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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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TENDÊNCIA DO EXCESSO DE PESO E OBESIDADE NO BRASIL DE 2006 A 2016 

Suellen Cristina Enes Valentim da Silva 
Instituto Federal do Acre 
Rio Branco - Acre 
Alanderson Alves Ramalho 
Universidade Federal do Acre 
Rio Branco - Acre 

RESUMO: O excesso de peso e a obesidade estão elencados como problemas de 
saúde coletiva. Tendo em vista que os estudos de abrangência nacional, com 
amostra representativa da população brasileira que versam sobre o estado 
nutricional, realizados através da coleta de dados antropométricas em entrevistas 
domiciliares, não podem ser conduzidos em intervalos curtos de tempo, a opção dos 
inquéritos telefônicos desenvolvidos nas capitais brasileiras propiciou saber a 
evolução do excesso de peso e da obesidade, identificando os grupos populacionais 
em que a tendência de aumento é mais pronunciada. Este estudo objetiva descrever 
as tendências nas prevalências do excesso de peso e da obesidade, no período de 
2006 e 2016, obtidas por meio de entrevistas telefônicas em 27 capitais brasileiras. 
Metodologia: Utilizou-se dados do VIGITEL para calcular a prevalência de excesso de 
peso e obesidade para homens e mulheres nas 27 capitais brasileiras. Resultados: 
O excesso de peso e obesidade vem aumentando no Brasil. Em 2006 a média das 
prevalências de excesso de peso das capitais brasileiras foi 41,36%, e em 2016 foi 
53,57%. Quanto à obesidade, em 2006 a prevalência média das capitais brasileiras 
foi 11,62%, e em 2016 foi 18,90%. Conclusão: O aumento significativo das 
prevalências de excesso de peso e obesidade nas capitais brasileiras na última 
década confirma a urgência nacional de medidas efetivas de prevenção e controle. 
PALAVRAS-CHAVE: Sobrepeso; obesidade; prevalência 

1. INTRODUÇÃO 

O excesso de peso e a obesidade estão elencados como problemas de saúde 
coletiva atuais. Ambos podem ser caracterizados pelo acúmulo anormal ou excessivo 
de gordura (OMS, 2016). O Índice de Massa Corporal (IMC) relaciona peso e altura 
e, através dele, embora de forma superficial, é possível diferenciar o limite entre 
esses estados nutricionais (excesso de peso ≥ 25kg/m² e obesidade ≥ 30kg/m²). 

Estimativas recentes realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 
2016) apresentam um quadro mais do que duplicado de obesidade mundial desde 
1980. Em 2014, por exemplo, mais de 1,9 bilhões de adultos (39%), com idade 
superior a 18 anos, tinham excesso de peso e, destes, mais de 600 milhões (13%) 
eram obesos. 

Por muito tempo o excesso de peso e obesidade foi considerado um problema 
de países com alta renda. Atualmente, entretanto, é cada vez mais recorrente esse 
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aumento nos países de baixa e média renda, principalmente nas áreas urbanas. A 
maioria da população mundial vive em países onde o excesso de peso e a obesidade 
mata mais pessoas do que o baixo peso (OMS, 2016). 

Entendendo as complicações que tanto o excesso de peso quanto a 
obesidade podem causar na população, se não prevenidas e tratadas de forma 
adequada, e de modo a monitorar as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) 
para que as mesmas não alterem os custos (já elevados) do sistema público de 
saúde, em 2006 foi criado pelo Ministério da Saúde o sistema de vigilância dos 
fatores de risco e proteção para as doenças crônicas por inquérito telefônico 
(denominado VIGITEL), o qual é realizado anualmente com a população de faixa 
etária superior a 18 anos (BRASIL, 2007; Pinheiro et al, 2016). 

Tendo em vista que os estudos sobre a situação nutricional de alcance 
nacional, que possuam amostra representativa, realizados a partir da coleta de 
medidas antropométricas em entrevistas domiciliares, são inviáveis de serem 
realizados em um curto período de tempo, os dados obtidos através dos inquéritos 
telefônicos desenvolvidos nas capitais brasileiras nos proporciona o conhecimento 
quanto à evolução do excesso de peso e da obesidade, sendo possível identificar os 
grupos populacionais em que a tendência de aumento é mais acentuada. Somente 
através da investigação e monitoramento adequado é possível planejar e executar 
ações que identifiquem os principais fatores de riscos para o aparecimento do 
excesso de peso e obesidade, logo, reduzindo suas ocorrências. Sendo assim, o 
objetivo deste estudo foi analisar a tendência nas prevalências do excesso de peso 
e da obesidade, no período de 2006 e 2016, colhidas através de entrevistas 
telefônicas com a população das 27 capitais brasileiras, com faixa etária a partir dos 
18 anos. 

2. METODOLOGIA 

Utilizando dados extraídos do VIGITEL foi calculada a prevalência de excesso 
de peso e obesidade para homens e mulheres das 27 capitais brasileiras no período 
de 2006 a 2016. 

A análise da tendência foi realizada com as estimativas da variação 
percentual anual (Anual Percentage Change - APC) e a variação percentual anual 
média (Average Anual Percentage Change – AAPC) das prevalências de excesso de 
peso e obesidade no período 2006 a 2016 por meio de regressão Poisson, 
utilizando-se o programa estatístico Joinpoint (http:// 
surveillance.cancer.gov/joinpoint/). A técnica de joinpoint utiliza as proporções para 
identificar pontos de inflexão (joinpoints), ao longo do período, capazes de descrever 
uma mudança significativa na tendência por meio da variação percentual anual 
(Annual Percent Change - APC). 

A Variação Percentual Anual (APC) permite determinar a magnitude da 
mudança das frequências em um determinado período de tempo. Assume que a 
mudança ocorre com percentual constante no tempo, semelhante de ano a ano. 
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Como os fenômenos biológicos nem sempre se comportam de maneira uniforme, a 
análise de segmentos pode representar melhor o fenômeno observado. 

No conceito da APC do segmento (APCs), os pontos de infleção, (joinpoint) 
correspondem a k-1 segmentos. A medida resumo dos diversos APCs é a AAPC 
(Average Annual Percentual Change) que corresponde a mudança percentual anual 
média. Nas situações onde apenas um APC compreende todo o período estudado, a 
AAPC corresponde a APC. 

Os testes de significância para escolha do melhor modelo basearam-se no 
método de permutação de Monte Carlo, levando-se em consideração valor de 
p<0,05. 

Para minimizar o efeito de possíveis autocorrelações utilizou-se a opção "fit 
an autocorrelated errors model based on the data" disponível no software. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em nível mundial a prevalência de sobrepeso e obesidade combinados 
cresceram 27,5% para adultos entre 1980 e 2013 (Fleming et al., 2013). 

A Organização Mundial de Saúde (2016) projeta que, em 2025, cerca de 2,3 
bilhões de adultos estejam em quadro de sobrepeso e que mais de 700 milhões 
estejam obesos. 

No Brasil a situação não é diferente, o excesso de peso e obesidade vem 
aumentando gradativamente. Em 2006 a média das prevalências de excesso de 
peso das capitais brasileiras foi 41,36%, e em 2016 foi 53,57%. A variação 
percentual anual de 2006 para 2012 foi 3,46% e de 2012 a 2016 de 1,75%. 

Estratificando por sexo, este aumento, no Brasil, foi mais significativo em 
mulheres (Figura 1), corroborando com os estudos internacionais que apontam 
maior frequência de excesso de peso mundial em mulheres, principalmente nos 
países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. (Fleming et al. 2014; Flegal et al 
2016; Global Burden of Disease, 2013). 

Mundialmente, a proporção de homens com sobrepeso aumentou de 28,8% 
no ano de 1980 para 36,9% em 2013, e nas mulheres aumentou de 29,8% para 
38% (Global Burden of Disease, 2013). 

No Brasil, a variável escolaridade e o estado civil foram fatores associados ao 
excesso de peso. A escolaridade nos homem se apresenta como fator protetor para 
o excesso de peso, enquanto nas mulheres é o oposto. No que diz respeito ao estado 
civil tanto homem como mulheres apresentaram maior chance de excesso de peso 
(Gigante; Moura; Sardinha, 2009). 

Comportamentos alimentares também podem ser fatores associados ao 
excesso de peso. Rodrigues (2012), Bezerra (2009) e Anderson (2011), por exemplo, 
associaram o ato de se alimentar fora do domicílio com o aumento significativo no 
Índice de Massa Corporal (IMC). Silva (2016) identificou que ser do sexo masculino 
e ter uma alta ingestão de refrigerantes era comum nesse tipo de refeição. 

Segundo Malik (2012) o padrão alimentar ocidental composto por grande 
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quantidade de carboidratos refinados, bebidas açúcaradas e gorduras pouco 
saudáveis está entre as principais causas da obesidade e doenças 
cardiometabólicas no Mundo. Corroborando com essa assertiva a pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) no Brasil observou que a Região Nordeste 
teve a maior ingestão de carboidrato entre as regiões, variando seu consumo entre 
1.448 kcal a 2.174 kcal, e nesta região foi observado aumento expressivo da 
obesidade. 

 
Figura 1 – Tendência da prevalência de excesso de peso nas capitais brasileiras de 2006 a 2016. 

Malik (2012) sugere, ainda, que a prevalência de obesidade a nível mundial 
pode ser relacionada com os estágios iniciais de crescimento econômico e 
desenvolvimento do país, uma vez que a população desses países que estão 
passando por rápido desenvolvimento é submetida às transições de estilo de vida, 
tendo pouco acesso a serviços de saúde e educação. À medida que aumenta a renda 
média, hábitos associados com obesidade, como comprar alimentos calóricos e 
altamente processados, e consumir produtos de fast food são incorporados ao 
cotidiano (Malik, 2012). Em nosso país, no entanto, foi observada maior ocorrência 
de obesidade entre os mais pobres (Gigante et al., 2009). 

Quanto à obesidade, em 2006 a prevalência média nas capitais brasileiras 
de 11,62%, e em 2016 foi para 18,90%. A variação percentual anual de 2006 para 
2012 foi 6,70% e de 2012 a 2016 de 2,81%. Estratificando por sexo, o aumento foi 
mais significativo em homens (Figura 2). 

Ao analisar a associação da obesidade com variáveis sociodemográficas, 
Gigante; Moura; Sardinha (2009), observaram, no sexo feminino, associação direta 
com menor escolaridade, cor da pele não branca e união estável como situação 
conjugal. Para o sexo masculino só foi observada associação direta significativa com 
a situação conjugal. 
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Figura 2 – Tendência da prevalência de obesidade nas capitais brasileiras de 2006 a 2016. 

Flegal et al. (2016) demonstra que no período de 2013-2014 a prevalência 
de obesidade variava quanto à raça, para ambos os sexos. Nesse estudo, o 
tabagismo, para os homens, apresentava menor prevalência entre os fumantes 
atuais do que os que nunca haviam fumado. As mulheres com alto nível de 
escolaridade eram significativamente menos propensas a serem obesas e, em 
relação ao tabagismo, não apresentaram diferenças significativas. 

O sedentarismo também pode ser uma variável atrelada à obesidade, 
segundo a OMS (2017) geralmente esse quadro é um resultado do desequilíbrio 
entre as calorias ingeridas com as calorias gastas, em uma realidade onde o 
aumento do consumo de alimentos ricos em calorias não é proporcional à prática de 
atividade física. Nascimento (2017) identificou em uma amostra de 142 mulheres 
uma média de IMC 36,29kg/m², associando o resultado à inatividade física no 
domicílio, trabalho, por deslocamento e até mesmo lazer. 

Como medida profilática ao combate do excesso de peso e obesidade a 
intervenção direta no estilo de vida dos indivíduos (no âmbito da alimentação e 
prática de atividade física), rotulagem nutricional e criação de diretrizes apresentam-
se como estratégias capazes de intervir no aumento desses quadros nutricionais 
(Malik, 2012). 

A alimentação se apresenta como a primeira etapa a ser modificada para o 
sucesso na redução de peso. Todavia, para que a intervenção seja efetiva é 
necessária uma reeducação alimentar que atenda às necessidades do indivíduo, 
respeitando suas preferências e fornecendo a energia diária adequada ao seu corpo 
(Abeso, 2016). 

Diretamente atrelada à alimentação está a prática de atividade física. 
Fisiologicamente, ao ingerirmos mais do que gastamos, o corpo reservará todo o 
excedente, levando ao aumento do peso. Haskell (2007) apresenta a recomendação 
da prática de exercícios cardiovasculares de intensidade moderada que deve ser de 
30 minutos por dia, com frequência de cinco dias por semana, visando a 
manutenção da saúde e redução dos riscos de doenças crônicas à maioria da 
população adulta. 

A rotulagem nutricional tem o intuito de proporcionar aos consumidores 
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escolhas dietéticas de forma orientada e saudável, com sinalização clara e simples, 
identificando quais os melhores alimentos que podem beneficiar a saúde e excluindo 
os ricos em gorduras trans, açúcares e sódio (Malik, 2012). 

Quanto à orientação sobre o consumo consciente e estilo de vida saudável 
adotam-se diretrizes nacionais e/ou internacionais. A Associação Brasileira para 
estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, por exemplo, conta com 
profissionais das mais diversas áreas da saúde que visam difundir conhecimentos 
sobre a obesidade e fornecer fontes confiáveis de informação sobre como mediá-la 
(Abeso, 2016). 

4. CONCLUSÃO 

O aumento significativo das prevalências de excesso de peso e obesidade nas 
capitais brasileiras na última década confirma a urgência nacional de medidas 
efetivas de prevenção e controle. 
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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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