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RESUMO: A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça 
folhosa mais consumida em sua forma in natura, 
sendo considerado um alimento importante por 
apresentar baixo teor calórico e elevado valor 
nutricional. Entretanto, por ser consumida crua, a 
alface torna-se um veículo de transmissão mais 
suscetível à contaminação por microrganismos 
patogênicos. Diante disto, o presente trabalho foi 
realizado com o objetivo de levantar as condições 

de qualidade microbiológica e fatores de cultura 
de alfaces provenientes de cultivo tradicional e 
de hidroponia na cidade de Araguaína, no estado 
do Tocantins. Foram realizadas análises para 
determinação de bactérias aeróbias mesófilas, 
bolores e leveduras em 11 amostras de alfaces, 
coletadas em supermercado, feiras livres e hortas, 
provenientes de cultivo tradicional e hidropônico. 
Entre os microrganismos identificados a 
incidência para as bactérias aeróbias mesófilas 
teve contagem máxima de 6,3x103 UFC/g, e a 
de bolores até 1,0x103 UFC/g. A determinação 
destes dois parâmetros foi maior nas amostras 
provenientes da cultura hidropônica, vendidas em 
supermercados, provavelmente pelas condições 
extrínsecas mantidas no microambiente da 
embalagem, facilitando a multiplicação destes 
microrganismos. Portanto, de acordo a Instrução 
Normativa Nº 60, de 23 de dezembro de 2019 da 
ANVISA, que define os padrões microbiológicos 
para alimentos, os números encontrados 
nas análises identificam 73% das amostras 
fora dos parâmetros e 100% das amostras 
de hidroponia estão com números acima do 
recomendado para fungos e leveduras. Assim, 
há necessidade de aplicação de boas técnicas 
de manipulação e higienização adequadas antes 
do consumo de alimentos crus, mesmo nas 
amostras provenientes de cultura hidropônica 
que se apresentam como aparentemente mais 
limpas e atrativas. Assim, este resultado se 
apresenta como um indicativo da necessidade 
de sua divulgação tanto entre os manipuladores 
deste tipo de alimento cru quanto entre os 
consumidores, considerando a possibilidade de 
que estes também poderiam estar contaminados 
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por microrganismos patogênicos. 
PALAVRAS-CHAVE: Hortaliças; Horticultura; Patógenos; Segurança alimentar.

MICROBIOLOGICAL QUALITY AND CULTURE FACTORS OF LETTUCE 
(LACTUCA SATIVA L.) COMMERCIALIZED IN ARAGUAÍNA CITY, TO

ABSTRACT: Lettuce (Lactuca sativa L.) is the most consumed leafy vegetable in its fresh 
form, being considered an important food because of its low caloric content and high nutritional 
value. However, because it is consumed raw, lettuce becomes a transmission vehicle more 
susceptible to contamination by pathogenic microorganisms. In regards to this issue, the present 
work was carried out with the objective of surveying the microbiological quality conditions and 
growing factors of lettuce from traditional and hydroponics cultivation in the city of Araguaína, 
in the State of Tocantins. Analyzes were carried out to determine mesophilic aerobic bacteria, 
molds and yeasts in 11 samples of lettuce, collected in supermarkets, open markets and 
vegetable gardens, from traditional and hydroponic cultivation. Among the microorganisms 
identified, the incidence for mesophilic aerobic bacteria had a maximum count of 6.3x103 
CFU/g, and that of molds up to 1.0x103 CFU/g. The determination of these two parameters 
was greater in samples from hydroponic culture, sold in supermarkets, probably due to the 
extrinsic conditions maintained in the microenvironment of the packaging, enhancing its 
multiplication. Therefore, according to Normative Instruction No. 60, of December 23, 2019 
of ANVISA, which defines the microbiological standards for foods, the numbers found in the 
analyzes identify 73% of the samples outside these parameters and 100% of the hydroponics 
samples have numbers above that recommended for fungi and yeasts. Thus, there is a need 
to apply good handling and proper sanitation techniques before consuming raw foods, even 
in those samples from hydroponic culture that appear to be apparently cleaner and more 
attractive. Thus, this result is an indication of the need for its data sharing among handlers of 
this type of food and consumers, considering the possibility that these kind of raw food could 
also be contaminated by pathogenic microorganisms.
KEYWORDS: Vegetables; Horticulture; Pathogens; Food safety.

1 |  INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas têm-se observado uma mudança quanto à alimentação da 

população no que se refere ao consumo de hortaliças “in natura”, pelo fato desses alimentos 
fornecerem inúmeros benefícios ao organismo como, por exemplo, o desenvolvimento e 
a regulação orgânica do corpo (SARAIVA, 2013). Dessa forma, grandes quantidades de 
hortaliças vêm sendo consumidas, entre elas, a alface (Lactuca sativa L.).

Em busca de um modo de vida saudável, cada vez mais a população mundial está 
em busca de uma dieta balanceada e diversificada e com custos acessíveis. Procurando 
aproveitar da melhor maneira possível os nutrientes presentes nesses alimentos, o consumo 
de hortaliças tem sido recomendado como parte importante para uma alimentação saudável, 
principalmente as que são consumidas cruas, pois são fontes de vitaminas, de sais minerais 
e de fibras alimentares, sendo, portanto, um componente vital para uma dieta equilibrada 
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(BRASIL, 2014; SILVA, 2017). 
Por apresentar um baixo valor calórico, a alface (L. sativa L.) é a hortaliça folhosa mais 

consumida e comercializada no Brasil, qualificada para diversas dietas pela sua extraordinária 
fonte nutricional, de importância econômica, constituindo-se em componente imprescindível 
das saladas dos brasileiros (SANTANA et al., 2006). É considerada a mais popular entre as 
hortaliças por apresentar, sabor suave, produção fácil e adaptável em qualquer tipo de solo, 
disponibilidade no mercado e de baixo custo.

Dentro desse contexto, a horticultura se destaca, como sendo uma das atividades 
agrícolas que mais cresceram nos últimos anos em relação à expansão dos mercados para 
produtos, principalmente aqueles denominados como orgânicos, que muitas vezes auxilia na 
valorização da agricultura familiar, com sistemas de cultivos e de produção de alimentos mais 
sustentável, garantindo a segurança alimentar.

 Evidentemente houve uma grande conscientização da população em relação à 
importância de se valorizar esse tipo de produto, bem como a necessidade de se incluir 
na dieta alimentos produzidos de maneira saudável, produzidos com o mínimo possível de 
aditivos químicos como fertilizantes e defensivos (AZEVEDO, 2016).

A maioria dos vegetais, especialmente os folhosos, diferente do que ocorre com os 
produtos de origem animal, são consumidos crus, sem nenhum processamento adequado 
que elimine ou reduza os microrganismos patogênicos presentes. Para evitar os riscos de 
contaminação por esses patógenos em folhas de alface, tem que ocorrer boas práticas na 
agricultura que vão desde a produção dos insumos agrícolas, transporte dos alimentos e até 
a entrega dos produtos ao mercado (MOGHARBEL; MASSON, 2005).

Além de outros pontos importantes como qualidade da água para irrigação, práticas 
sanitárias de manuseio, higienização no local de armazenamento e distribuição. Garantir 
que não ocorra contaminação bacterianas em frutas e hortaliças frescas propõe todo um 
conhecimento de sistemas que engloba todos os aspectos da produção, do processamento, 
da distribuição e do uso (MOGHARBEL; MASSON, 2005).

Assim, o consumo de hortaliças, em especial as consumidas cruas, representam um 
importante meio de transmissão de várias doenças infecciosas, como as intestinais, uma 
vez que helmintos, protozoários e outros patógenos podem estar presentes nas mesmas 
(TAKAYANAGUI et al., 2006). A contaminação pode ocorrer desde a sua produção na horta 
até sua comercialização, resultante do contato com contaminantes presentes na água ou no 
solo, utilização de adubos inadequados, e condições que vão propiciar o desenvolvimento 
de patógenos durante o transporte ou por manipulação nos pontos de venda, uma vez que 
as sucessivas manipulações aumentam as chances de contaminação (SARAIVA 2013; 
GAGLIANONE, 2015).

Atualmente a alface vem sendo produzida em variados sistemas de cultivo, como o 
tradicional, o hidropônico e o orgânico, os quais apresentam diferentes práticas nos seus 
métodos de produção, podendo influenciar nas características químicas dessas hortaliças 
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(SANTANA et al., 2006; SANTOS, 2018). Sendo assim, o presente trabalho objetivou 
analisar amostras de alfaces in natura procedentes de cultivo tradicional e hidropônico, para 
determinar se há presença de microrganismos indicadores de contaminação e avaliar as 
condições higiênicas em diferentes pontos de venda deste produto.

2 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 Descrição da área de estudo
O município de Araguaína localiza-se na região norte do estado do Tocantins, a 363 

km da capital Palmas, compreendida entre os rios Lontra e Andorinhas, apresenta clima 
tropical úmido, com latitude de 7º 11’ 28’’ Sul e longitude de 48º 12’ 26” Oeste (Figura 1). De 
acordo com o IBGE (2010), o município possuía uma estimativa populacional de 183.381 
habitantes para 2021, área territorial de 4.004,646 km2 e densidade demográfica de 45,1 
habitantes por km2, é a segunda cidade mais populosa do estado, ficando atrás somente da 
capital Palmas. 

Figura 1. Mapa do Brasil, destacando em verde o estado do Tocantins, evidenciando a cidade de 
Araguaína em amarelo.
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Fonte: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/17339/1/2014_ItamarAraujoMorais.pdf.

Atualmente Araguaína se destaca por ser uma das principais forças econômicas do 
estado, considerada cidade média pelo seu desenvolvimento comercial varejista e atacadista, 
e pela oferta de serviços e bens (SODRÉ; RAMIRES, 2017). A cidade possui duas grandes 
redes de supermercados, sendo cinco lojas do grupo Campelo, e quatro do grupo Baratão 
e uma do grupo Atacadão, oferecendo os mais diversificados produtos para os habitantes 
de Araguaína e de cidades vizinhas. Possui, também, três feiras livres que funcionam aos 
sábados e aos domingos, onde é oferecida uma variedade de hortaliças e frutas, sendo que 
a maioria é oriunda da agricultura familiar. Além de cereais, farinhas, produtos artesanais, 
plantas medicinais e ornamentais, entre outros. 

Os produtos hortícolas vendidos nas feiras são, em sua maioria, cultivados pelos 
próprios comerciantes, em hortas familiares ou por pequenos produtores de povoados 
circunvizinhos, pertencentes aos municípios limítrofes da cidade de Araguaína.

2.2 Coleta das amostras
A alface é comercializada como hidropônica, em diversos estabelecimentos na cidade 

de Araguaína, desde pequenos comércios a grandes supermercados, já as feiras livres 
ofertam a hortaliça cultivada no método tradicional.

As coletas foram realizadas entre fevereiro e abril de 2021. Foram adquiridas oito 
amostras de alface, sendo três de cultivo hidropônico e cinco de cultivo tradicional no solo. 
As alfaces hidropônicas foram compradas em um supermercado, enquanto as cultivadas 
pelo método tradicional foram adquiridas na Feira Livre do Mercado Municipal, localizada na 
Rua Sete de Setembro, ambos localizados no centro da cidade (Figura 2A). Também foram 
coletadas três amostras, adquiridas de hortas localizadas dentro do limite urbano, sendo 
duas amostras cultivadas no método tradicional (Figuras 2B e 2C) e uma amostra do sistema 
hidropônico (Figura 2D).

As amostras coletadas foram colocadas em sacos plásticos fechados, identificados 
com data, o local de produção e tipo de cultivo (Tabela 1). Em seguida, foram transportadas 
em caixa térmica refrigerada até o Laboratório de Biologia, da Universidade Federal do 
Tocantins, para análise posterior.
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Figura 2. Exemplares de alfaces (Lactuca sativa L.) seus cultivos e procedências em Araguaína, TO. 
A. cultivo hidropônico, disponíveis para venda no supermercado Campelo; B. alfaces provenientes de 

cultivo tradicional e comercializadas na feira-livre do mercado municipal de Araguaína; C. Vista geral da 
estufa com emprego do sistema de cultivo hidropônico para alfaces, localizada na Av. Castelo Branco. 

D. Vista geral da horta familiar, de cultivo tradicional de alface, localizada no setor Nova Araguaína.

Fonte: Monteiro (2021).

No. 

amostra
Local de coleta Tipo de cultura Local de origem

1 Supermercado Hidropônica Horta Verdura e vida
2 Supermercado Hidropônica Horta Espaço verde
3 Supermercado Hidropônica Horta Paulista
4 Feira livre Tradicional Povoado Floresta
5 Feira livre Tradicional Setor Araguaína Sul
6 Feira livre Tradicional Pau D'Arco
7 Feira livre Tradicional Setor Vila Azul
8 Feira livre Tradicional Setor Nova Araguaína
9 Horta 1 Tradicional Setor Noroeste
10 Horta 2 Tradicional Setor Couto Magalhães
11 Horta 3 Hidropônica Setor Brasil

Tabela 1. Locais de coleta, tipos de culturas e origem das amostras coletadas da alface (Lactuca sativa L.).
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2.3 Preparo das amostras para análises microbiológicas
Para a realização deste trabalho, foram executadas análises microbiológicas para 

contagem de bactérias aeróbias mesófilas, bolores e leveduras em folhas de alface de cultura 
tradicional e hidropônica, provenientes de diversos locais de vendas na cidade de Araguaína, 
Tocantins. Os resultados foram expressos em UFC/g (Unidades Formadoras de Colônias por 
grama). 

A preparação e a análise das amostras seguiram os métodos recomendados por Silva 
et al. (2000). Inicialmente foram preparadas as diluições das amostras, com 25 gramas de 
cada amostra de folhas de alface que receberam 225 ml de água peptonada estéril, e na 
sequência ocorreram duas etapas descritas a seguir: 

1ª. Determinação de bactérias aeróbias mesófilas: A partir das diluições das amostras 
foram inoculadas 1 mL destas em placas estéreis, pelo método Pour Plate, onde foi vertido 
o meio de cultura Plate Count Agar (PCA) fundido e estabilizado em banho-maria a uma 
temperatura entre 44 e 46ºC, e homogeneizado com movimentos em forma de oito. Uma 
vez solidificado, as placas foram incubadas em estufa bacteriológica, por 24/ 48h a 35ºC, 
posteriormente a contagem foram representadas como Unidades Formadoras de Colônias 
por grama (UFC/g).

2ª. Determinação de bolores e leveduras: A partir das diluições 10-1, 10-2 e 10-3, 
pelo método Spread Plate pipetaram-se alíquotas de 0,1mL de cada diluição para placas 
de Petri contendo 20 mL do Agar batata dextrose e espalhada com espátula de Drigalski. 
As placas foram incubadas a 25ºC/5 dias. Após o período de incubação, considerou-se para 
contagem somente as placas da mesma diluição que apresentaram de 30 a 300 colônias. Em 
seguida, multiplicou-se a média das placas, considerando o fator de diluição correspondente; 
os resultados foram expressos em UFC/g.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi verificado que as alfaces antes de serem comercializadas passam por um processo 

de higienização in loco, onde são mergulhadas em enormes tambores cheios de água para 
remover organismos visíveis a olho nu, como por exemplo, insetos (Figuras 3A e 3B).
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Figura 3. Alfaces adquiridas em horta familiar do setor Nova Araguaína. A: Processo de limpeza pré-
venda. B. Folha de alface sem processo de limpeza.

Fonte: Monteiro (2021).

Análise laboratorial
As análises microbiológicas foram realizadas em um total de 11 amostras de alfaces 

in natura, sendo que sete amostras são provenientes de cultivo tradicional no solo e quatro 
de cultivo hidropônico. Na qual todas as amostras foram positivas para a presença de algum 
tipo de agente patogênico. 

Os resultados microbiológicos obtidos nesta pesquisa foram comparados com os 
valores padronizados para estudo em alimentos estabelecidos pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), descritos pela Instrução Normativa Nº 60, de 23 de dezembro 
de 2019 (BRASIL, 2019a) e na Resolução - RDC Nº 331 (BRASIL, 2019b). No seu Anexo I, 
os padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 
12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), indica que os limites permitidos máximos de 
bactérias aeróbias mesófilas para hortaliças in natura é de 5x102 UFC/g.

Nos resultados encontrados para contagem de bactérias aeróbias mesófilas, somente 
três (27,28%) das 11 amostras estão dentro dos padrões e 72,72% apresentam valores 
acima do recomendado. Sendo que somente uma amostra, de cada grupo de origem/cultivo, 
está dentro dos padrões (Tabela 2).



 
Alimentação, nutrição e cultura Capítulo 20 206

Tabela 2. Contagem de bactérias aeróbias mesófilas e fungos em amostras de alface de diferente 
cultivo e origem de venda em Araguaína, TO.

A contagem de bolores e leveduras apresentou valores de até 1,0x103 UFC/g (Tabela 
2), porém a legislação (RDC 12/2001) não estabelece limites para contagem total de bolores 
e leveduras em hortaliças in natura, mas estes microrganismos devem ser considerados pela 
sua qualidade de deterioração destes alimentos, como mencionado por Santos et al. (2010). 

Junto à coleta, foram levantados também dados sobre os preços dos produtos, com 
valores tabelados de R$ 3,99 para as alfaces de origem hidropônica, obtidas no supermercado 
(cultura por hidroponia), as obtidas na feira tradicional (cultura tradicional) variaram de R$ 
2,00 a R$ 6,00; as adquiridas nas hortas (cultura tradicional) variaram de R$ 3,00 a R$ 5,00 
(Figuras 2A a 2D). 

As pessoas preferem adquirir produtos de cultivo local, como a alface, nas feiras 
livres, uma vez que os preços podem ser mais baixos e ainda com possibilidade de trocas 
e barganhas. É importante esclarecer que embora o preço identificado nos supermercados, 
geralmente tabelado, pode ser devido à menor quantidade do produto quando comparado 
com o ofertado na feira. Ainda, tem que se considerar a análise custo e benefício que cada 
comerciante faz de seu produto para determinar seu preço, que pode ter diferentes valores, 
inclusive pela concorrência, como mencionado por Silveira et al. (2017).

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos mostraram que a maioria das alfaces (Lactuca sativa L.) 

consumidas pela população da cidade de Araguaína não apresentam boas condições 
higiênicas sanitárias, por expressarem um elevado grau de contaminação bacteriana, 
encontrando-se em desacordo com os padrões estabelecidos pela Resolução nº 12 da 
ANVISA, de 02 de janeiro de 2001. Tais resultados servem de alerta quanto ao consumo 
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de hortaliças cruas, independentemente de sua origem de cultivo, caso não sejam bem 
manipuladas podem representar um grande risco para os consumidores.

Exigir alimentos de qualidade é um direito de todos os cidadãos, por isso a 
importância de verificar as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos e locais 
de aquisição dos alimentos, os valores comerciais não tabelados para a cultura tradicional 
indicam que o consumidor não tem preferência por um alimento de qualidade higiênica 
e sim pela sua apresentação visual, o que indica a necessidade de realizar trabalhos de 
conscientização e educação em saúde, para exercer nossos direitos como cidadão e exigir 
qualidade do produto. 

Trabalhar com esse tema trouxe clareza o quanto é importante adquirirmos produtos 
saudáveis para colocarmos em nossas mesas. Como nem sempre sabemos a origem 
de produção de todos os alimentos que consumimos ou a forma de armazenamento e 
manipulação, principalmente daqueles que são consumidos crus, é imprescindível ter 
cautela e cuidados redobrados com a higienização dos alimentos em nossos domicílios. 

Nesse contexto, a cidade de Araguaína não possui uma política em saúde coletiva 
que conte com equipe técnica que oriente estes temas em segurança alimentar para os 
produtores de hortas urbanas e periurbanas que ofertam seus alimentos na cidade, sendo 
necessário o fortalecimento de políticas públicas que trabalhem na promoção da saúde e 
da alimentação saudável. 
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