




 
Editora chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 

Editora executiva 

Natalia Oliveira 

Assistente editorial 

Flávia Roberta Barão 

Bibliotecária 

Janaina Ramos 

Projeto gráfico  

Camila Alves de Cremo 

Daphynny Pamplona 

Gabriel Motomu Teshima 

Luiza Alves Batista 

Natália Sandrini de Azevedo 

Imagens da capa 

iStock 

Edição de arte  

Luiza Alves Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021 by Atena Editora 

Copyright © Atena Editora 

Copyright do texto © 2021 Os autores 

Copyright da edição © 2021 Atena Editora 

Direitos para esta edição cedidos à Atena 

Editora pelos autores. 

Open access publication by Atena Editora 

 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição 

Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-NãoDerivativos 4.0 

Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 
 

 

 

O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade 

exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição oficial da Atena Editora. 

Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores, 

mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou utilizá-la para fins comerciais.  

 

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros do 

Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em critérios de 

neutralidade e imparcialidade acadêmica. 

 

A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo 

de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses 

financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de má conduta 

científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 

 

Conselho Editorial 

Ciências Biológicas e da Saúde 

Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 

Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 

Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 

Profª Drª Daniela Reis Joaquim de Freitas – Universidade Federal do Piauí 

Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 

Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4267496U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773603E6
http://lattes.cnpq.br/5082780010357040
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767996D6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4574690P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751642T1


 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Profª Drª Elizabeth Cordeiro Fernandes – Faculdade Integrada Medicina 

Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 

Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 

Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Fernanda Miguel de Andrade – Universidade Federal de Pernambuco 

Prof. Dr. Fernando Mendes – Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Saúde de Coimbra 

Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 

Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 

Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 

Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 

Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 

Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 

Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 

Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 

Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 

Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 

Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 

Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 

Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 

Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 

Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 

Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 

Profª Drª Vanessa da Fontoura Custódio Monteiro – Universidade do Vale do Sapucaí 

Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 

Profª Drª Welma Emidio da Silva – Universidade Federal Rural de Pernambuco 

 

  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4125932D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785541H8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707037E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4721661A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730006H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799345D2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4431074H7
https://orcid.org/0000-0002-5205-8939
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4421455Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777457H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732623J3&tokenCaptchar=03AGdBq24iB-Pof08yPIxT6yxqim-Gnz-Y1IERLxwCNF6X8B9QzolzMoUtSDkPD6WZqA3yZ9AocEA-Ms1KKdTiOsRHg3DhIQwGo4ezaV3L0m_jo_oNAt2bpDjn-YYZVFAVh_wflb5D7E2YzRSy1Owzi0PkDAULG_dxn3s8nGd7OI4JiQUTInBUYirVwP-tlf_CP0AcGDIRSR6_ywnG_r5InTp1TG4mF2qZpMSWM8YklIs672ldbN7qYBYirnIjtrefebeiYbxomms41FywGx-yEcO10Ztb8x6DRdgHU_a6cXS8Z5k5ISxMK1MurH5TXXMv9GTYdgr_kZ6P2pZflXWlKOY_cNoCwIwSPAUTQ1VJR-fpO869k8oAgy1VpCxPKUoVcP6Vb9d4XrDijweLhiAXfO1_iH0V6LyUyw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730979Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770360J4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4177965H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762258U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769144H2&tokenCaptchar=03AGdBq24Yxzjqjp7LskrufFVo0QrNAEv_wS-y9Yis7IH_xN8FImtn8T7wzW4CuISziPu87d95GO0da-CoAH7yG2-Z2mAJEQjgvyA7RGZsPKjEBx32rZJKmJkeRFMazOtWfpab87pjaC_XpeRceOifpsHXhAnXcuOqREUS4W1iUHMb0B_kvJKY7FRdnJRer3EHn5Ez_79p0cFso7UE5Ym0ET4ptZXWlpQ4RcrS0hQDiJS-IDoKSOxiaCZF9pFNEWki2O6bRejqfEqUlEGc3UTwcq_vkXTUgvNSnjeSCGbS09fo5UGVZP1Q1YNrzuIHhujGsB_BvTjjlC7fLNxfU2r2qpuzV9xULL7P5sLJPBFGqY_mZQuN-2tBIEujGguY81LwJm0GB4sgtmYJDc-JU-tiU1QrsExBI9_OKg
http://lattes.cnpq.br/1353014365045558
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4417033E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723835T5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208877H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4467061D7&tokenCaptchar=03AGdBq267s04IEVTMOWiqwurh_lBmUoi-vS7BW6P--0eLLmrOX3otZcGuK9_kzkerITV0xTmMad5fjY73BQjeAr5HU9a3VsN-BCAhIdFq3Bt2GghD1Sac4QbYFTuCxGCEajtFe9GBasPKJhvDIpQspDMnFXYyXhHAERpCeeFfUl-iWYu92wzV213OW5WT39pXNY-Eox-fBJemXlD4lUsNjSNqJhZOaj3MQ-6ZihaP2Bg1nKJ0H9sKrRw-M0ZFfilSGsFeVwe3HiyIPVrLdZmeB7rN1ldWt1HHwAcgJKtUFD_QaprpSqT135HrPW6GG3n5UBd7lKNvk0MnETJZHSV49UlnpJDy3cXwa7ZZu2KGU4X3fIN6o1YHVJzMsQXodx0lT8nC0uhPIUElyD694XgZv0L-mmWMl1PrDw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208106A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728374J9&tokenCaptchar=03AOLTBLSd782i965vCUhSY1Tf89Z5X-2c8WmQvb5mB04zomll-Y2szBLd81HYsfkufWR-gBq5feMUL2LWVFOYezaaB_N8HJrg444SriTsScGQwNgFRlNqEFWVKgyr2LcdZC3TwBSOhFrHcx-fB9E_MLK9TEcuTIrweDsrLptGONUQHuGFs0w5Tq8zQpUJ1oBPW9PWJ8VOWknBRF_vyVj1043dMF4u7HT9lUeOC53CV1mxxrgJEBlXqXYuUVzFKRNUjZtRAg0W3aGDTT2BjW1kOtBkozSKnk_ZrFpMuxqzujBD_5zoN8hKsmKWbn3uvYuw3FAHhvtXhc6GbwtFn3NTSeOo1d4iFG-ODet7uvVFJJSRSVuPPDEtHMRVcm082SntHNs8rB_cBPJmK54nRqSxougSpTfA7kq3Zjn_SoOeKo22R-2b_C9U4nAfxhKkzip5nV4cA1A13DrZ2vOSMGmMiBVqvhhr5ywn6Quy_pPEuWwca5XKP15frqfeIQiObr5VsyngYyyE7JyIDfhQ1UDigdsGHLGH2ZEl_Y1Mf83-z6bui470oWfCD8hBgg9UBOgnyvJ91B6S1qDi
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750685J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773701H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4496674E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708470J3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4241566A7


 
Nutrição: qualidade de vida e promoção da saúde 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramação:  

Correção:  

Indexação: 

Revisão: 

Organizadora: 

 

Daphynny Pamplona 

Yaiddy Paola Martinez 

Amanda Kelly da Costa Veiga 

Os autores 

Carla Cristina Bauermann Brasil  

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

N976 Nutrição: qualidade de vida e promoção da saúde 2 / 

Organizadora Carla Cristina Bauermann Brasil. – Ponta 

Grossa - PR: Atena, 2021. 
  

 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 

Modo de acesso: World Wide Web 

Inclui bibliografia 

ISBN 978-65-5983-787-8 

         DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.878220601 

  

1. Nutrição. 2. Alimentação. I. Brasil, Carla Cristina 

Bauermann (Organizadora). II. Título.  
CDD 613.2 

Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 

 

 

 

Atena Editora 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil 

Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 

contato@atenaeditora.com.br 

 

  

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito 

de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da 

construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do estudo, e/ou 

aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo ou revisão com 

vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do manuscrito para 

submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão completamente isentos de dados 

e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a referência correta de todos os dados e de 

interpretações de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de 

financiamento recebidas para a consecução da pesquisa; 6. Autorizam a edição da obra, que incluem 

os registros de ficha catalográfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criação de capa, 

diagramação de miolo, assim como lançamento e divulgação da mesma conforme critérios da Atena 

Editora. 

 

 

 

 

 

 

  



 
DECLARAÇÃO DA EDITORA 

 

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas 

transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui 

responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre 

direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza 

e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de 

divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer 

finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu 

site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, 

está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial 

são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da 

CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e 

e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o 

escopo da divulgação desta obra. 

 



APRESENTAÇÃO 
A presente obra ‘’Nutrição: Qualidade de vida e promoção da saúde’’ publicada 

no formato e-book explana o olhar multidisciplinar da Alimentação e Nutrição. O principal 
objetivo desse e-book foi apresentar de forma categorizada os estudos, relatos de caso 
e revisões desenvolvidas em diversas instituições de ensino e pesquisa do país, os 
quais transitam nos diversos caminhos da Nutrição e Saúde. Em todos esses trabalhos 
a linha condutora foi o aspecto relacionado aos padrões e comportamentos alimentares; 
alimentação infantil, promoção da saúde, avaliações sensoriais de alimentos, caracterização 
de alimentos; desenvolvimento de novos produtos alimentícios, controle de qualidade dos 
alimentos, segurança alimentar e áreas correlatas.

Temas diversos e interessantes são, deste modo, discutidos nestes dois volumes 
com a proposta de fundamentar o conhecimento de acadêmicos, mestres e todos 
aqueles que de alguma forma se interessam pela área da Alimentação, Nutrição, Saúde 
e seus aspectos. A Nutrição é uma ciência relativamente nova, mas a dimensão de sua 
importância se traduz na amplitude de áreas com as quais dialoga. Portanto, possuir um 
material científico que demonstre com dados substanciais de regiões específicas do país 
é muito relevante, assim como abordar temas atuais e de interesse direto da sociedade. 
Deste modo a obra ‘’Nutrição: Qualidade de vida e promoção da saúde’’ se constitui em 
uma interessante ferramenta para que o leitor, tenha acesso a um panorama do que tem 
sido construído na área em nosso país.

Uma ótima leitura a todos(as)!

Carla Cristina Bauermann Brasil
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo 
analisar a contribuição do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), na compra de 
alimentos advindos da agricultura familiar em 
Alagoas no período da crise sanitária decorrente 
do Covid-19. Foi realizada uma entrevista 
com os nutricionistas responsáveis por alguns 
municípios alagoanos, em sua grande maioria 
foi distribuído kits com alimentos não perecíveis, 
mensalmente, no entanto, no quesito produtos 
da agricultura familiar o problema já existente 
de compra de no mínimo 30% não foi seguido e 
se intensificou mais ainda durante esse período. 
Portanto não se teve uma grande participação 
da agricultura familiar, sendo entregue apenas 
alguns kits com tubérculos na sua maioria. A 
pandemia pelo Covid-19 trouxe novos desafios, 
que devem ser discutidos e superados, por meio 
de ações intersetoriais.
PALAVRAS-CHAVE: PNAE. Agricultura Familiar. 
Covid-19

FAMILY AGRICULTURE FOOD 
PURCHASES BY THE NATIONAL 

SCHOOL FOOD PROGRAM IN THE 
ALAGOAN MUNICIPALITIES IN COVID-19 

PANDEMIC TIMES
ABSTRACT: This article aims to analyze the 
contribution of the National School Feeding 
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Program (PNAE) in the purchase of food from family farming in Alagoas during the period 
of sanitary crisis resulting from Covid-19. An interview was carried out with the nutritionists 
responsible for some municipalities in Alagoas, the vast majority of which kits with non-
perishable foods were distributed monthly, however, in the category of family farming products, 
the existing problem of purchasing at least 30% was not followed. and it intensified even 
more during this period. Therefore, there was not a great participation of family farming, being 
delivered only a few kits with mostly tubers. The Covid-19 pandemic brought new challenges, 
which must be discussed and overcome through intersectorial actions.
KEYWORDS: PNAE. Family Agriculture. Covid-19

INTRODUÇÃO
A organização Mundial da Saúde OMS, no dia 11 de março de 2020 decretou 

emergência devido pandemia do novo coronavírus, COVID-19. Em detrimento a este fato, 
o Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, reconheceu o estado 
de calamidade pública. O Ministério da Saúde orientou o isolamento social, levando ao 
adiamento do ano letivo para assim ter um maior controle e contenção de riscos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação da doença (BRASILIA, 2020).

Com a pandemia da COVID-19, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
uma das principais políticas sociais de combate a insegurança alimentar e nutricional de 
crianças e adolescentes, foi publicada no dia 7 de abril de 2020, a Lei nº 13.987, que altera 
a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, autorizando em caráter excepcional, durante o 
período de suspensão das aulas, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do programa aos responsáveis dos estudantes matriculados ás escolas públicas 
de educação básica (BRASIL, 2020).

Do valor direcionado à compra direta de produtos para a execução do PNAE, 
30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) aos municípios, deve ser de alimentos da agricultura familiar. Assim, há uma 
intencionalidade de propiciar maior qualidade nutricional, ofertando alimentos in natura, 
redução da oferta de alimentos industrializados, além da valorização da diversidade cultural 
alimentar (MOSSMANN; TEO, 2017).

Além dos benefícios aos alunos a compra destes produtos garantem o fortalecimento 
da agricultura familiar, avanços no meio rural, uma via para os agricultores familiares 
comercializarem seus produtos. O programa assume, então, característica de política 
pública estruturante, com repercussões importantes para o desenvolvimento local e para a 
proteção de grupos vulneráveis principalmente neste momento de pandemia (MOSSMANN; 
TEO, 2017).

Atualmente, o PNAE é reconhecido como uma das maiores políticas sociais de 
alimentação escolar do mundo, cobrindo 43 milhões de estudantes brasileiros. Iniciativas 
como a parceria entre a agricultura familiar e alimentação escolar pode ser considerada 
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uma estratégia viável para o desenvolvimento local e reforçar uma alimentação regional e 
saudável (TEO, 2018).

O repasse dos recursos financeiros federais destinados à execução do PNAE 
estão mantidos durante a pandemia e devem ser investidos para a aquisição dos gêneros 
alimentícios para os estudantes, visando o direito à alimentação. No entanto, devido a 
pandemia esse processo de compra e distribuição se torna um pouco caótico por conta 
da burocracia e logística dos municípios. Visando isso, o FNDE junto com os ministérios 
da educação, agricultura, pecuária e abastecimento mantiveram as condições anteriores a 
pandemia para compra dos itens da agricultura (BRASILIA, 2020).

Diante dessas considerações, o presente estudo visa avaliar a execução das 
aquisições de alimentos advindos da agricultura familiar pelo PNAE, bem como verificar 
o perfil de adequação dos municípios alagoanos, suas dificuldades e impactos para a 
sociedade durante a pandemia da COVID-19. 

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório e corte transversal. O 

estudo foi realizado via internet, através do aplicativo WhatsApp, onde os nutricionistas que 
fazem parte de um grupo apenas de profissionais dos municípios alagoanos que trabalham 
no PNAE. Foi enviado pelo grupo do WhatsApp e/ou e-mail em anexo o questionário online 
através do Microsoft Forms, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), uma vez respondido o questionário, será considerado consentida a participação.

 Também foi utilizado o contato telefônico ou o e-mail. O estudo foi realizado no 
período de agosto a outubro de 2020 na cidade de Maceió/Alagoas. Teve uma média de 
50 participantes, a expectativa se refere a quantidade de municípios e nutricionistas que 
atuam nos mesmos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O presente estudo contou com a participação de 50 nutricionistas atuantes no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de municípios do estado de Alagoas. 
Destes nutricionistas, 92% (n=46) eram do sexo feminino e 8% (n=4) do sexo masculino, 
sendo que 60% (n=30) afirmaram ser nutricionista responsável técnico (RT), 34% (n=17) 
afirmaram ser nutricionista do quadro técnico (QT) e 3% (n=3) não quiseram responder ou 
não se sentirão à vontade para responder. 

O estado de Alagoas é divido geograficamente em três mesorregiões. Pode-se 
observar que 74% (n=37) executam o programa em municípios localizados no *Leste 
Alagoano1, 8% (n=3) em municípios do Agreste Alagoano** e 18% (n=10) no Sertão 

1 *Leste Alagoano: Piaçabuçu, Roteiro, São Miguel dos Campos, Teotonio Vilela, Feliz Deserto, Igreja nova, Penedo, 
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Alagoano***.
Sobre o tipo de gestão do PNAE, observou-se que 66% (n=33) dispõem de uma 

gestão centralizada, nesta, os recursos são gerenciados pela Secretaria de Educação, 
comprando os gêneros alimentícios, planejamento orçamentário, elaboração de cardápios, 
supervisão e avaliação da alimentação escolar, armazenamento dos produtos e distribuição 
dos alimentos, 16%(n=8) descentralizada, onde os recursos são repassados diretamente 
as escolas, elas tem por atividade receber e armazenar os gêneros alimentícios, preparo 
e distribuição das refeições, as escolas assumem as atividades gerenciais, tais como 
compra e planejamento, no entanto sob fiscalização da Secretaria de Educação, 16% (n=8) 
semi-descentralizada, a Secretaria de Educação compra os alimentos não perecíveis e 
os distribui nas escolas e repassa o recurso para a aquisição dos gêneros alimentícios 
perecíveis e 2% terceirizada (n=1) nesta forma de gestão, uma empresa é contratada para 
fornecer a alimentação pronta aos escolares. As compras dos gêneros alimentícios são 
realizadas pela Prefeitura ou pela Secretaria Estadual de Educação, que também define 
o cardápio e fiscaliza a execução da alimentação escolar feita pela empresa. As refeições 
podem ser preparadas numa cozinha-piloto ou a empresa pode utilizar o espaço físico da 
própria escola (SANTOS, 2016).

Frente à pandemia causada pelo COVID-19 no Brasil, a partir do dia 23 de março 
de 2020, as redes municipais, estaduais e federais de ensino suspenderam em todo o país 
as aulas presenciais a fim de evitar a propagação da doença. Não houve orientação inicial 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de como proceder no 
fornecimento da alimentação escolar, onda as Entidades Executoras (EX) e nutricionistas 
frente à alimentação escolar tiveram um grande desafio para continuar com o fornecimento 
da alimentação aos estudantes da rede pública (AMORIM,2020).

Devido a necessidade emergente de respostas, foi publicada em abril de 2020 a Lei 
nº 13.987/20, autorizando assim, em caráter excepcional, durante o período de suspensão 
das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição 
de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação 
básica. O FNDE publicou posteriormente, no sentido de orientar a entrega de alimentos/

Satuba, Anadia, Boca da Mata, Campo Alegre, Coruripe, Jequia da Praia, Junqueiro, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa 
Luzia do Norte, Marechal Deodoro,Porto Real do Colégio, Coqueiro Seco, Maceió, São Miguel dos Milagres, Barra 
de Santo Antonio, Barra de São Miguel, Japaratinga, Porto de Pedras, Maragogi, São Luís do Quitunde, Novo Lino, 
Porto Calvo, Atalaia, Branquinha, Cajueiro, Campestre, Jacauípe, Joaquim Gomes, Jundiá,  Capela, Colônia Leopol-
dina, Flexeiras, Chã Preta, Ibateguara, Pindoba, Santana do Mundaú, S.José da Lage, União dos Palmares, Viçosa, 
Matriz de Camaragibe, Passo de Camaragibe, Messias, Murici; **Agreste Alagoano: Traipu, São Brás, Olho d’Água 
Grande, Limoeiro de Anadia, São Sebastião, Taquarana, Paulo Jacinto, Coité do Noia, Craibas, Feira Grande, Girau 
do Ponciano, Lagoa da Canoa, Quebrangulo, Tanque DARCA, Arapiraca, Campo Grande, Palmeira dos Indios, Belém, 
Cacimbinhas, Igaci, Estrela de Alagoas, Maribondo, Mar Vermelho, Minador do Negrão; ***Sertão Alagoano:S.Jose da 
Tapera, Major Izidoro, Olivença, Monteirópolis, Olho dagua do Casado,  Sen Rui Palmeira, Batalha, Jaramataia.  Belo 
Monte, Jacaré dos Homens, Maravilha, Santana do Ipanema, Ouro Branco, Poço das Trincheiras,Palestina, Água Bran-
ca, Canapi, Inhapi, Mata Grande, Pariconha, Piranhas, Carneiros, Dois Riachos, Delmiro Golveia, Olha dagua Flores, 
Pão de Açúcar.
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refeições aos estudantes, a Resolução nº 2 de 09 de abril de 2020, que dispõe sobre a 
execução do PNAE durante o período de calamidade pública, (BRASIL, 2020; PEREIRA 
et al., 2020).

Na cartilha disponibilizada pelo ministério da agricultura, pecuária e abastecimento 

e ministério da educação (BRASILIA, 2020), cabe aos estados e municípios identificar 

a melhor forma de entregar os alimentos para os alunos e são exemplificadas algumas 

formas de como isso pode acontecer, como: distribuição de kits, dinheiro ou até mesmo 

alimentos prontos. No entanto, essa distribuição deve ser feita com a quantidade para 

alimentação da criança por mês, ou seja, garantir uma alimentação parecida com a que os 

estudantes estavam acostumados a consumir na escola, mantendo qualidade, nutrientes e 

quantidade suficiente para os alunos. 

O gráfico 1 mostra como está sendo realizada a distribuição da alimentação escolar, 

nos municípios alagoanos em que os nutricionistas foram entrevistados. Em alagoas, 

88% (n=44) dos nutricionistas responderam que o programa está funcionando através da 

distribuição de kits de alimentos, 6% (n=3) afirmou que no município onde trabalham não 

está sendo ofertada alimentação aos escolares durante este período 2%(n=1) foi entregue 

1 kit com alimentos de cesta básica, 2% (n=1) responderam que em algumas escolas foi 

distribuído um kit e em outras distribuíram refeições, 2% (n=1) não souberam informar ou 

não quiseram informar.

Gráfico 1 - Distribuição da alimentação escolar durante a pandemia da Covid-19, segundo relato dos 
nutricionistas entrevistados.

Com a interrupção das aulas devido à pandemia levou, em alguns casos, a interrupção 
ou a precarização do acesso à alimentação que implica no agravamento da situação de 
insegurança alimentar impactando quantitativa e qualitativamente a alimentação dos 

alunos. O aumento do desemprego e da pobreza em consequência da pandemia implica 
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no acesso ao alimento, e essa dificuldade se potencializa quando as famílias deixam de 

receber a alimentação escolar (AMORIM, 2020).

Gráfico 2 -Frequência de alimentos ofertadas durante período de suspensão das aulas.

Outros(Respostas): “Foi ofertado mensalmente, mas não tidos os meses 
seguidos, durante a pandemia”, “Até hoje dia 03/11/2020 só entregamos 1 kits 
com alimentos da cesta basica”,”Foi entregue apenas 1 kit, 2 vezes , para todos os 
alunos e depois um terceiro para os alunos das comunidades mais carentes”,”Por 
bimestre” ,”Foi ofertado apenas 1 kit”,” Ofertado uma vez até o momento”,”1 
entrega no início para todos os alunos, mensalmente entrega para alunos em 
vulnerabilidade”.

No gráfico 2 demonstra que a rede escolar tem se esforçado para manter o que a 
cartilha preconiza, ofertar a alimentação desses alunos mesmo durante a pandemia, no 
entanto esse valor é muito baixo diante da real necessidade dos indivíduos que consumiam 
diariamente 2 ou até 3 refeições a depender da idade nas escolas, por vezes a única 
alimentação rica em qualidade nutricional ou para sobrevivência mesmo. O maior motivo 
para a demora na entrega dos alimentos é descrito pelos entrevistados em maior percentual 
como a logística no fornecimento para os escolares, seguida por logística de entrega e logo 
após por burocracia, trâmites administrativos. 

Nota-se que o recurso continua sendo repassado, as escolas e gestores tem 
a autonomia dada pelo FNDE para continuar as compras, no entanto mesmo antes da 
pandemia já havia um debate sobre a valor per capta.  Atualmente, o valor per capita 
repassado pelo FNDE é de R$ 1,07 para creches; R$ 0,53 para pré-escola; R$0,64 para 
escolas indígenas e quilombolas; R$ 0,36 para ensino fundamental e médio; R$ 0,32 para 
educação de jovens e adultos; R$1,07 para ensino integral; R$ 2,00 para Programa de 
Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral e R$ 0,53 para o atendimento 
educacional especializado no contraturno. Fazendo um exercício com o recurso financeiro 
per capita para o ensino fundamental, que é de R$ 0,36 e considerando 20 dias letivos no 
mês, o repasse financeiro mensal por um aluno seria de R$ 7,20. Dessa forma, a escassez 
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de recursos financeiros intensifique durante a pandemia, o custo per capta irá aumentar, 
pois será mais alimentos distribuídos individualmente do que nas preparações divididas 
entre os alunos. Com isso necessita de ajustes para adequar quantidades de alimentos de 
difícil fracionamento e até mesmo em função das embalagens disponíveis. Outra questão é 
considerar o valor dos materiais de higiene como álcool a 70%, máscaras entre outros para 
organização dos kits e entrega às famílias (PEREIRA, et al, 2020).

A respeito do gráfico 3, ele afirma que 44%( n=22) dos respondentes disseram que 
houve compras e distribuição de alimentos fornecidos pela agricultura familiar, 6%(n=3) 
afirmaram a compra mas não a distribuição dos itens da agricultura familiar, 2%(n=1) 
houveram compras de alimentos in natura mas não da agricultura familiar , 36%(n=18) não 
houve compra de nenhum tipo de alimento in natura, 12% (n=6) marcaram como outros e a 
resposta mais frequentes é que compraram apenas um item da agricultura como macaxeira 
para distribuição ou que o processo licitatório estava em andamento. 

Gráfico 3- Compras e distribuição de itens da agricultura familiar ou alimentos in natura.

Outros (Respostas): “Sim, foi ofertado tuberculos,mas só uma vez”, “Algumas 
escolas distribuíram o que tinham em estoque produzindo alimentos e está sendo 
feito um processo licitatório para compra de alimentos da agricultura familiar”, 
“Houve o contrato com a agricultura familiar e a entrega ainda vai ser feita”, “O 
processo de chamada pública estar em andamento”, “Haverá compra de tubérculos 
para o próximo kit”

Durante a pandemia, segundo o gráfico 4, 40% (n=20) disseram que houve 
diminuição da quantidade de compras da agricultura familiar, 22%(n=11) não estão 
comprando produtos da agricultura familiar, 14%(n=7) não estão ofertando nenhuma 
alimentação durante esse período, 4%(n=2) mantiveram a oferta e quantidade comprada 
anteriormente a pandemia, em contrapartida 12% (n=6) alegaram um aumento na compra 
de itens da agricultura familiar.
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Gráfico 4-Compras da agricultura familiar.

Outros(Respostas): “Licitação em andamento” ,“Compramos na agricultura familiar, mas o item foi 
açúcar”, “Haverá compra para o proximo Kit”.

As dificuldades obtidas na compra de itens da agricultura familiar já são existentes 
muito antes da pandemia. Como a organização, documentação, atendimento, logística 
das entregas, a adequação de preços dos gêneros, a falta de articulação entre gestores 
e agricultores. Neste período de isolamento social, algumas dessas dificuldades foram 
potencializadas. Para a distribuição de kits de alimentos aos estudantes, por exemplo, é 
necessário incluir as etapas de separação e embalagem dos gêneros, que não estavam 
previstas em contratos de aquisição firmados entre EEx e agricultores familiares para o 
ano de 2020. Como uma grande parte dos alimentos comprados da agricultura familiar 
inclui frutas e hortaliças frescas, que são altamente perecíveis, o processo de separação, 
embalagem e distribuição requer uma organização e periodicidade diferente de quando se 
trata de gêneros secos poucos perecíveis. Esses últimos acabam sendo privilegiados pelas 
EEx quando da montagem dos kits de alimentos (PEREIRA, et al., 2020).

No âmbito nutricional, as precárias condições de vida, o difícil acesso as condições 
essenciais de saúde como saneamento básico e água e a fragilidade do sistema de saúde 
sobrecarregado em detrimento da pandemia principalmente entre os mais vulneráveis, 
podem limitar a utilização biológica dos nutrientes e colocá-los, portanto, em risco de 
desenvolver a má nutrição (SILVA,2020).

A Resolução nº 2 de 2020 do FNDE no seu artigo 5º enfatiza que, sempre que 
possível, a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar deverá ser mantida, 
priorizando-se a compra local orienta que os contratos com os agricultores familiares 
devem ser mantidos, respeitando, sempre que possível, o calendário de entrega que foi 
estabelecido. Sobre as demais circunstâncias da entrega, a gestão (os gestores ou as EEx) 
deve negociar diretamente com os agricultores, desde que estas não tragam custos extras 
para os mesmos. Além de salientar a importância da continuidade da realização, se houver 



 
Nutrição: qualidade de vida e promoção da saúde 2 Capítulo 5 47

necessidade, de novas chamadas públicas, por meio online, não justificando a falta desses 
alimentos ao consumidor final.

Os municípios alagoanos afirmaram 34%(n=17) que nem um pouco provável atingir 
os 30% de compra de itens da agricultura familiar preconizada na lei nº 11.947/09 e 26% 
(n=13) muito pouco provável, 12% (n=6) razoavelmente provável de atingir os 30% de 
compra de alimentos da agricultura familiar, 16% (n=8) muito provável de atingir os 30% de 
compra de alimentos da agricultura familiar, 12% (n=6) extremamente provável de atingir 
os 30% de compra de alimentos da agricultura familiar. 

Mesmo com todo esforço e incentivo dos entes administrativos e federativos 
para que as compras da agricultura familiar continuem ainda sim os dados mostram 
que não está sendo atingido o valor de 30% durante a pandemia em grande parte dos 
municípios alagoanos. A resolução do FNDE prevê a possibilidade de procedimento remoto 
para realização de chamada pública com envio de documentação, projetos de venda e 
estabelecimento de contrato de compra empregando meios online.  Embora seja uma 
estratégia importante para viabilizar a realização de novas chamadas públicas, pode ter 
alcance restrito dadas as limitações de acesso à internet nas propriedades rurais no Brasil.

O gráfico 5, demonstra que os contratos com os agricultores em sua maioria estão 
mantidos ou haverá uma nova chamada pública, então nesse quesito a junção PNAE e 
agricultores se manteve durante a pandemia. 

Gráfico 5-Manutenção ou não dos contratos firmados com os agricultores familiares.

Outros(respostas): “Os contratos ainda existem, mas foi feito uma nova chamada pública”, “Processo 
licitatório em andamento”.

Foi observado que os municípios em sua grande maioria não tiveram incentivo para 
a aquisição de produtos da agricultura familiar e a compra que foi realizada foi distribuída 
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mensalmente, sendo os itens mais encontrados tubérculos e raízes, seguidos de frutas 
e legumes. Os agricultores tiveram instruções sobre a prevenção do covid-19 e a melhor 
forma de preparar os kits. No entanto o que se notou foi grande parte dos municípios não 
conseguiram ofertar alimentos in natura e principalmente advindos da agricultura familiar, 
sendo assim um impacto muito forte tanto na vida dos agricultores, financeiramente, como 
na vida dos alunos que perderam a qualidade e variedade dos alimentos ofertados nas 
escolas.

CONCLUSÃO  
Perante a situação atual e inédita no campo no PNAE para o enfretamento de uma 

pandemia, mesmo com toda a problematização, os órgãos que regem tomaram iniciativas 
rápidas e eficazes para a situação emergencial afim de garantir o Direito Humano à 
Alimentação Adequada. Com tudo, dificuldades foram encontradas em seus caminhos e 
vimos a burocracia como grande inimiga para a execução e implantação das ações, em 
especial a aquisição dos produtos da agricultura familiar, tornou-se um desafio ainda maior 
para as EEx. Mesmo que as medidas tomadas não tenham sidos totalmente eficazes, 
tornaram-se essenciais para a diminuição dos danos sentidos pela sociedade, mostrando-
se que em situações emergenciais podem ser aplicados os recursos do PNAE para garantir 
a segurança alimentar e nutricional, no entanto necessitam de uma maior elaboração e 
agilidade nos processos já que o mesmo é emergencial e não se pode esperar. Ainda com 
todas as dificuldades enfrentadas, a pandemia demonstra a importância do PNAE que 
assumiu uma forma assistencialista, fornecendo alimentação à distância.

Este trabalho pode auxiliar a compreender as dificuldades que o Programa teve 
e assim poder melhora-las em caso de uma nova situação de calamidade pública e a 
necessidade de incitar diferentes setores para o fortalecimento da aquisição de gêneros 
advindos da agricultura familiar, uma vez que comprar da agricultura familiar vai além de 
cumprir uma obrigação, ela possibilita a garantia de um produto de melhor qualidade e 
ainda apoiar o desenvolvimento sustentável e renda para os  produtores locais.
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