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ABSTRACT
Objective: To describe the food dyes present in ultra-processed   foods consumed by 273 students of the Nutrition 
Course at a public university of Rio de Janeiro. Methods: It was characterized the socio-demographic and 
health profile using semi-structured questionnaire. Consumption of ultra processed food   was conducted by 
the Food Frequency Questionnaire (gelatine, stuffed cookies, candies and bubble gum, soda, powdered drink 
mix, industrialized juice, bouillon cube and instant noodles), and the food dyes were identified in the products’ 
label. Results: The consumption of products containing food dyes such as gelatines, candies and bubble gum, 
soda, and bouillon cube was above 80%. The candy and bubble gum, and bouillon cube consumption were 
almost daily, being 56.9% and 54.1% respectively. Conclusion: 14 food dyes food were identified on the labels 
of ultra-processed food. The artificial dyes caramel III and IV, bourdeaux S, sunset yellow and tartrazine, and 
the natural colorants annatto and carmine were highlighted. 

Descriptors: Food dyes; food habits; risk.

1 Nutricionista formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

2 Nutricionista, Professora Associada do Departamento de Nutrição em Saúde Pública da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO).
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RESUMO 

Objetivo: Descrever os corantes alimentares presentes nos alimentos 
ultraprocessados consumidos por 273 graduandos de uma universidade 
pública do Rio de Janeiro. Métodos: Foi caracterizado o perfil 
sociodemográfico e de saúde a partir de questionário semiestruturado. 
Consumo de alimentos ultraprocessados foi obtido através do 
Questionário de Frequência Alimentar (gelatinas, biscoitos recheados, 
balas e chicletes, refrigerantes, preparados sólidos para refresco, sucos 
industrializados, temperos prontos e macarrão instantâneo) e os corantes 
foram identificados nos rótulos dos produtos. Resultados: O consumo 
de produtos contendo corantes como gelatinas, balas e chicletes, 
refrigerantes e sucos industrializados foi acima de 80%. Balas e chicletes 
e temperos prontos tiveram consumo quase diário, sendo 56,9% e 54,1% 
respectivamente. Conclusão: Identificaram-se quatorze corantes nos 
rótulos dos produtos industrializados ultraprocessados.  Destacaram-se 
os corantes artificiais caramelos III e IV, bordeuax S, amarelo crepúsculo e 
tartrazina, e naturais urucum e carmim.
Descritores: Corantes de alimentos; hábitos alimentares; risco.

RESUMEN

Objetivo: Describir los colorantes alimenticios presentes en los alimentos 
ultra-procesados consumidos por 273 estudiantes de una universidad 
pública de Río de Janeiro. Métodos: Fue caracterizado el perfil 
sociodemográfico y de salud, a partir de cuestionario semiestructurado. 
Consumo de alimentos ultra-procesados, fue obtenido a través del 
Cuestionario de Frecuencia Alimentar (gelatinas, galletas rellenas, 
caramelos y chicles, refrescos, preparados sólidos para refresco, jugos 
industrializados, condimentos preparados y pastas instantáneas) y 
los colorantes fueron identificados en las etiquetas de los productos. 
Resultados: El consumo de productos conteniendo colorantes como 
gelatinas, caramelos y chicles, refrescos y jugos industrializados fue 
superior al 80%. Caramelos, chicles y condimentos preparados tuvieron 
consumo casi diario, 56,9% y 54,1% respectivamente. Conclusión: 

Se identificaron catorce colorantes en las etiquetas de los productos 
industrializados ultra-procesados. Los colorantes artificiales caramelos III 
y IV, bordeuax S, amarillo crepúsculo y tartracina, y naturales urucum y 
carmim se destacaron. 
Descriptores: Colorantes de alimentos, hábitos alimenticios, riesgo.

INTRODUÇÃO 
O padrão alimentar da população brasileira vem sofrendo 

mudanças nos últimos anos,no qual o aumento do consumo 
de produtos industrializados que, associados à inatividade 
física, aumenta o risco de doenças crônicas não transmissí-
veis. A liberdade de escolha dos alimentos na adolescência, 
na qual geralmente são consumidos biscoitos, refrigerantes, 
fast foods, produtos industrializados prontos para o consumo 
e baixa ingestão de frutas, legumes e hortaliças, contribuem 
para hábitos alimentares não saudáveis que geralmente per-
sistem até a idade adulta.1

Para muitos, iniciar o ensino superior significa que, pela 
primeira vez, o jovem tenha que se responsabilizar pela 
moradia, alimentação e finanças, em conjunto com a vida 
social universitária, levando o mesmo a preferir alimentos 

de fácil acesso e rápido preparo, omissões de refeições, além 
do sedentarismo, fumo e consumo de bebidas alcoólicas.2-3

Produtos como balas, chocolates e biscoitos são consu-
midos devido ao pouco tempo destinado às refeições. Além 
disso, em momentos de estresse, alguns alunos utilizam a 
alimentação como uma forma de escapar da ansiedade.4 Já 
macarrão instantâneo e congelados são comuns nesta fase 
devido a inabilidade para o preparo das refeições. Desta 
forma, os alimentos comumente consumidos por universi-
tários são, em sua maioria, produtos industrializados ultra-
processados prontos para consumo.5 Na fabricação destes 
produtos, são utilizados diversos aditivos alimentares que 
tem o intuito de aumentar o tempo de prateleira e a melhor 
aceitação dos mesmos por parte do consumidor, seja através 
da cor ou do paladar.

Aditivo alimentar tem como objetivo modificar as carac-
terísticas físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a 
fabricação, processamento, preparação, tratamento, embala-
gem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou mani-
pulação de um alimento. O emprego de aditivos pode ser 
justificado quando se possui vantagens do ponto de vista tec-
nológico, higiênico sanitário ou se tal vantagem não puder 
ser atingida durante a fabricação desde que não exceda o 
limite da Ingestão Diária Aceitável (IDA).6 

Este limite é estabelecido pelo Comitê de Especialistas 
em Aditivos Alimentares da Organização das Nações Unidas 
da Alimentação e Agricultura (FAO)/Organização Mundial 
da Saúde (OMS) [The Joint FAO/WHO Expert Committee 
on Food Additives – JEFCA]. A IDA é estimada através de 
estudos toxicológicos, nos quais fica estabelecido o limite 
máximo de aditivo alimentar que o indivíduo pode ingerir 
diariamente sem que o mesmo traga risco à saúde. É expresso 
em miligramas por quilo de peso corpóreo (mg/kg/pc).7

Sabe-se que a cor é capaz de influenciar a decisão pela 
escolha do alimento ou a rejeição do mesmo. Corante pode 
ser definido como “substância que confere, intensifica ou 
restaura a cor de um alimento”.6:4

Estudos têm mostrado que os corantes podem causar 
efeitos adversos à saúde, como hipersensibilidade alimentar, 
alguns tipos de câncer, hiperatividade, Perturbação de Hipe-
ratividade com Défice de Atenção (PHDA), dentre outros.8-9

Ainda que o corante seja capaz de causar efeitos adversos 
à saúde, são aditivos utilizados em larga escala pela indústria 
de alimentos. 7,10-11

Face ao exposto, este estudo visa descrever os corantes 
alimentares presentes nos alimentos ultraprocessados con-
sumidos por universitários do curso de nutrição de uma uni-
versidade pública do Rio de Janeiro.
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MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal, com a amostra consti-

tuída por 273 alunos de uma universidade pública localizada 
na cidade do Rio de Janeiro, realizada no período de 2010 
a 2015.  Como critério de inclusão os graduandos deveriam 
estar matriculados no primeiro ou segundo período do curso 
de Nutrição, e a participação na pesquisa foi mediante assina-
tura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário 
semiestruturado autoaplicado, que abrangia informações 
sociodemográficas e de saúde, sendo selecionadas as seguin-
tes variáveis: idade, sexo, renda familiar, história familiar de 
doenças crônicas não transmissíveis. 

No que se refere à ingestão dietética, foram coletadas 
informações através do Questionário de Frequência Ali-
mentar (QFA) relacionados aos produtos industrializados 
(gelatina, refrigerante, biscoito recheado, preparado sólido 
para refresco, temperos prontos, balas e chicletes, macarrão 
instantâneo e suco industrializado), marca, sabor e frequên-
cia do consumo. Para destacar os corantes presentes nos 
produtos industrializados, foram observados os rótulos dos 
mesmos. As variáveis foram apresentadas de forma descri-
tiva por meio de frequência simples. Para os produtos que os 
graduandos não souberam dizer a marca, a mesma foi loca-
lizada através do nome fantasia e/ou sabor citado por eles. 

Para digitação dos dados foi utilizado o programa Micro-
soft Office 2013 (Word e Excel). A análise dos dados (estatís-
tica básica) foi realizada no software SPSS versão 13.

A referida pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em 
Pesquisa – CEP – UNIRIO – Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro, e aprovada CAAE (0001.0.313.000-10) em 
28/01/10, atendendo as normas do Conselho Nacional de 
Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterizando o perfil sociodemográfico e de saúde da 

população estudada, a maioria apresentou idade entre 17 e 
21 anos (83,5%), predominando o sexo feminino com 91,6%. 
Assim como em um estudo com 122 alunos do curso de 
Nutrição, 94,3% era do sexo feminino e com idade entre 18 
e 28 anos.12 Em relação a renda familiar, 30% revelaram ter 
renda entre 4 a 6 salários mínimos, 23,1% ganham de 7 a 10 
salários mínimos, 17,2% ganham mais de 10 salários míni-
mos, 15,8% ganham menos de 3 salários mínimos e 13,9% 
não informou.

As doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à 
história familiar que mais se destacaram foram hiperten-
são sistêmica arterial (23,9%), seguida de diabetes mellitus 
(17,1%) e câncer (14,1%). Já a alergia foi citada por 17,5% 
dos entrevistados.

No que diz respeito ao consumo dos produtos industriali-
zados, a gelatina foi consumida por 81% dos graduandos. Mais 
da metade desses alunos consome raramente (62,4%), 21,3% 
de 15 em 15 dias, 11,3% de 1 a duas vezes na semana, 4,1% 

de 3 a 5 vezes na semana. O sabor mais citado foi morango 
(44,9%), seguido por uva (11,9%) e framboesa (11,4%). Além 
disso, 23,8% relataram consumir vários sabores.

O biscoito recheado foi consumido por 83,5% dos entre-
vistados, no qual 36,8% dos mesmos consomem o biscoito 
raramente, 21,5% de 1 a 2 vezes na semana, 20,2% de 3 a 5 
vezes, 15,8% a cada 15 dias e 5,7% diariamente. Teve maior 
preferência os sabores chocolate com 66,4%, morango com 
20,1%, e outros 13,4%. 

Balas e chicletes foram consumidos por 90,8% dos gra-
duandos, no qual a frequência do consumo foi de 29% de 3 
a 5 vezes na semana, diariamente por 27,8%, de 1 a 2 vezes 
na semana por 21%, raramente por 13,7% e de 15 em 15 dias 
por 8,5%. Destacam-se os sabores menta e morango com 
18,8% e 12,8%, respectivamente. 18,1% chocolate, 50,3% dis-
seram consumir diversos sabores.

Na figura 1 são apresentados os produtos consumidos 
destacando-se sabor, tipo de corante, quantidade de corante 
em 100g do produto e a ingestão diária recomendada (IDA).

Figura 1 -  Sabor, corantes presentes, quantidade do corante 
em mg/100g do produto pronto e a Ingestão Diária Aceitá-
vel (IDA) permitida pela ANVISA, encontrados na gelatina, 
biscoito recheado e balas e chicletes consumidos pelos gra-
duandos de Nutrição de uma universidade pública do Rio de 
Janeiro, RJ

Sabor Corante mg/100g 
do produto

IDA (mg/kg/
PC)

Gelatina

Morango

Bordeaux S 10 0 – 0,5

Amarelo 
crepúsculo

10 0 – 4

Uva

Bordeaux S 10 0 – 0,5

Azul brilhante 15 0 – 12,5

Tartrazina 15 0 – 7,5

Framboesa

Bordeaux S 10 0 – 0,5

Amarelo 
crepúsculo

10 0 – 4

Biscoito recheado

Chocolate Caramelo III
quantum 

satis
0 – 160

Morango Carmim 30 0 – 5

Balas / Chicletes

Menta

Tartrazina 30 0 – 7,5

Azul brilhante 30 0 – 12,5

Dióxido de 
titânio

quantum 
satis

Não limitado

Morango

Vermelho 40 30 0 – 7,0

Vermelho 
beterraba

quantum 
satis

Não limitado

Carmim 30 0 – 5

Páprica
quantum 

satis
0 – 1,5

Fonte: Resolução n°388, 05 ago 199913; Resolução n°383, 05 ago 199914; 
Resolução n°387, 05 ago 1999.15
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Em relação ao refrigerante, o mesmo foi consumido por 
81%, no qual 33,9% relataram consumir de 1 a 2 vezes por 
semana, 30,3% raramente, 14,9% de 3 a 5 vezes na semana, 
10,4% diariamente e 10,4% de 15 em 15 dias. Os sabores 
que mais agradaram os estudantes foram: cola (52,2%) e 
guaraná (33,2), outros sabores foram escolhidos por 14,7%  
dos mesmos.

Já o preparado sólido para refresco foi consumido por 
44,3% dos alunos, sendo que 43,8% consomem raramente, 
22,3% de 3 a 5 vezes por semana, 14% quinzenalmente, 
12,4% de 1 a 2 vezes por semana e 7,4% diariamente. Os 
sabores preferidos foram laranja (17,3%), maracujá (14,7%), 
uva (13,3%). 24% preferem outros sabores e 30,7% consu-
miam de diversos sabores. 

Em relação aos sucos industrializados, o mesmo foi con-
sumido por 82,4% dos alunos. Os sucos foram consumidos 
de 3 a 5 vezes na semana por 23,6% dos graduandos, de 1 a 
2 vezes na semana por 23,6%, diariamente por 22,2%, rara-
mente por 21,8% e, de 15 em 15 dias por 8,9%. Dentre os 
sabores preferidos estão: maracujá (26%), uva (20%), pês-
sego (10,7%) e manga (10%). 26,0% preferiram outros sabo-
res e 7,3%, vários sabores.

Na figura 2 destacaram-se os produtos consumidos des-
tacando-se sabor, tipo de corante, quantidade de corante em 
100g do produto e a ingestão diária recomendada (IDA).

Figura 2 - Sabor, corantes presentes, quantidade do corante 
em mg/100g do produto pronto e a Ingestão Diária Aceitá-
vel (IDA) permitida pela ANVISA, encontrados no preparado 
sólido para refresco e nos sucos industrializados consumidos 
pelos graduandos de Nutrição de uma universidade pública 
do Rio de Janeiro, RJ

Sabor Corante mg/100g do 
produto

IDA (mg/kg/
PC)

Refrigerante

Cola Caramelo IV quantum satis 0 – 200

Guaraná Caramelo IV quantum satis 0 - 200

Preparado sólido para refresco

Laranja

Tartrazina 10 0 – 7,5

Amarelo 
crepúsculo

10 0 – 4

Dióxido de 
titânio

quantum satis Não limitado

Uva

Vermelho 40 10 0 – 7

Bordeaux S 5 0 – 0,5

Azul brilhante 10 0 – 10

Dióxido de 
titânio

quantum satis Não limitado

Maracujá

Caramelo IV quantum satis 0 – 200

Tartrazina 10 0 – 7,5

Amarelo 
crepúsculo

10 0 – 4

Dióxido de 
titânio

quantum satis Não limitado

Sabor Corante mg/100g do 
produto

IDA (mg/kg/
PC)

Suco industrializado

Maracujá

Urucum 5 0 – 3

Betacaroteno 
sintético 
idêntico ao 
natural

quantum satis 0 – 0,5

Uva Carmim 10 0 – 5

Pêssego

Urucum 5 0 – 3

Carmim 10 0 – 5

Betacaroteno 
sintético 
idêntico ao 
natural

quantum satis 0 – 0,5

Manga

Urucum 5 0 – 3

Betacaroteno 
sintético 
idêntico ao 
natural

quantum satis 0 – 0,5

Fonte: RDC n°5, 15 jan 2007.16

Temperos prontos foram consumidos por 66,3% dos 
graduandos, e relataram fazer uso: diariamente (32,6%), 
raramente (23,2%), de 3 a 5 vezes por semana (21.5%), de 
1 a 2 vezes na semana (12,2%) e a cada 15 dias 10,5%. Os 
sabores mais citados foram galinha e carne com 37,3% e 
33,7%, respectivamente. 18,1% consumiam diversos sabo-
res e 10% outros.

O consumo de macarrão instantâneo foi de 70%, sendo a 
frequência raramente (52,5%), de 15 em 15 dias (25%), de 1 a 
2 vezes na semana (13,5%), de 3 a 5 vezes por semana (8,0%) 
e diariamente (1,0%). Os sabores prediletos foram galinha 
(44,0%) e carne (29%). 14,0% consumiam diversos sabores 
e 13,0%, outros. 

Na figura 3 são apresentados os produtos consumidos 
destacando-se sabor, tipo de corante, quantidade de corante 
em 100g do produto e a ingestão diária recomendada (IDA).

Figura 3 - Sabor, corantes presentes, quantidade do corante 
em mg/100g do produto pronto e a Ingestão Diária Aceitá-
vel (IDA) permitida pela ANVISA, encontrados nos tempe-
ros prontos e macarrão instantâneo consumidos pelos gra-
duandos de Nutrição de uma universidade pública do Rio de 
Janeiro, RJ

Sabor Corante mg/100g do 
produto

IDA (mg/
kg/PC)

Temperos prontos

Galinha
Caramelo III quantum satis 0 – 160

Caramelo IV quantum satis 0 – 200

Carne

Caramelo III quantum satis 0 – 160

Caramelo IV quantum satis 0 – 200

Urucum 15 0 – 12

(Continuação)

(Continua)(Continua)
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Sabor Corante mg/100g do 
produto

IDA (mg/
kg/PC)

Macarrão instantâneo

Macarrão 
(massa)

Betacaroteno 
sintético idêntico 
ao natural

quantum satis 0 – 0,5

Carne 
(tempero)

Caramelo III

Caramelo IV

quantum satis 

10

50

0 – 160

0 – 200

Galinha 
(tempero)

Caramelo IV

Urucum

Cúrcuma

quantum satis 

10

50

0 – 200

0 – 12

0 - 3

Fonte: Resolução RDC n°33, de 9 de março de 200117; RDC n°60, de 05 
de setembro de 200718; RDC n°4, de 15 de janeiro de 200719. 

Considerando a possível ocorrência de riscos à saúde 
devido à quantidade e ao tempo de exposição aos corantes, 
foi realizado o somatório das frequências diárias e de 3 a 5 
vezes por semana (Figura 4) para identificar os produtos 
consumidos com maior frequência pelos graduandos.

Figura 4 - Frequência da soma do consumo diário e 3 a 5 
vezes por semana dos produtos alimentícios consumidos 
por universitários de Nutrição de uma universidade pública 
do Rio de Janeiro

Figura 5 - Frequência dos corantes presentes nos produtos 
consumidos pelos universitários de Nutrição de uma univer-
sidade pública do Rio de Janeiro

Na Figura 5 foi destacada a frequência dos corantes 
encontrados nos rótulos dos produtos ultraprocessados de 
acordo com as marcas mais consumidas pelos universitá-

rios. Alguns produtos tiveram mais de uma marca preferida. 
Dessa forma, a quantidade de marcas por produtos foram: 
gelatina (1), refrigerante (2), biscoito recheado (2), preparado 
sólido para refresco (1), temperos prontos (2), balas/chicletes 
(3), macarrão instantâneo (1) e sucos industrializados (2).

Os produtos ultraprocessados avaliados são predomi-
nantemente consumidos por adolescentes, e esse hábito ali-
mentar perdura entre os universitários.  Dentre os alimentos, 
a gelatina, refrigerante, biscoito recheado, balas e chicletes e 
sucos industrializados se destacaram entre os graduandos de 
nutrição, sendo que balas, chicletes e temperos prontos tive-
ram consumo maior nas frequências diariamente ou de 3 a 
5 vezes por semana. Na análise dos rótulos foi possível veri-
ficar que os corantes mais encontrados nos produtos consu-
midos foram caramelo IV, urucum, caramelo III e carmim.

Em um estudo foram analisadas guloseimas do tipo 
balas, gomas de mascar, confeitos de chocolate e cereais, e 
identificaram que, de vinte e sete amostras de goma de mas-
car, nove apresentaram corantes acima do recomendado. Em 
duas amostras de confeitos de chocolate foram encontra-
dos quatro corantes.20 Também em nosso estudo foi obser-
vado que no preparado sólido para refresco de uma referida 
marca havia quatro corantes, estando em desacordo com a 
regulamentação brasileira que permite o uso no máximo de 
três corantes.21

A presença de corantes acima do recomendado pela legis-
lação brasileira em amostras de produtos industrializados 
ultraprocessados evidencia a vulnerabilidade do consumi-
dor, pois quanto maior a quantidade de corantes no produto, 
maior o risco de ocorrência de efeitos adversos à saúde.7

O corante caramelo IV foi o que mais se destacou nos 
produtos consumidos pelos universitários (13,5%). Estudos 
têm demonstrado que o corante caramelo IV pode estar 
associado a cânceres de pulmão, fígado, tireoide e leucemia 
devido a uma substância chamada 4-metilimidazol, presente 
no corante caramelo IV. Durante o processo de produção do 
caramelo IV são formadas várias substâncias indesejadas, 
dentre elas o imidazol, que gera o subproduto 4-metilimida-
zol, que seria o agente cancerígeno.22-23-24 

A ANVISA mantém o corante caramelo IV na legislação 
sanitária brasileira baseada nos estudos da JECFA (Comitê 
de Especialistas em Aditivos Alimentares – FAO/OMS), que 
determinou que a IDA do corante caramelo IV é de 200mg/
kg/p.c., e o limite aceitável de 4-metilimidazol é de 250mg/kg 
do corante e sugere que não há evidências de que o consumo 
de alimentos contendo corante caramelo IV causem efeitos 
adversos à saúde.25-26 

O urucum foi outro corante presente nos produtos con-
sumidos pelos entrevistados. O mesmo pode provocar urti-
cária em alguns pacientes com hipersensibilidade, assim 
como anafilaxia, angiodema e urticária.11,27

Num estudo de caso de mulher de 47 anos que apresen-
tava asma, rinite alérgica e síndrome da alergia oral, foi con-
cluído que estes efeitos adversos surgiram após a paciente 
entrar em contato com o corante carmim em 3 produtos - 

(Continuação)
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iogurte, tortelline vermelha e maquiagem - e, ainda, ingeriu 
medicamento que continha o corante, que, mais tarde, foi 
substituído por outro que não tinha o corante carmim em 
sua composição.28

O corante bordeaux S, também denominado amaranto, 
faz parte de um grupo de corantes que em sua degradação 
pode liberar compostos tóxicos, indicando ação cance-
rígena. Apesar de ainda não estar comprovado esse efeito 
adverso, o uso do corante foi proibido nos Estados Unidos, 
Rússia, Canadá, Noruega.29 Em nosso estudo, o bordeaux S 
foi um dos corantes que se destacou nos produtos consumi-
dos pelos universitários.

Em um estudo para verificar os efeitos dos corantes ama-
relo crepúsculo, amaranto e tartrazina no intestino, foram 
administradas duas doses dos corantes em camundongos. 
Concluíram que a exposição aguda não é genotóxica, mas foi 
visto uma quantidade significativa de metabólitos dos coran-
tes nas células colônicas.30

Analisando a concentração de tartrazina na gelatina de 
abacaxi, preparado sólido para refresco e isotônico sabor 
laranja, com nove amostras de cada produto de marcas dife-
rentes, os autores viram que a gelatina e o preparado sólido 
tinham ultrapassado o limite permitido de tartrazina.31

Divididos em 9 grupos, 54 ratos foram utilizados em 
um estudo experimental para verificar alterações no sistema 
imune, fígado e rim após consumir alimentos coloridos arti-
ficialmente (suco de frutas coloridos artificialmente, batata 
chips sabor ketchup, chocolate sintético e doces coloridos). 
Após a administração dos sucos, observou-se urticária e, 
após 13 semanas, os animais mostraram-se mais agressivos. 32

Considerando o consumo de alimentos ultraprocessa-
dos, um estudo com graduandos de Nutrição e Enfermagem 
encontrou o consumo de gelatina de 73,2%, enquanto refri-
gerante foi de 82,2%, resultados próximos do encontrado no 
presente estudo.33

Em outro estudo realizado com onze cursos da Uni-
versidade Nacional da Colômbia, Bogotá, observou-se um 
consumo diário de 85,9% de açúcares e de 85,9% de doces 
(35,36). Muitos dos alimentos consumidos pelos universitá-
rios apresentaram em sua composição sacarose, o que nos 
chama atenção para o risco de outras doenças crônicas não 
transmissíveis, como a obesidade e diabetes mellitus, além 
da presença dos corantes que podem desencadear alergias e 
neoplasias, principalmente quando a Ingestão Diária Aceitá-
vel (IDA) é ultrapassada.34

Avaliando hábitos alimentares de universitários da área 
da saúde, encontraram 74% de inadequação no consumo 
de refrigerantes e doces.35 Já outros autores relataram que 
51,1% dos estudantes de uma universidade pública do Nor-
deste consumiam frituras, embutidos ou doces de forma 
adequada.36 Neste estudo verificou-se que o consumo de 
refrigerante foi de 81% entre os universitários, sendo que a 
frequência de 3 a 5 vezes por semana e diária foi de 14,9% e 
10,4%, respectivamente.   

Comparando a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 
2002-2003 e 2008-2009 realizadas no Brasil, foi obser-
vado que o consumo de biscoitos, refrigerante e refeições 
prontas estão aumentando com o passar dos anos, assim 
como quanto maior a renda, maior o consumo produtos  
ultraprocessados.37

Com a intenção de incentivar a adesão da população à 
prática de uma alimentação saudável, o Ministério da Saúde 
reformulou o Guia alimentar para a população brasileira 
promovendo o sistema alimentar social e ambientalmente 
sustentável, evitando redes de fast food, alimentos ultrapro-
cessados devido ao elevado teor de sódio, gordura, carboi-
drato simples e aditivos alimentares.5

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como 
diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, assim como 
o câncer, são relacionadas ao hábito alimentar inadequado, 
inatividade física, tabagismo e bebidas alcoólicas consumi-
das em excesso.35,38 Nesse estudo a hipertensão arterial sis-
têmica, o diabetes mellitus e câncer foram as DCNT mais 
citadas pelos universitários.

Em virtude dos fatos mencionados, ainda é um grande 
desafio para a saúde pública reduzir o consumo de alimen-
tos ultraprocessados ricos em aditivos alimentares. Mesmo 
se tratando de universitários da área de nutrição, os mesmos 
seguem a tendência da população geral, na qual o consumo 
de alimentos industrializados ultraprocessados cresce a cada 
ano. São necessárias medidas de maior incentivo de hábitos 
alimentares saudáveis e a prática de atividade física entre os 
universitários, pois são eles que irão prover informações à 
população sobre práticas alimentares saudáveis. 

CONCLUSÃO
Foram encontrados quatorze corantes nos rótulos dos 

produtos consumidos.
O consumo de alimentos ultraprocessados foi elevado 

dentre os graduandos e os corantes que mais se destacaram 
foram os corantes artificiais caramelo III e IV, bordeuax S, 
amarelo crepúsculo e tartrazina, e os corantes naturais uru-
cum e carmim.
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