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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! 

 
 

Natiéli Piovesan 
Vanessa Bordin Viera 
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IDENTIFICAÇÃO DO VALOR DAS PERDAS DO SETOR DE FRIOS DE UM 
SUPERMERCADO DE FORTALEZA, CEARÁ 

Talita Lima e Silva 
Escola de Saúde Pública do Ceará 
Rafaella Maria Monteiro Sampaio 
Centro Universitário Estácio do Ceará e Universidade de Fortaleza 
Aline Cordeiro Guimarães 
Centro Universitário Estácio do Ceará 
Monaliza Silva Ferreira 
Centro Universitário Estácio do Ceará 

RESUMO: O alto índice de desperdício está presente desde o processo de produção 
até a mesa do consumidor. As perdas no segmento de supermercados são altas e, 
se concentra principalmente no setor de alimentos. Este trabalho teve como 
objetivos identificar o valor das perdas do setor de frios. Foi pesquisado em um 
supermercado de Fortaleza/CE. Durante três semanas, os dados foram coletados 
usando uma planilha de controle de movimentação dos frios, adaptada do setor de 
prevenção de perdas. Os alimentos foram divididos em grupos: iogurte 49%; leites, 
queijos e laticínios 15%; embutidos, congelados e carnes variadas 23%; frango e 
peixes 11% e; polpa de fruta e picolé 2%. Foi verificada a perda total de 392 produtos, 
sendo os motivos citados: avaria 58%; vencidos 35%; impróprios 8% e; devolução 
2%. Conclui-se que o valor da perda do setor de frios é relevante e pode prejudicar o 
lucro final da empresa varejista se não for controlado. 
PALAVRAS-CHAVE: perda, varejo, alimentos 

1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a fome está presente no dia a dia dos brasileiros e a escassez 
de alimentos poderia ser minimizada com a diminuição de desperdício (TOFANELLI 
et al, 2007). Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE-SP, 2013), perdas no varejo é toda interferência negativa que resulta em 
redução do lucro. As perdas no setor alimentício são incluídas no desperdício ou 
‘’quebra’’ de loja. O ‘’quebra’’ operacional é o procedimento resultante da contagem 
de produtos que estão no supermercado, porém não foram comercializados por 
motivos diversos (CORREA, 2011). 

O alto índice de desperdício está presente desde o processo de produção até 
a mesa do consumidor (RUFINO, 2012). E as perdas no segmento de supermercados 
é alta e se concentra principalmente no setor de alimentos (GASPARI, 2001). 
Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS, 2015) em 2014 o 
índice de perdas sobre o faturamento líquido no Brasil foi de 2,98%, enquanto que 
no Nordeste foi de 2,60%. 
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Nos supermercados predomina-se o método de operação no auto-
atendimento. Isso preocupa muito o setor de prevenção, porém a principal 
preocupação gerencial e esforços são focados na compra e armazenamento devido 
à grande quantidade de produtos perecíveis comercializados (MERLO, CERIBELI e 
PRADO, 2011). 

Os frios são alimentos perecíveis, os quais têm a maior probabilidade de uma 
rápida multiplicação de bactérias, devendo ser armazenados sob congelamento, 
refrigeração ou resfriamento (SILVA JUNIOR, 1995). São exemplos: os embutidos, 
frango e laticínios. 

Com o crescimento da competitividade e a maior exigência do consumidor, os 
supermercados têm procurado oferecer melhores produtos. No caso dos frios, o 
monitoramento da apresentação e da validade devem ser mais rigorosos já que são 
produtos que ficam impróprios para consumo facilmente (CHARAVARA, 2014). 

O desperdício de frios pode se dá por falta de armazenamento, falta de 
qualidade do produto, mau gerenciamento de estoque e problemas no operacional, 
como o não monitoramento da validade e disposição dos produtos (SEBRAE-SP, 
2013). Charavara (2014) diz que o armazenamento a temperaturas corretas pode 
manter o produto em bom estado até a data de validade, porém é necessário que a 
matéria prima seja de qualidade. Ele ainda afirma que o bom gerenciamento do 
estoque é responsável pelo funcionamento satisfatório da empresa, pois as compras 
mal feitas comprometem o capital. 

Segundo Merlo, Ceribeli e Prado (2011), as perdas mais importantes podem 
ser classificadas em operacionais e financeiras: as operacionais, também chamadas 
de quebra, incluem o manuseio, compra/produção, atualização de preços e 
problemas de recebimento; enquanto que os financeiros são os furtos internos e 
externos, falta de controle no estoque e a não aplicação de padrões de qualidade. 
Os autores constataram que o problema do desperdício está diretamente associado 
com erro de gestão, ou seja, planejamento e controle. 

Problemas operacionais e de gestão são os maiores causadores de perdas e 
faz-se necessário ter um operacional eficaz (ZANDROSKI, 2013). 

O supermercado pesquisado vinha apresentando perdas consideráveis de 
mercadorias e, foi identificado que o setor de frios é muito presente no relatório do 
quebra da empresa. Por isso, decidiu-se desenvolver este trabalho que teve como 
objetivo geral identificar o valor das perdas do setor de frios e como objetivos 
específicos: verificar os principais motivos que os frios vão para as perdas, identificar 
quais os produtos que mais compõem os relatórios de perdas e sugerir novas 
estratégias para minimizar o valor da perda nesse setor. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e descritivo. A pesquisa 
identificou o valor das perdas do setor de frios durante 3 semanas do mês de Março 
de 2016. 
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O local da pesquisa foi um supermercado localizado no bairro Papicu em 
Fortaleza, CE. A empresa faz parte de uma rede de supermercados que proporciona 
variedades de mercadorias em suas diferentes seções de vendas: bazar, perfumaria, 
cereais, lacticínios, FLV (frutas, verduras e legumes), frigorífico, frios, padaria entre 
outros. O local funciona todos os dias da semana de 6h as 22h. O setor escolhido 
para o trabalho em questão foi o de Frios. 

A coleta de dados foi feita da seguinte forma: o colaborador do setor de 
Prevenção preencheu diariamente uma planilha com os dados dos produtos e, os 
estagiários de nutrição complementaram essa planilha com os preços unitários e 
totais dos produtos. O instrumento utilizado foi a Planilha de Controle de 
Movimentação dos Frios usado pelo departamento de prevenção de perdas. A 
planilha continha as seguintes informações: nome do produto, código de barras, 
quantidade, valor unitário e total e motivo da perda. 

Os dados contidos na planilha foram tabulados em uma planilha do Excel e 
foi feito a interpretação através de tabelas e gráficos, usando a análise descritiva 
dos dados. 

Nesta pesquisa foram obedecidas todas as normas de ética, na qual a 
empresa onde foi realizada a pesquisa, autorizou o desenvolvimento da mesma, 
acompanhando toda metodologia utilizada. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Gráfico 1 representa os grupos de alimentos observados nas perdas. No 
grupo dos iogurtes, foram avaliados diversas marcas do produto. Este grupo 
apresentou o maior percentual de perdas 49%, que equivale a 191 produtos 
desperdiçados durante as 3 semanas avaliadas. 

 

 
Gráfico 1: Divisão das perdas por grupos de alimentos em um supermercado de Fortaleza-Ce, 2016. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O grupo dos leites, queijos e outros laticínios foram os terceiros a ter uma 
maior perda, com uma porcentagem de 15%,que equivale a 58 produtos perdidos 
durante as três semanas. Nesse grupo temos: os requeijões, manteiga, leite 
pasteurizado, queijo cheddar, queijo mussarela, queijo minas, entre outros. 

No grupo dos embutidos, congelados e carnes variadas, foram os segundos a 
ter uma maior perda, com 23% no total com 92 produtos desperdiçados durante as 
três semanas. Dentro desse grupo estão alimentos como: mortadela, salame, 
salsicha, presunto e bacon. No grupo de congelados foram incluídos: lasanhas, 
carnes para feijoada, massas para pastel, pizzas prontas, hambúrgueres, 
empanados e preparações prontas em geral. 

O grupo denominado frango e peixe foi considerado o quarto grupo de 
alimentos a ter maior desperdício, onde apresentou 11% das perdas, com 45 
produtos perdidos durante o período da pesquisa. 

O grupo de polpas de fruta e picolé, apresentou apenas 2% das perdas, por 
isso considerado o grupo de menor desperdício com a quantidade de 6 produtos 
perdidos durante o desenvolvimento do estudo. 

 
Gráfico 2: Motivos das principais perdas em um supermercado de Fortaleza-Ce, 2016. 

Fonte: Dados da pesquisa 

No Gráfico 2 são apresentados os diferentes motivos de perda percebidos na 
pesquisa: avaria, vencidos, impróprio e devolução. 

A avaria é um dano causado ao produto,o qual foi constatado como o motivo 
de maior perda 58%. Observou-se que as avarias ocorreram por vários fatores dentre 
eles: descuido do funcionário que pode acidentalmente danificar as embalagens dos 
produtos no momento do recebimento ou na organização dos mesmos na prateleira; 
quando o cliente deixa cair um alimento ocasionando dano na embalagem; ou devido 
ao furto por parte dos clientes que consomem parte ou integralmente o alimento sem 
pagar. 

Os vencidos são alimentos cuja a validade já passou do prazo ou já estão 
próximos de vencer. Foram considerados o segundo motivo de maior perda, em torno 



 
245 

  

de 35% desses. 
Os impróprios para consumo são alimentos que estão dentro da data de 

vencimento, mas que apresentam um aspecto sensorial e visual ruim, como 
mudança de cor e mau cheiro, que pode ser ocasionado devido a um transporte, 
recebimento e/ou armazenamento inadequado, representando 8% dos alimentos 
pesquisados. Podem ser citados as linguiças e salsichas. 

As devoluções ocorrem por parte dos clientes devido a insatisfação por motivo 
de qualidade ou preço, assim faz-se necessário a troca do produto e, por muitas 
vezes o deixa impróprio para venda. As devoluções somam 3% do total da perda em 
três semanas. 

Foi constatado que na primeira semana houve um prejuízo de R$3.841,74; 
na segunda R$3.948,34 e, na terceira R$3.074,54, totalizando um valor de 
R$10.864,62. 

Merlo, Ceribeli e Prado (2011) fizeram um estudo em uma rede de varejos 
nos qual mostrou que as principais perdas comuns às cinco organizações estudadas 
era batata, tomate, frutas, iogurtes e carnes. As principais causas foram furtos 
internos e externos, deterioração dos alimentos e danificação de embalagens. Esses 
dados condizem com os encontrados nesta pesquisa, onde o alimento que mais se 
encontra nos relatórios de perdas dos frios foram os iogurtes (49%) e o maior motivo 
de perda foi avaria (58%) onde estão inseridos os furtos internos e externos e 
danificações de embalagens. 

Os autores também identificaram que os produtos lácteos e laticínios 
representam até 5% de perda do total de compra, sendo considerado um valor baixo, 
enquanto que os produtos cárneos e embutidos chegam a 25% de perda, 
considerado alto volume. No presente estudo não foi possível identificar as 
porcentagens de perdas do setor de frios em relação ao valor total de compra. 

Rigitano e Mendonça (2014) concluem que o lixo dos supermercados é 
essencialmente formado por alimentos hortifruti, frios e carnes. Do que nos 
resguarda da importância de estudar as perdas do setor de frios. 

Para diminuir as perdas são necessárias ações de prevenção e correção 
eficazes. Segundo o SEBRAE-SP (2013) é importante investir em conferência das 
mercadorias no momento do recebimento para evitar furtos e receber produtos 
danificados; manter o estoque organizado, limpo e controlado; deve-se ter um 
sistema controlado de perdas e trocas; importante realizar inventários de 
mercadorias sistemáticos, isso pode ajudar muito a identificar a origem das perdas 
e; deve-se fazer controle diário da movimentação de mercadorias, planilhas ajudam 
nesse aspecto. 

A má aplicação do PEPS (Primeiro que Entra e o Primeiro que Sai) foi uma das 
deficiências que observamos nessa pesquisa. Segundo Vicente e Ramos (2014) o 
PEPS serve para gerenciar a arrumação e a expedição das mercadorias do estoque 
e deve ser feito sempre que for ter reposição de prateleira, colocando o que vence 
primeiro à frente nas prateleiras. 

Verificou-se que a perda dos produtos frios pode iniciar no transporte: 
produtos que são recebidos em temperatura e condições inadequadas e; durante o 
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armazenamento: o empilhamento excessivo e a temperatura contribuem para que o 
produto fique impróprio antes da data de vencimento. 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o valor na perda do setor de frios é relevante e pode prejudicar 
o lucro final da empresa varejista se não for controlado. 

Ainda percebeu-se que os motivos de perdas mais frequentes em 
supermercados são furtos internos e externos, o que é minimizado pelo uso correto 
de sistema de monitoramento por câmeras; a deterioração dos alimentos, causada 
principalmente pela falha no recebimento e armazenamento e; danificação de 
embalagens, que ocorrem por parte dos clientes, já que o supermercado é 
caracterizado pelo sistema de auto-atendimento e, por parte dos colaboradores que 
manuseiam e armazenam de forma errônea. 

Propõe-se que seja feito um maior monitoramento das validades dos 
produtos, sendo realizadas com freqüência as “batidas” de validades nas quais será 
possível detectar os produtos que estão próximo à data de vencimento, para que 
possa ser solicitado a rebaixa de preço junto ao comercial. Sugere-se também, que 
seja verificada as temperaturas dos equipamentos para uma correta armazenagem 
e distribuição e, quando solicitado, seja feito o reparo o mais rápido possível. Devem 
ser respeitadas todas as normas de temperaturas, condições de transporte e 
recebimento descritas em legislação específica, para evitar a perda. 
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ABSTRACT: The high waste rate is present from the production process to the 
consumer's table. Losses in the supermarket segment are high and are mainly 
concentrated in the food sector. This study aimed to identify the amount of losses the 
cold sector. It was investigated in a Fortaleza / CE supermarket. For three weeks, the 
data were collected using a motion control sheet of cold adapted the loss prevention 
industry. The foods were divided into groups: Yoghurt 49%; milk, cheese and dairy 
products 15%; sausages, frozen meats and varied 23%; chicken and fish and 11%; 
fruit pulp and popsicle 2%. It was verified a total loss of 392 products, and the cited 
reasons: failure 58%; Losers 35%; Improper 8%; and return 2%. We conclude that 
value of loss of the cold sector is relevant and can hurt the bottom line of the retailer 
if not controlled.  
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Dourados-UFGD; Graduação em Educação Física pelo Centro Universitário da Grande 
Dourados – UNIGRAN, ano 2009; Especialização em Educação Física Escolar pela 
Universidade Federal da Grande Dourados  -UFGD, ano 2012; Grupo de pesquisa: 
Avaliação Farmacológica. E-mail para contato: elisangelaprocopiosan@gmail.com 

Elizangela Alves Ramos Sesquim Possui Graduação em Nutrição pela Faculdades 
Integradas de Cacoal (2016). Atualmente é Nutricionista PNAE da Prefeitura São 
Miguel do Guaporé 

Fabiane Maciel Fabris Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Curso de 
Nutrição, Criciúma – Santa Catarina. Possui graduação em Nutrição pela 
Universidade do Vale do Itajaí (2000). Especialização em Saúde Pública e Ação 
Comunitária pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (2004). Especialização 
em Formação Contemporânea para Ensino na Área da Saúde pela Universidade do 
Vale do Itajaí (2015). Mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico pela 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (2016). Docente do Curso de Nutrição, 
Curso de Educação Física e Curso de Enfermagem (UNESC). Coordenadora do projeto 
de extensão da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNASAU/UNESC): Curso de Culinária Profissional e 
Segurança Alimentar.  

Fábio Resende de Araújo Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi. Membro do corpo docente do Programa 
de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 
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Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 
Doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 
Grupo de pesquisa:  Grupo de Estudos em Metabolismo, Exercício e Nutrição 
(GEMEN/UFRN). E-mail para contato: resende_araujo@hotmail.com  

Fernanda Rosan Fortunato Seixas Possui graduação em Nutrição pelo Centro 
Universitário de Rio Preto (2004), especialização em Saúde Coletiva pela Faculdade 
de Medicina de Rio Preto (2007), mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2008), doutorado em 
Engenharia e Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (2017). Coordenadora e professora do curso de graduação em 
Nutrição da UNESC-Cacoal. Tem experiência na área de Ciência e tecnologia de 
alimentos, com ênfase em Ciência de alimentos, atuando principalmente nos 
seguintes temas: qualidade microbiológica de alimentos, análises de alimentos (GC-
FID, HPLC, GC-MS-MS) e análise sensorial de alimentos. 

Gabriela de Campos Mendes Atualmente é acadêmica do curso de Nutrição da 
Universidade Federal do Tocantins, compõe a Executiva Nacional de Estudantes de 
Nutrição e é presidente do Centro Acadêmico de Nutrição-UFT . Com as experiências 
já obtidas atua principalmente nas seguintes áreas: saúde pública, promoção da 
saúde, saúde coletiva e fitoterapia. 

Genildo Cavalcante Ferreira Júnior Professor do Centro Universitário CESMAC, 
Maceió – Alagoas; Graduação em Odontologia pela Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL) Maceió – Alagoas; Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade 
Estadual de Alagoas (UNEAL), Maceió – Alagoas; Especialização em Gestão da 
Qualidade e Segurança dos Alimentos   pela Universidade Tiradentes, Maceió – 
Alagoas; Mestrado em Nutrição pela Universidade Federal de Alagoas  - Maceió – 
Alagoas; Doutorado em Química e Biotecnologia pela Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), Maceió – Alagoas; Doutorado em Química Analítica  pela Université 
de Strasbourg, França. 

Gleiciane Santos Raasch Possui graduação em Nutrição - Faculdades Integradas de 
Cacoal (2015). Estágio extra-curricular em Alimentação Escolar SEDUC/Cacoal no 
período de 10 de setembro a 10 de dezembro de 2012. 

Hélder Farias de Oliveira Visgueiro Graduando em Nutrição pelo Centro Universitário 
CESMAC; Voluntario em projetos de pesquisas (PSIC) intitulado “CARACTERIZAÇÃO 
MICROBIOLÓGICA DE BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS COMERCIALIZADAS EM 
MACEIÓ/AL”; Idealizador do Seminários de Nutrição; E-mail para contato: 
helder1942@hotmail.com.  

Heloísa Costa Pinto Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte; Grupo de pesquisa: Grupo de Estudos em Metabolismo, Exercício e 
Nutrição (GEMEN/UFRN). E-mail para contato: heloisa_pinto_nutri@hotmail.com 
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Irinaldo Diniz Basílio Junior Professor Adjunto II - Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL) -  Escola de Enfermagem e Farmácia  - ESENFAR, Maceió – Alagoas; Membro 
do corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana pela 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - Faculdade de Nutrição - FANUT, Maceió – 
Alagoas; Membro do corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas da Escola de Enfermagem e Farmácia - ESENFAR, da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), Maceió – Alagoas; Graduação em Farmácia pela 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João pessoa, Paraíba; Mestrado em 
Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos pela Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), João pessoa – Paraíba; Doutorado em Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa – Paraíba; 
Grupo de Pesquisa: Tecnologia e Controle de Medicamentos e Alimentos - UFAL, 
Maceió – Alagoas; Grupo de Pesquisa: Desenvolvimento e Ensaios de Medicamentos 
- UFPB – Paraíba; Grupo de Pesquisa: Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tratamento 
de Feridas – UFAL, Maceió – Alagoas; Grupo de Pesquisa: Ensino, Pesquisa, 
Tecnologia e Inovação em Controle de Qualidade de Medicamentos – UFRN – RN. 

 
Jacqueline Carvalho Peixoto Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO; Mestrado em Ciência da Motricidade Humana-
Bioquímica do Exercício pela Universidade Castelo Branco;  Doutora em Ciências 
Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (FF-UFRJ) Membro do 
corpo docente do Curso de Pós-Graduação em Nutrição clínica Avançada e Nutrição 
esportiva da Universidade Castelo Branco e do Curso de Especialização em Terapia 
Nutricional da UERJ (TENUTRI). Grupo de Pesquisa: Alimentos funcionais e 
desenvolvimento de produtos, LabCBroM-FF, UFRJ e IFRJ. UERJ- HUPE- Grupo de 
Dislipidemia Infantil.  E-mail: jcpnutri@gmail.com 

Janete Trichês Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Curso de Direito, 
Criciúma – Santa Catarina. Possui graduação em Comunicação Social - habilitação 
em Jornalismo - pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (1987) e mestrado em 
Ciência Política pela Universidade de Brasília (1994). Atualmente é professora titular 
da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Coordenadora do projeto de extensão 
da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNASAU/UNESC): Curso de Culinária Profissional e Segurança 
Alimentar. 

Janusa Iesa de Lucena Alves Vasconcelos Professora da Universidade Salgado de 
Oliveira (UNIVERSO) e da Faculdade São Miguel; Membro do corpo docente da pós-
graduação em gestão integrada de unidades de alimentação e nutrição da Faculdade 
São Miguel; Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE); Mestrado em Ciências e Tecnologia dos Alimentos pela Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE); E-mail para contato: profajanusa@gmail.com 
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Jayne Almeida Silveira: Graduação em nutrição pelo IFCE Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Ceará; Pós graduação em nutrição de pacientes 
com enfermidades renais pelo Instituto Cristina Martins. 

Joana Darc de Oliveira Franco  Graduação em Nutrição pela Faculdade São 

Miguel; E-mail para contato: joaninha.franco@hotmail.com 
 
Joana Eliza Pontes de Azevedo Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação de 
Santa Cruz-RN; Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte; Grupo de pesquisa:  Grupo de Estudos em Metabolismo, Exercício e Nutrição 
(GEMEN/UFRN) E-mail para contato: pontes.joanaeliza@hotmail.com 

Joene Vitória Rocha Santos: Graduação em nutrição pelo IFCE Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Ceará; Pós graduanda em saúde da família pela 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

Juliana Borges Bezerra Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de 
Pelotas, R.S. (UFPel), 1998. Servidora Técnico-Administrativo em Educação pela 
Universidade Federal de Rio Grande, R.S. (FURG), atua na assistência e gerência do 
Hospital Universitário FURG-EBSERH.  

Juliana Serafim Mendes Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Curso 
de Nutrição Criciúma – Santa Catarina. Possui graduação em nutrição pela 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (2015). Participou como bolsista do projeto 
de extensão da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNASAU/UNESC): Curso de Culinária Profissional e 
Segurança Alimentar em um Estabelecimento Prisional. 

Karina Ramirez Starikoff Professora da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
Campus Realeza/PR; Membro do corpo docente do curso de Medicina Veterinária; 
Graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo (USP); Mestrado 
e Doutorado em Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses na Universidade 
de São Paulo (USP).Grupo de pesquisa Saúde Única  – Vigilância de patógenos, 
pragas, agravos e alimentos no Arco da Fronteira Sul – UFFS; E-mail para contato: 
karina.starikoff@uffs.edu.br 

Karla Kiescoski Nutricionista da Secretaria de Saúde do Município de Santa Izabel 
do Oeste/PR; Graduada em Nutrição pela Faculdade Assis Gurgacz (FAG); Pós-
graduada em Administração em Unidade de Alimentação com Ênfase em 
Gastronomia pela Faculdade Assis Gurgacz (FAG); E-mail para contato: 
nutricionistakarla@hotmail.com 

Kátia Iared Sebastião Romanelli Nutricionista da Coordenadoria de Alimentação 
Escolar da Prefeitura do Município de São Paulo; Graduação em Nutrição pela 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; Pós-graduação Lato 
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Sensu em Nutrição Hospitalar em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor - HC 
FMUSP). E-mail para contato: kisebastiao@sme.prefeitura.sp.gov.br  

Kelly Gaspar Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Curso de Nutrição 
Criciúma – Santa Catarina. Graduanda do Curso de nutrição da UNESC. Participa 
atualmente como bolsista do projeto de extensão da Unidade Acadêmica de Ciências 
da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNASAU/UNESC): Curso de 
Culinária Profissional e Segurança Alimentar. 

Lidiane Míria Bezerra de Alcântara Graduanda em Nutrição pelo Centro Universitário 
CESMAC; Projeto de extensão intitulado “AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE MENTAL NA 
ATENÇÃO BÁSICA: ORIENTAÇÕES PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E 
MANEJO DE REAÇÕES ADVERSAS”; E-mail para contato: Lidiane.miria@hotmail.com 

Luan Freitas Bessa: Graduação em nutrição pelo IFCE Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Ceará. 

Lucas Pereira Braga Graduação em Engenharia de alimentos pela Universidade 
Federal de Goiás; Mestrando em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela 
Universidade Federal de Goiás; 

Luciana Dieguez Ferreira Passos Graduação em Nutrição pela Universidade Federal 
de Pelotas, R.S. (UFPel), 2003. Mestrado em Nutrição e Alimentos pela Universidade 
Federal de Pelotas, R.S. (UFPel), 2013. Servidora Técnico-Administrativo em 
Educação pela Universidade Federal de Rio Grande, R.S. (FURG), atua na assistência 
e gerência do Hospital Universitário FURG-EBSERH. E mail para contato: 
lucianapassos2@gmail.com  

Maiara Frigo Graduação em Nutrição pela Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Realeza/PR; Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 
Campus Laranjeiras do Sul/PR; E-mail para contato: maiarafrigo29@gmail.com 

Máira Conte Chaves Nutricionista residente em Nutrição Clínica em 
Gastroenterologia no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo; Graduação em Nutrição pela Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo; E-mail para contato: 
nutrimairachaves@gmail.com 

Maria Cristina Delgado da Silva - Professora Titular da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL) – Faculdade de Nutrição – FANUT, Maceió – Alagoas; Membro do 
corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana pela 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - Faculdade de Nutrição - FANUT, Maceió – 
Alagoas; Membro  do corpo Docente  do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas – ESENFAR, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió – 
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Alagoas; Coordenadora do Laboratório de Controle e Qualidade em Alimentos da 
FANUT/UFAL; Graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da 
(UFPB) – Paraíba; Especialização em Avaliação e Controle de Qualidade em 
Alimentos; Mestrado em Nutrição - Área de Concentração Ciência de Alimentos pela 
Universidade Federal de Pernambuco – PE. - Doutorado em Ciências (Microbiologia) 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Rio de Janeiro - RJ. - Líder do 
Grupo de Pesquisa: Alimentos e Nutrição - UFAL, Maceió - Alagoas  

Maria Fernanda Cristofoletti Nutricionista da Coordenadoria de Alimentação Escolar 
da Prefeitura do Município de São Paulo; Graduação em Nutrição pela Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo; Mestrado em Saúde Pública pela 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; Doutorado em Saúde 
Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 
Especialização na Política Nacional de Alimentação e Nutrição pela Fiocruz, Brasília. 
E-mail para contato: maria.cristofoletti@sme.prefeitura.sp.gov.br 

Maria Lucia Mendes Lopes Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa; Mestrado em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 
Doutorado em Ciências Nutricionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com 
Doutorado Sanduíche na The Ohio State University; Grupo de pesquisa: Ciência de 
Alimentos 

Mariana Costa Fonsêca da Silva Professora do Centro Universitário Estácio do Recife 
e da Faculdade São Miguel; - Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de 
Pernambuco – Centro acadêmico Vitória de Santo Antão (UFPE-CAV); - Mestrado em 
Ciências e Tecnologia dos Alimentos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE); - E-mail para contato: mcf.nutricao@gmail.com 

 
Mariele Schunemann Graduação em Nutrição pela Universidade de Santa Cruz do 
Sul - UNISC;  

Marília Alves Marques de Sousa Professor do Instituto Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia do Piauí- IFPI Campus Teresina Zona Sul; Graduação em Gastronomia e 
Segurança Alimentar pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE; 
Mestrado em Alimentos e Nutrição pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. E-mail 
para contato: mariliamarques86@gmail.com 

Mariluci dos Santos Fortes Graduação em Tecnologia em Alimentos pela 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Francisco Beltrão/PR; 
Graduanda de Nutrição pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus 
Realeza/PR; E-mail para contato: lucci.utfpr@gmail.com 

Maxsuel Pinheiro da Silva Graduando em Fonoaudiologia na Universidade Federal de 
Sergipe, UFS E-mail para contato:  maxswelpinheiro@outlook.com 
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Monaliza Silva Ferreira Graduação (em andamento) em Nutrição pelo Centro 
Universitário Estácio do Ceará. Email: monaliza.silva.fer@outlook.com 

Monise Oliveira Santos: Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de 
Alagoas - UFAL; E-mail para contato: monise_dide@hotmail.com 

Natalya Vidal De Holanda: Tecnóloga de Alimentos formada pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Mestre em Tecnologia de Alimentos 
formada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; 
Graduação em nutrição pelo IFCE Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
do Ceará. 

Niegia Graciely de Medeiros Alves Graduação em Nutrição pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte; Grupo de pesquisa:  Grupo de Estudos em Metabolismo, 
Exercício e Nutrição (GEMEN/UFRN) E-mail para contato: graci_In@hotmail.com 

Oliva Maria da Silva Sousa Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte; Grupo de pesquisa: Grupo de Estudos em Metabolismo, Exercício 
e Nutrição (GEMEN/UFRN). E-mail para contato: olivaaciole@hotmail.com 

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  

Quitéria Meire Mendonça Ataíde Gomes: Graduação em Nutrição pela Universidade 
Federal de Alagoas - UFAL; Mestrado em Nutrição pela Universidade Federal de 
Alagoas - UFAL; E-mail para contato: gomes.ataide@oi.com.br. 

Rafaella Maria Monteiro Sampaio Professor da Universidade de Fortaleza e do Centro 
Universitário Estácio do Ceará. Graduação em Nutrição pela Universidade Estadual 
do Ceará. Mestrado em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará. 
Doutorado (em andamento) em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará. 
E-mail: rafaellasampaio@yahoo.com.br  

Ricardo Andrade Bezerra Mestrado em Educação Física pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte Universidade Federal do Rio Grande do Norte (em 
andamento) Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte; Grupo de pesquisa: Grupo de Estudos em Metabolismo, Exercício e Nutrição 
(GEMEN/UFRN). E-mail para contato: rab.andradebezerra@gmail.com 

Rocilda Cleide Bonfim de Sabóia Professor da Faculdade Estácio Teresina; 
Graduação em Nutrição pela Universidade Federal do Piauí - UFPI; Mestrado em 
Alimentos e Nutrição pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. E-mail para contato: 
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rocildanutricionista@gmail.com  

Samara Silva Martins Sampaio Graduação em Nutrição pela Universidade Federal 
Fluminense; Residência e Especialização em Alimentação Coletiva pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Bolsista de Iniciação Científica pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.  E-mail: 
samarasms@hotmail.com 

Sarah de Souza Araújo Graduação em Nutrição pela Universidade Federal da Grande 
Dourados; 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 
Grupo de Estudos em Produtos e Processos Agroindustriais do Cerrado; E-mail para 
contato: sarah_de_souza@yahoo.com.br  

Sarah Greice de Souza Henrique: Graduação em Nutrição pela Universidade Federal 
de Alagoas - UFAL; E-mail para contato: sarah_greice@hotmail.com. 

Silvia Regina Magalhães Couto Garcia Professora Associada da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro; Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em 
Nutrição Clínica da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Graduação em 
Nutrição pela Universidade Santa Úrsula; Mestrado em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Doutorado em Ciências 
(Biotecnologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Sirlene Luiza Silva Linares Possui graduação em Nutrição pela Faculdades 
Integradas de Cacoal(2015), especialização em Didatica do Ensino Superior pela 
Faculdade Ciência Biomedica de Cacoal(2016) e ensino-medio-segundo-graupela 
E.E.E.F.M Pedro Vieira de Melo(2000). Atualmente é SEMEC da Prefeitura Municipal 
de Primavera de Rondonia e SEMED da Prefeitura Municipal De Parecis 

Taciana Fernanda dos Santos Fernandes Professora da Universidade Salgado de 
Oliveira (UNIVERSO) e da Faculdade São Miguel; - 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: 
tacimest@hotmail.com 

Talita Lima e Silva Graduação em Nutrição pelo Centro Universitário Estácio do 
Ceará. Pós-graduando na modalidade de Residência em Neurologia e Neurocirurgia 
pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Email: talitalima_new@hotmail.com 

Tatiana Evangelista da Silva Rocha Professora da Universidade Federal do Tocantins; 
Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Goiás Mestrado em Nutrição 
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Humana pela Universidade de Brasília Doutoranda em Ciências da Saúde X pela 
Universidade Federal de Goiás. E-mail para contato: tatiana.evangelista@uft.edu.br 

Tayná Magnanin Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), Curso de 
Nutrição Criciúma – Santa Catarina. Possui graduação em nutrição pela Universidade 
do Extremo Sul Catarinense (2016). Participou como bolsista do projeto de extensão 
da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNASAU/UNESC): Curso de Culinária Profissional e Segurança 
Alimentar. 

Thayse Hanne Câmara Ribeiro do Nascimento Professora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi. Graduação em 
Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte;  Mestrado em 
Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Doutorado em 
Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em andamento. E-
mail para contato: thayehanne@gmail.com  

Thiago Henrique Bellé Graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS), Campus Realeza/PR; Residente do Programa de Residência 
em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Setor 
Palotina/PR, na área de Inspeção de Produtos de Origem Animal; E-mail para 
contato: thiago-belle@hotmail.com 

Ticiano Gomes do Nascimento Professor Associado III da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), Departamento de Farmácia - ESENFAR, Maceió - Alagoas - Membro 
do corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição Humana pela 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - Faculdade de Nutrição - FANUT, Maceió – 
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