA; Atua como nutricionista em Unidades de Alimentação e 
Nutrição como responsável técnica.  
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