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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 EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS 
CANTOS – RS 

Susane Angélica Bloss 
Universidade de Passo Fundo, Instituto de Ciências Biológicas 
Passo Fundo, RS 
Nair Luft 
Universidade de Passo Fundo, Instituto de Ciências Biológicas 
Passo Fundo, RS 
Daiana Argenta Kümpel 
Universidade de Passo Fundo, Instituto de Ciências Biológicas 
Passo Fundo, RS 
Valéria Hartmann 
Universidade de Passo Fundo, Instituto de Ciências Biológicas 
Passo Fundo RS 

RESUMO: Os processos de industrialização e urbanização promoveram aumento do 
consumo de alimentos calóricos e progressiva redução da atividade física, gerando 
aumento de casos de sobrepeso e obesidade. O consumo alimentar influencia o 
estado de saúde e do perfil nutricional do indivíduo com o passar da idade. Conhecer 
o estado nutricional é importante para entender se há equilíbrio entre a necessidade 
e a ingestão de nutrientes visando prevenir o risco de patologias associadas. O 
objetivo principal deste estudo foi conhecer o perfil nutricional de educadores do 
município de Lagoa dos Três Cantos, RS. Foram avaliadas 23 educadoras de três 
escolas através da aplicação de um Questionário de Frequência Alimentar 
Simplificado e dados socioeconômicos. Também foram coletadas medidas da 
circunferência da cintura e de peso e estatura para avaliar o Índice de Massa 
Corporal (IMC). De acordo com o IMC, 47,82% (n=11) das entrevistadas 
apresentaram eutrofia e 52,15% (n=12) possuem algum grau de sobrepeso ou 
obesidade. A média de circunferência da cintura foi de 82,74cm. Quanto à 
alimentação, 73,91% (n=17) das participantes apresentaram consumo mínimo de 
gorduras e 65,21% (n=15) baixo consumo de fibras. O excesso de peso e a 
obesidade observados neste estudo apontam para a necessidade de realizar 
estratégias de educação nutricional para melhorar a qualidade da alimentação e 
prevenir doenças. 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação nutricional, estado nutricional, antropometria. 

1. INTRODUÇÃO 

Os hábitos alimentares são formados na infância e tendem a manter-se 
durante a vida. Possuem influência de diversos fatores, como a disponibilidade dos 
alimentos, os recursos econômicos e a capacidade de escolhas. Para adequada 
promoção da saúde, a alimentação balanceada e equilibrada nutricionalmente é de 
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fundamental importância, visando promover o desenvolvimento do ser humano com 
qualidade de vida (ZANCUL, 2008; SOARES, 2014). 

A educação alimentar é decisiva para a promoção da saúde e seus benefícios 
podem ser aumentados quando realizada ainda na infância. O ambiente escolar é 
um local adequado para que ocorram ações que visem promover a alimentação 
saudável. Tendo em vista os resultados dessas ações, os educadores envolvidos 
devem estar conscientes da sua função de referência para as crianças, levando em 
consideração que suas atitudes e práticas podem influenciar os hábitos dos 
estudantes (SANTOS, CASSIMIRO, 2013). 

Um estudo realizado entre 2012 e 2013 com o objetivo monitorar a 
frequência e distribuição dos principais determinantes das doenças crônicas não-
transmissíveis através do Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico – entrevistou 28.059 pessoas e 
demonstrou que a frequência de excesso de peso foi de 51%, sendo maior entre 
homens do que entre as mulheres. A frequência de adultos obesos foi de 17,4% e a 
frequência de consumo regular de frutas e hortaliças foi de 34% (BRASIL, 2013). 

O Índice de Massa Corporal é amplamente utilizado para avaliar o estado 
nutricional de adultos, pois, embora não estime diretamente a proporção de gordura 
corporal, o IMC está associado ao risco de mortalidade. A circunferência da cintura 
é a medida antropométrica que melhor expressa o tecido adiposo visceral. Estima-
se que 20 a 30% dos casos de hipertensão arterial possuem relação com o excesso 
de peso e a obesidade abdominal (GUGELMIN, SANTOS, 2006; BARBOSA et al, 2009; 
BRASIL, 2004; PITANGA, LESSA, 2007). 

Há estudos que relacionam a saúde dos educadores com as condições de 
vida e de trabalho. Grande parcela dos professores possui precário estilo de vida, 
acompanhado de poucas horas de sono, pouca prática de exercícios físicos e 
problemas de saúde (SANTOS, CASSIMIRO, 2011). 

Sendo assim, conhecer o estado nutricional do indivíduo por meio da 
avaliação antropométrica e dietética é importante para entender se há equilíbrio 
entre a necessidade e a ingestão de nutrientes, prevenindo possíveis co-morbidades 
associadas, como desnutrição e obesidade (PITANGA, LESSA, 2007; LOPES, CAIFFA, 
2009). Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil nutricional de educadores 
do município de Lagoa dos Três Cantos, RS. 

2. MÉTODO 

Realizou-se um estudo quantitativo de delineamento transversal com 
educadores do município de Lagoa dos Três Cantos, RS. O mesmo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, com parecer número 
1.083.738. 

A amostra foi composta 23 professoras das três escolas existentes: Escola 
Municipal de Educação Infantil Rainha, Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Dona Leopoldina e Escola Estadual de Ensino Médio Joaquim José da Silva Xavier, 
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correspondendo a todas as professoras do município. Todas aceitaram participar do 
estudo, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram avaliados dados antropométricos e dados referentes aos hábitos 
alimentares e socioeconômicos. Os procedimentos para a coleta de medidas 
antropométricas e aplicação de questionário foram realizados através de entrevistas 
individuais em uma sala de aula de cada instituição. 

A aferição do peso e estatura para avaliação do IMC foi realizada com o uso 
de estadiômetro e balança digital marca Wiso®. Para aferição do peso cada 
participante permaneceu imóvel, usando roupas leves, sem calçados e adornos no 
cabelo, com a cabeça ereta. Para aferição da estatura os calcanhares, nádegas e 
ombros foram encostados no centro do aparelho (BRASIL, 2007). 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado a partir da razão da massa 
corporal (kg) pelo quadrado da estatura (m²). O estado nutricional foi avaliado a partir 
da classificação da World Health Organization (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
1998). 

Para avaliação da circunferência da cintura as educadoras ficaram em pé, 
com o abdômen relaxado e braços estendidos ao longo do corpo. A roupa foi 
afastada, evitando alterações das medidas (BRASIL, 2004). Foram classificadas 
segundo a Organização Mundial da Saúde, 1997. 

A avaliação dos dados socioeconômicos foi realizada através da Associação 
Brasileira de Empresas e Pesquisa (ABEP), 2008, e o consumo de alimentos foi 
avaliado por meio da aplicação do Questionário de Frequência Alimentar Simplificado 
(QFAS) de Block et al. (1994) adaptado por Rodrigues (2005) (RODRIGUES, 
RODRIGUES, 2005). Este QFAS analisa o consumo de fibras e gorduras e foi 
desenvolvido com base nos dados de consumo alimentar de adultos que 
participaram do NHANES II (National Health and Nutrition Examination Survey II). O 
método analisa a frequência de ingestão de 24 alimentos ou grupos de alimentos. 
Para análise da frequência de consumo de gorduras e fibras foram utilizados escores 
relativos à frequência de ingestão (Tabela 1). 

Os dados obtidos foram tabulados e analisados através do Microsoft Excel for 
Windows. 

Tabela 1 – Pontos e escores para avaliação do consumo de gorduras e fibra alimentar do QFAS  

Frequência de consumo Pontuação 
Gorduras  
Menos que uma vez / mês 0 
2 a 3 vezes / mês 1 
1 a 2 vezes / semana 2 
3 a 4 vezes / semana 3 
5 ou mais vezes / semana 4 
Fibras alimentares  
Menos que uma vez / semana 0 
Cerca de 1 vez / semana 1 
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2 a 3 vezes / semana 2 
4 a 6 vezes / semana 3 
Todo dia 4 
  
Escores Classificação 
Gorduras  
> 27 Consumo muito alto (CMA) 
25 – 27 Consumo alto (CA) 
22 – 24 Consumo relativamente alto (CRA) 
18 – 21 Baixo consumo (BC) 
≤ 17 Consumo Mínimo (CM) 
Fibras alimentares  
≥ 30 Consumo adequado (CAQ) 
20 - 29 Consumo regular (CR) 
≤ 19 Baixo consumo (BC) 

 Fonte: RODRIGUES, RODRIGUES, 2005. 

3. RESULTADOS 

Participaram do estudo 23 educadores do gênero feminino. Em relação ao 
estado civil, constatou-se que a maioria das participantes são casadas, com média 
de idade de 40,43±10,52 anos. A classe sócio econômica predominante foi B1 e B2 
conforme apresentado na Tabela 2. 

Quanto ao estado nutricional, 52,15% (n=12) das educadoras encontram-se 
com sobrepeso ou obesidade. Em relação à circunferência da cintura, foi encontrada 
a média de 82,74cm±12,73, sendo que 12 apresentam medida abaixo de 80cm, 5 
possuem circunferência entre 80cm e 88cm e 6 acima de 88cm. 

Tabela 2 – Características sócio demográficas e estado nutricional das educadoras Lagoa dos Três 
Cantos – RS (n=23) 

Variáveis N % 
Estado Civil 
Solteira 
Casada 
União Estável 
Separada 
Viúva 

 
5 

14 
1 
1 
2 

 
21,74 
60,87 
4,35 
4,35 
8,7 

Classe Social ABEP 
B1 
B2 
A2 

 
12 
9 
2 

 
52,17 
39,13 
8,69 
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Estado Nutricional 
Eutrofia 
Sobrepeso 
Obesidade Grau I 
Obesidade Grau II 

 
11 
6 
5 
1 

 
47,82 
26,08 
21,73 
4,34 

 
De acordo com as Figuras 1 e 2, em relação ao consumo alimentar, o escore 

de gordura demonstrou maior número de professoras com “consumo mínimo” 
(n=17). Porém, referente ao escore do consumo de fibras observou-se que a maioria 
(n=15) relatou “baixo consumo”, sendo que, nenhuma participante apresentou 
consumo adequado. 

 
Figura 1 - Consumo de gordura das Educadoras. Lagoa dos Três Cantos, 

RS, 2015. 

 
Figura 2 - Consumo de fibras das Educadoras. Lagoa dos Três Cantos, 

RS, 2015. 

Em relação às fontes de gorduras, estabelecidas pelo Questionário de 
Frequência Alimentar Simplificado, as consumidas com maior frequência (5 ou mais 
vezes/semana) são tortas e massas (30,43%), seguidas de queijos e requeijão 
(26,09%) e margarina (17,39%). Quanto às fibras, as fontes mais consumidas 
diariamente são verduras (60,87%), seguidas de pães (52%) e frutas (43,48%). 
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4. DISCUSSÃO 

Os resultados revelaram prevalência de sobrepeso e obesidade, indicando 
fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e 
síndrome metabólica (TEICHMANN et al, 2006). Segundo Correia et al., mulheres 
com algum grau de obesidade apresentam duas a três vezes mais chances em 
desenvolver hipertensão arterial e diabetes mellitus quando comparadas com 
mulheres eutróficas. Santos et al. realizaram um estudo com 31 educadoras de uma 
creche do município de São Paulo. Dessas, 51,6% apresentaram algum grau de 
sobrepeso ou obesidade. Outro estudo de base populacional realizado em São 
Leopoldo, RS, envolvendo 981 mulheres constatou que mais de um terço 
apresentavam sobrepeso e 20% algum grau de obesidade (TEICHMANN et al, 2006). 

No presente estudo a média da circunferência da cintura foi de 88,74 cm, 
acima do adequado, que é de 80cm. Carneiro et al. descreveram que o aumento da 
adiposidade corporal, principalmente a abdominal, possui relação elevada com o 
desenvolvimento de dislipidemias, intolerância a glicose e hipertensão. Segundo as 
Diretrizes Brasileiras de Obesidade (ABESO), 2009 - 2010, a associação da 
circunferência abdominal com o IMC pode apresentar uma combinação para 
avaliação de risco para desenvolvimento de diabetes e doenças cardiovasculares. 
Ao verificar a relação entre a circunferência da cintura e o IMC de mulheres em idade 
fértil estudadas na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 
2006, 45,8% apresentaram excesso de peso e 55,5% possuíam circunferência da 
cintura acima do adequado. Constatou-se que 23,5% das mulheres em excesso de 
peso apresentavam circunferência da cintura de risco. 

As educadoras avaliadas no presente estudo apresentaram um consumo de 
fibras baixo. A alimentação adequada através do consumo de frutas, verduras, 
legumes e fibras é fundamental para manter o peso corporal adequado. Estudos 
demonstram que a ingestão de 5 porções desses alimentos diariamente possui 
efeito protetor contra o desenvolvimento de síndrome metabólica, auxilia no controle 
dos níveis de triglicerídeos, glicose e colesterol (CASTANHO, et al., 2013). Em um 
estudo com 70 indivíduos diagnosticados com síndrome metabólica, o HDL-
colesterol apresentou níveis mais baixos nos participantes que consumiam maior 
quantidade de fibras (VIEIRA, et al., 2015). 

O resultado encontrado em relação ao consumo de gorduras foi positivo, pois 
a maioria apresentou consumo mínimo. Porém, vale salientar que há um viés de 
informação. Analisando o instrumento utilizado percebe-se que são utilizadas 
apenas gorduras de má qualidade. Estudo realizado por Queiroz et al., utilizando o 
mesmo método, avaliou o consumo de fibras e gorduras de 409 alunos recém-
formados em Nutrição. Observou-se que 64% dos entrevistados apresentaram 
consumo mínimo de gorduras e 66% consumo regular de fibras. Os autores 
assinalaram que as fontes de gorduras utilizadas no questionário não correspondem 
aos hábitos alimentares da população. Outro estudo encontrado ressalta o oposto. 
Santos et al., ao analisar o hábito alimentar de educadores, percebeu que há alto 
consumo de lanches e frituras, bem como baixo consumo de frutas, legumes, 
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verduras e alimentos integrais. Assim como Bielemann et al., observaram que o baixo 
consumo de fibras alimentares está associado ao aumento na ingestão de alimentos 
ultra processados. Há associação positiva entre o consumo desses alimentos e o 
aumento da ingestão de gorduras e colesterol. 

Considerando que este estudo foi composto pelo gênero feminino, pesquisas 
apontam que a maioria das mulheres apresenta distúrbios nutricionais. Segundo 
Meller et al. (2014), a partir dos 30 anos cerca de 20% das mulheres possuem algum 
grau de sobrepeso e obesidade. Devido a isso, diminuir esses indicadores é 
fundamental para melhorar a saúde física e mental. 

5. CONCLUSÃO 

O perfil nutricional da população estudada está inadequado tanto na 
avaliação antropométrica quanto alimentar. Sendo assim, ressalta-se a importância 
da realização de estratégias de educação nutricional para melhorar a qualidade da 
alimentação da participantes e prevenir doenças. 
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ABSTRACT: The industrialization and urbanization process promoted an increase of 
consumption of high-calorie foods and progressive reduction in physical activity, 
generating an increase of cases of overweight and obesity. The food consumption 
influences the health status and determines how it will be the nutritional profile of 
the individual over age. The nutritional status is important to understand whether 
there is balance between the need and the nutrient intake, aiming to prevent the risk 
of associated diseases. The main objetive of this study was to understand the 
nutritional profile of the educators of Lagoa dos Três Cantos – RS County. Were 
evaluated 23 educators were evaluated of three schools by applying a Simplified 
Food Frequency Questionnaire and Socio-economic data. Also waist circumference 
and weight measurements and height were taken, to evaluate the Body Mass Index 
(BMI). RESULTS: According to the BMI, 47,82% (n=11) of the interviewees presented 
eutrophy and 52,15% (n=12) have some degree of overweight or obesity. The 
average waist circumference was of 82,74 cm. As regards to food, 73,91% (n=17) 
participants showed minimum fat consumption and 65,21% (n=15) showed low fiber 
consumption. The high overweight rates and obesity observed in this study point to 
the need to conduct nutritional education strategies to improve the quality of the food 
and to prevent diseases. 
KEYWORDS: nutritional evaluation, nutritional status, anthrometry. 
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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 
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