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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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PERFIL NUTRICIONAL DE ALCOOLISTAS FREQUENTADORES DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS-AD) DE PASSO FUNDO-RS 

Adaize Mognon 
Universidade de Passo Fundo 
Passo Fundo – Rio Grande do Sul 
Ana Luisa Sant’Anna Alves 
Universidade de Passo Fundo 
Passo Fundo – Rio Grande do Sul 
Maria Cristina Zanchim 
Universidade de Passo Fundo 
Passo Fundo – Rio Grande do Sul 
Gabriele da Graça Botesini 
Universidade de Passo Fundo 
Passo Fundo – Rio Grande do Sul 

RESUMO: O consumo alcoólico vem aumentando com o passar dos anos, sendo que, 
cada vez mais cedo os jovens brasileiros adquirem esse hábito. Entretanto, da 
mesma forma, a nível mundial o índice de mortalidade por causas associadas ao uso 
abusivo de álcool também teve um aumento na última década. O presente exposto 
trata-se de um estudo transversal, com 37 indivíduos avaliados, cujo objetivo foi 
descrever a associação entre o estado nutricional, o grau de alcoolismo e de ingestão 
calórica de alcoolistas em tratamento de recuperação no CAPS-ad de Passo Fundo, 
Rio Grande do Sul-RS. Para classificação do grau de dependência de álcool foi 
utilizado o instrumento Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) e para 
registro do consumo alimentar o Recordatório alimentar de 24h (R24h). O perfil 
antropométrico foi avaliado através de peso, estatura e circunferência da cintura. Os 
resultados mostraram que entre os investigados, a maioria fazia uso nocivo/possível 
dependência de álcool (67,6%). Referente ao IMC, 46,1% dos homens e 72,7% das 
mulheres foram classificados com sobrepeso/obesidade. Em relação à CC, 26,9% 
dos homens e 90,9% das mulheres encontrava-se com risco elevado para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Concluiu-se que os indivíduos 
alcoolistas de maior grau possuíam ingestão calórica menor, porém, foram 
associados ao estado nutricional que sugere sobrepeso/obesidade, dar-se ao fato 
de que o etanol possui calorias e pode ser um adicional no valor energético total. 
PALAVRAS-CHAVE: Alcoolismo. Estado Nutricional. Ingestão de Alimentos. 

1. INTRODUÇÃO 

O consumo de bebidas alcoólicas no Brasil vem crescendo com o passar dos 
anos. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) evidenciam que o Brasil 
supera em 2,5 litros/pessoa/ano a média mundial de consumo alcoólico (6,2 
litros/ano) entre pessoas acima de 15 anos. O índice de mortalidade em indivíduos 
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com uso excessivo de álcool em 2012, a nível mundial, foi superior as vítimas da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e tuberculose, chegando a 3,3 
milhões de mortes ao ano (5,9%) (BRASIL, 2014). 

A Divisão Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde estima que a 
bebida alcoólica mata cerca de 10% mais do que a hepatite A, 5,7% a mais do que o 
câncer de esôfago e 4,5% mais que a leucemia, o que se agrava devido ao fato de 
que a mortalidade provocada pelo álcool atinge principalmente grupos etários em 
atividade produtiva (REIS e RODRIGUES, 2003). 

O etanol é o principal ingrediente psicoativo das bebidas alcoólicas e esta é a 
única droga psicoativa capaz de fornecer calorias, ofertando 7,1 kcal/g (TOFFOLO, 
2012). Estas calorias podem alterar o perfil dietético e o valor energético total diário 
do consumidor. A quantidade alcoólica e a regularidade consumida constituem uma 
fonte calórica suplementar a dieta, podendo estar associado ao ganho peso, em 
especial o acúmulo de gordura abdominal. O consumo excessivo de álcool também 
pode levar a redução de ingestão e de absorção de vitaminas e minerais (REIS e 
RODRIGUES, 2003). 

De acordo com Tofollo (2012), o álcool atua no metabolismo, alterando outras 
vias metabólicas como a oxidação lipídica que favorece o estoque de gordura no 
organismo sendo depositado preferencialmente na área abdominal e nos 
hepatócitos, elevando o risco para esteatose hepática e cirrose (TOFFOLO, 2012). 

Mesmo com a taxa metabólica basal somada ao seu gasto energético 
adicional diário, o valor calórico ingerido pode ser maior do que o valor gasto 
(considerando álcool e alimentos), levando ao excesso de peso e circunferência da 
cintura acima dos padrões normais (KACHANI, 2008). 

Assim, este trabalho descreve a associação entre o estado nutricional, o grau 
de alcoolismo e ingestão calórica de alcoolistas em tratamento de recuperação no 
CAPS-ad de Passo Fundo-RS. 

2. METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo transversal com adultos alcoolistas do CAPS-ad do 
município de Passo Fundo, região norte do Rio Grande do Sul. Foram convidados a 
participar todos os indivíduos atendidos durante o mês de agosto de 2015 (n=50). 
Os critérios de inclusão foram ter idade entre 20 e 59 anos e possuir o diagnóstico 
de alcoolismo, com associação de outra droga ou não. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
de Passo Fundo (UPF) sob parecer nº 1.040.799, além disso, todos os participantes 
assinaram ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e receberam 
informações acerca dos objetivos e procedimentos da pesquisa aos quais seriam 
submetidos. 

Aplicou-se questionário padronizado e pré-codificado com questões 
socioeconômicas e demográficas. Para avaliar o consumo de álcool foi utilizado o 
questionário Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) desenvolvido pela 
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Organização Mundial da Saúde (OMS) e usado para averiguar frequência e 
quantidade consumida de álcool por um indivíduo nos últimos 12 meses. Sua 
classificação se dá de acordo com zonas a que o indivíduo se enquadra, sendo que 
a Zona I indica baixo risco ou abstinência, Zona II indica uso de risco, Zona III sugere 
uso nocivo e Zona IV mostra possível dependência (BABOR, et al, 2001). 

As medidas antropométricas coletadas foram: peso, estatura e circunferência 
da cintura. Todas foram aferidas em duplicada, por estudantes do curso de Nutrição 
da Universidade de Passo Fundo-UPF, previamente treinados para a função. Para a 
classificação do estado nutricional foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) e 
classificados de acordo com os de corte estabelecidos pela OMS, ou seja, baixo peso 
(IMC < 18,5 kg/m²); eutrofia (IMC ≥ 18,5 e < 25 kg/m²); sobrepeso (IMC ≥ 25 e < 30 
kg/m²) e obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²). Também foi utilizado para classificação do 
estado nutricional a circunferência da cintura, com pontos de corte estabelecidos 
pela OMS para riscos cardiovasculares em > 94 cm em homens e > 80 cm em 
mulheres caucasianas indicam possível risco cardiovascular (ABESO, 2016). 

Para investigação do consumo alimentar, foi aplicado recordatório de 24 
horas (R24h) e para a análise dos macro e micronutrientes foi utilizado o software 
Dietwin versão 3.0.13 2008. O consumo alimentar encontrado no recordatório 
alimentar foi analisado de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira 
(2006), que traz como recomendação a distribuição da necessidade energética 
dividida em 55 a 75% do valor total em carboidratos, de 10% a 15% em proteínas e 
15% a 30% em lipídeos (BRASIL, 2008). 

Os dados foram digitados e analisados no software SPSS versão 17.0. Para 
as variáveis quantitativas foram calculadas as medidas de tendência central e 
dispersão e as variáveis qualitativas foram apresentadas as frequências absolutas e 
relativas simples. Para verificar a associação entre estado nutricional e consumo 
alcoólico foi aplicado o teste Exato de Fisher (p< 0,005). 

3. RESULTADOS 

Foram avaliados 37 adultos com idade média de 47,8 anos (DP=11,29), a 
maioria do sexo masculino e de cor branca; 81% pertenciam às classes econômicas 
C e D, 40,5% viviam com companheiro, a média de anos de estudo foi de 7,15 anos 
(DP=3,2) e 59,5% não tinham ocupação (Tabela 1). Entre os indivíduos investigados 
75,7% dos entrevistados afirmaram fazer uso de medicamento para controle de 
consumo alcoólico e 75,7% usavam outra droga associada ao álcool. 

 
Tabela 1. Descrição das características demográficas e socioeconômicas de 

uma amostra de adultos que frequentam o CAPS-ad, Passo Fundo-RS, 2015 (n=37). 
Variáveis Categorias N % 
Sexo Masculino 26 70,3 
 Feminino 11 29,7 
Idade 20 a 29 anos 3 8,1 
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 30 a 39 anos 4 10,8 
 40 a 49 anos 10 27,0 
 50 a 59 anos 20 54,1 
Estado civil Solteiro 15 40,5 
 Casado 8 21,6 
 União estável 7 18,9 
 Divorciado 6 16,2 
 Viúvo 1 2,7 
Anos de estudo Ensino Fundamental Incompleto 19 51,4 
 Ensino Fundamental Completo 4 10,8 
 Ensino Médio Incompleto 2 5,4 
 Ensino Médio Completo 5 13,5 
 Superior Incompleto 3 8,1 
Classe econômica Classe B 7 18,9 
 Classe C 17 45,9 
 Classe D 13 35,1 
Ocupação Sem ocupação 22 59,5 
 Trabalho autônomo 5 13,5 
 Do lar 2 5,4 
 Trabalho formal 8 21,6 
Cor declarada Branco 19 51,4 
 Pardo 7 18,9 
 Preto 6 16,2 
 Indígena 2 5,4 
 Amarelo 3 8,1 
Com quem mora Sozinho 10 27,0 
 Acompanhado 27 73,0 

 
Em relação ao estado nutricional, 46,1% dos homens e 72,7% das mulheres 

foram classificados com sobrepeso ou obesidade de acordo com o IMC. Quanto à 
circunferência da cintura, 26,9% dos homens e 90,9% das mulheres encontraram-
se com risco elevado para doenças cardiovasculares (Tabela 2). 

Tabela 2. Descrição do estado nutricional de uma amostra de adultos que frequentam o CAPS-ad, 
Passo Fundo-RS, 2015 (n=37). 

Variáveis Categorias Masculino Feminino 
N % n % 

Índice de Massa Corporal Eutrófico 14 53,8 3 27,3 
 Sobrepeso 9 34,6 7 63,6 
 Obesidade 3 11,5 1 9,1 
Circunferência da Cintura Adequado 19 73,1 1 9,1 
 Risco elevado 7 26,9 10 90,9 

 
Referente ao consumo de álcool, 67,6% dos investigados foram classificados 

na zona III e IV, que sugere uso nocivo e possível dependência alcoólica e 32,4% 
foram classificados como possuindo uso alcoólico de risco (Tabela 3). 
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Tabela 3. Descrição do uso de álcool de uma amostra de adultos que frequentam o CAPS-ad, Passo 
Fundo-RS, 2015 (n=37). 

Variáveis Categorias N % 
AUDIT Zona I – Indica uso de baixo risco ou abstinência 2 5,4 
 Zona II – Indica uso de risco 10 27,0 
 Zona III – Sugere uso nocivo 6 16,2 
 Zona IV – Mostra possível dependência 19 51,4 

 
Os resultados do consumo alimentar evidenciaram uma média de consumo 

calórico de 1461,49 kcal (DP=701,13), sendo que 62,1% consumiam menos que 
1500 Kcal/dia e quando avaliada a distribuição dos macronutrientes, o consumo de 
lipídios se mostrou adequado em 62,2% dos avaliados, assim como 43,2% e 27,0% 
dos avaliados estavam com a distribuição de carboidratos e proteínas adequados, 
respectivamente. Ainda, convém destacar que o consumo de bebida alcoólica no 
R24h somente foi referido por um investigado. (Tabela 4). 

Tabela 4. Descrição da distribuição de macronutrientes no consumo alimentar de uma amostra de 
adultos que frequentam o CAPS-ad, Passo Fundo-RS, 2015 (n=37). 

Variáveis Categorias N % 
Carboidrato Baixo <55% 19 51,4 
 Adequado 55 a 75% 16 43,2 
 Alto >75% 2 5,4 
Proteína  Baixo <10% 1 2,7 
 Adequado 10 a 15% 10 27,0 
 Alto >15% 26 70,3 
Lipídios Baixo <15% 2 5,4 
 Adequado 15 a 30% 23 62,2 
 Alto >30% 12 32,4 
Calorias <1000Kcal 8 21,6 
 1000 a 1499,99 15 40,5 
 1500 a 2499,99 11 29,7 
 >2500,00  3 8,1 

 
Ao relacionar estado nutricional de acordo com o IMC e nível de dependência 

alcoólica de acordo com o AUDIT, pode-se averiguar que entre aqueles classificados 
com uso nocivo de álcool ou possível dependência, 60,0% encontraram-se com 
excesso de peso. Quanto à relação entre consumo de quilocalorias e IMC, o maior 
consumo calórico também foi entre os indivíduos com excesso de peso. Ambas as 
associações não apresentaram significância estatística (Tabela 5). 

Tabela 5. Descrição da associação entre estado nutricional, consumo alcoólico e consumo calórico 
de uma amostra de adultos que frequentam o CAPS-ad, Passo Fundo-RS, 2015 (n=37). 

Variável Categorias IMC P-valor 
Eutrófico Excesso de peso 
N % n % 

AUDIT Zona I e II 7 58,3 5 41,7 0,243 
 Zona III e IV 10 40,0 15 60,0  
Consumo calórico Até 1.499,99 Kcal 13 56,5 10 43,5 0,094 
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 1500 Kcal ou mais 4 28,6 10 71,4  

 

4. DISCUSSÃO 

Por tratar-se de um estudo transversal as associações devem ser 
interpretadas com cautela, uma vez que, o desfecho e a exposição foram 
investigados no mesmo momento e o tamanho amostral foi pequeno. Também há 
possibilidade de viés de memória e causalidade reversa. Quanto ao R24h, foi 
aplicado apenas uma vez, assim, não é possível determinar a dieta habitual. 
Entretanto, são raros os estudos com alcoolistas no Sul do país, desta forma, estas 
informações poderão ser úteis para políticas e programas de prevenção e controle 
deste agravo. 

Apesar dos adultos investigados estarem frequentando um centro 
especializado para o tratamento de uso abusivo de álcool, mais de 60% ainda foram 
classificados como em uso nocivo de álcool ou possível dependência, achado este 
importante tendo em vista que outros estudos de base populacional encontraram 
prevalências inferiores. 

Um estudo transversal realizado em Pelotas, RS, com amostra de 2117 
adultos, identificou prevalência de 14,3% de consumo abusivo de álcool (COSTA, et 
al, 2004). Guimarães (2010) em uma pesquisa transversal com 1646 adultos, 
realizada em municípios da região sudeste do estado São Paulo, identificou uma 
prevalência de uso nocivo de álcool ou possível dependência em 52,9% no sexo 
masculino e 26,8% no sexo feminino. Neste último estudo a dependência de álcool 
foi caracterizada pelo questionário CAGE, composto por quatro perguntas de fácil 
memorização, sendo, pouco intimidativa na detecção dos problemas relacionados 
ao uso de álcool, porém, de acordo com esta pesquisa, o questionário apresenta 
algumas limitações e seus resultados podem ser alterados de acordo com o contexto 
em que é aplicado (GUIMARÃES, et al, 2010). 

Quanto ao consumo alimentar estudo realizado em uma Comunidade 
Terapêutica no Município de Frederico Westphalen/RS (2015) mostrou que o 
consumo excessivo de álcool e drogas está intimamente relacionado à nutrição, pois 
quanto maior é a participação dessas substancias na dieta, menor é a qualidade 
nutricional da alimentação desses indivíduos. O estudo ainda revela que houve um 
aumento em 15,8% do peso dos pacientes após a internação para tratamento do 
alcoolismo e dependência química (SIRTULI, et al, 2015). No presente estudo 
também foi possível observar a baixa ingestão de calorias e o alto percentual de 
inadequação na distribuição dos macronutrientes na dieta. 

O comportamento alimentar durante o uso crônico do álcool é normalmente 
associado à exclusão de alimentos, com substituição do valor nutricional e 
energético pela ingestão exclusiva do etanol9. Já na fase de abstinência alcoólica, é 
possível observar um aumento do consumo de alimentos ricos em gorduras e 
açucares e, portanto, o ganho de peso durante a fase de recuperação alcoólica 
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(COWAN e DEVINE, 2008). É observado que na aplicação do recordatório alimentar 
os indivíduos não referiram o consumo de bebidas alcoólicas apesar de estarem, em 
sua maioria, classificados como uso abusivo de álcool e possível dependência. 

De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira (2006), com base 
em evidências científicas, as recomendações para a participação dos 
macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) no valor energético total são de 
55 a 75% de carboidratos, desse total, 45% a 65% devem ser provenientes de 
carboidratos complexos e fibras e menos de 10% de açucares simples. Quanto às 
proteínas, a recomendação é de somente 10% a 15% do valor energético total, 
somando-se proteína de origem vegetal e proteína de origem animal, ao que se refere 
aos lipídios, o valor recomendável é de 15% a 30% do valor energético total (BRASIL, 
2008). No presente estudo, uma inadequação na distribuição de macronutrientes foi 
encontrada, sendo deficiente a ingestão de carboidratos e exagerada a ingestão de 
proteínas. Quanto aos lipídios 62,2% dos investigados estavam com ingestão 
adequada. 

No que se refere ao estado nutricional, estudo realizado no CAPS-ad de Ouro 
Preto/MG com amostra de 65 alcoolistas, identificou que os pacientes abstinentes 
há mais tempo possuem maior grau de sobrepeso/obesidade, especialmente a 
obesidade abdominal, aferida através da CC, concordando assim com a literatura e 
também com o presente estudo que apontou que o ganho de peso e de medidas de 
adiposidade são fatores importantes de risco para doenças cardiovasculares entre 
os investigados em fase de abstinência alcoólica (TOFFOLO, et al, 2013). 

Há evidências também que o total de álcool ingerido tem relação indireta com 
IMC maior que 25 kg/m² e CC maior que 88cm para mulheres e 102cm para homens 

(TOLSTRUP, 2005). 
Frente ao exposto, percebe-se a necessidade de atenção multidisciplinar no 

atendimento destes indivíduos e locais apropriados de acolhimento. Em estudo 
qualitativo realizado em um Centro de Recuperação para Álcool e Drogas em 
Campina Grande/PB mostra como o álcool é visto tanto por indivíduos alcoolistas 
como por seus familiares. Os resultados evidenciam que o álcool é caracterizado 
como uma doença que necessita de ajuda para a o tratamento e recuperação. Todos 
os entrevistados atribuíram ao álcool perdas, sofrimentos e dependência, explicando 
assim a procura por centros de atenção psicossocial e dependência (SANTOS e 
VELÔSO, 2008). 

Além do atendimento clínico individualizado e em grupos, observa-se ainda a 
importância de um acompanhamento nutricional, com intuito de orientação uma 
alimentação equilibrada, visando promoção de hábitos saudáveis e garantia de 
qualidade de vida futura. 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo sugerem que indivíduos alcoolistas que 
frequentam este serviço de apoio psicossocial ainda se encontram em grau elevado 
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de consumo alcoólico, apesar de estarem em tratamento anti álcool. Em relação ao 
consumo alimentar, há uma inadequação quanto à distribuição de macronutrientes 
e evidencia-se um baixo consumo calórico para a idade, porém o estado nutricional 
revela que a maioria dos investigados encontra-se em sobrepeso/obesidade e 
circunferência da cintura elevada, proporcionando risco cardiovascular. Isso 
provavelmente se deve ao fato de que o etanol possui calorias e pode ser um 
adicional no valor energético total, porém, o seu consumo foi omitido durante 
questionário alimentar. 
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ABSTRACT: Alcohol consumption has been increasing with the passage of the years, 
and, as soon as the young Brazilians acquire this habit. However, in the same way, in 
the world-wide the index of mortality by causes associated with the abuse of alcohol 
also has increased in the last decade. The present study is a cross-sectional study 
with 37 evaluated individuals whose objective was to describe the association 
between nutritional status, the degree of alcoholism and caloric intake of alcoholics 
undergoing recovery treatment at CAPS-ad in Passo Fundo, Rio Grande do Sul-RS. To 
classify the degree of alcohol dependence was used the instrument Alcohol Use 
Disorder Identification Test (AUDIT) and for recording food consumption the food 
recall of 24h (R24h). The anthropometric profile was assessed by weight, height and 
waist circumference. The results showed that among those investigated, most used 
harmful/possible alcohol dependence (67.6%). Regarding BMI, 46.1% of men and 
72.7% of women were classified as overweight / obese. In relation to WC, 26.9% of 
men and 90.9% of women were at high risk for the development of cardiovascular 
diseases. It was concluded that the higher alcoholic individuals had lower caloric 
intake, but were associated with the nutritional status that suggests 
overweight/obesity, due to the fact that ethanol has calories and may be an 
additional in the total energy value. 
KEYWORDS: Alcoholism. Nutritional status. Food Intake 
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Triângulo Mineiro (UFTM); E-mail para contato: debora_dutra@hotmail.com Telefone 
para contato: (34) 3700-6922; Plataforma Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7156630724851007 

Derberson José do Nascimento Macêdo Professor da Faculdade Pernambucana de 
Saúde (FPS) e Faculdade São Miguel; Membro do corpo docente do Programa de 
Pós-graduação em Nutrição Clínica do Centro de Capacitação Educacional (CCE), do 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e do Centro 
Universitário do Vale do Ipojuca (DeVry /UNIFAVIP); Graduação em Nutrição pelo 
Centro Universitário do Vale do Ipojuca (DeVry /UNIFAVIP); Mestrado em Cuidados 
Paliativos pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). E-
mail: derbersonjose@gmail.com 

Diôgo Vale: Nutricionista do Instituto Federal do Rio Grande do Norte; Graduação em 
Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Mestrado em Nutrição 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Doutorando em Saúde Coletiva 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Edna Milene Ribeiro Maia da Cruz Graduada em Economia Doméstica pela 
Universidade Federal do Ceará; Graduanda em Nutrição pela Universidade Estadual 
do Ceará; 



 
 

 
327 

 

Elisangela dos Santos Graduanda em Nutrição pela Universidade Federal da Grande 
Dourados-UFGD; Graduação em Educação Física pelo Centro Universitário da Grande 
Dourados – UNIGRAN, ano 2009; Especialização em Educação Física Escolar pela 
Universidade Federal da Grande Dourados  -UFGD, ano 2012. Grupo de pesquisa: Em 
Farmacologia. E-mail para contato: elisangelaprocopiosan@gmail.com 

Estefânia Maria Soares Pereira Professor da Universidade Federal do triângulo 
Mineiro (UFTM); Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em 
Residência Multiprofissional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM); 
Membro do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal GTI-M) do Programa Saúde na 
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 
(UFAL); Membro do grupo de pesquisa GEPENUTRI. E-mail para contato: 
sylvana_luz@hotmail.com 

Taciana Fernanda dos Santos Fernandes Professora da Faculdade São Miguel e da 
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 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); E-mail para contato: 
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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 
Triângulo Mineiro (UFTM). Membro do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-
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 

Thaís da Silva Marques Camillo: Nutricionista formada pelo Centro Universitário 
Franciscano – UNIFRA; Atua como nutricionista em Unidades de Alimentação e 
Nutrição como responsável técnica.  

Ubirajara Lanza Júnior Professor Convidado Na Universidade Paulista, Campus De 
Araçatuba-Sp; Graduação Em Farmácia E Bioquímica Pela Universidade De Marília-
Sp; Mestrado Em Ciências Biológicas, Área De Concentração Em Farmacologia, Pela 
Universidade Estadual Paulista "Júlio De Mesquita Filho", São Paulo. Doutorado Em 
Ciências, Área De Concentração Em Farmacologia Pela Universidade De São Paulo-
São Paulo-Sp; Pós Doutorado Em Ciências Da Saúde Pela Universidade Federal Da 
Grande Dourados (Ufgd). Dourados-Ms; Grupo De Pesquisa: Avaliação 
Farmacológica, Toxicológica E Nutricional De Produtos Naturais-Universidade Federal 
Da Grande Dourados-Ms; E-Mail Para Contato: LANZAFARMACOLOGIA@GMAIL.COM 

Ully Ferreira Leite: Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). E-mail: ullyleite94@gmail.com 

Valéria Baccarin Ianiski Graduação em Nutrição pela Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI; Especialista em Saúde da Família 
pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
UNIJUI/FUMSSAR; Mestranda em Gerontologia Biomédica pelo Instituto de Geriatria 
e Gerontologia -IGG da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
PUCRS. E-mail para contato: valeriaianiski@yahoo.com.br 

Valéria Hartmann Docente de Graduação do curso de Nutrição da Universidade de 
Passo Fundo. Possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Pelotas. 
Especialização em Economia e Gestão Empresarial pela Universidade de Passo 
Fundo (UPF), Especialização em Tecnologia de Frutas e Hortaliças. Mestrado em 
Bioexperimentação pelo Programa de Pós-Graduação em Bioexperimentação da 
UPF. Atualmente é professor Adjunto I da UPF, atuando também como Coordenador 
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do Curso de Nutrição, e faz parte do quadro de Professor Pesquisador e 
Extensionista.  

Vanessa Regina Kunz 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: 
va-nessinha@hotmail.com.br 
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