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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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AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS NA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 

Adriana Nascimento Yoshicawa 
Denise Odahara Monteiro: 
Kátia Iared Sebastião Romanelli 
Máira Conte Chaves 
Maria Fernanda Cristofoletti 

RESUMO: A coleta e guarda de amostras de alimentos manipulados é um dos 
procedimentos previstos nas legislações sanitárias vigentes como forma de 
comprovar a qualidade higiênico-sanitária na manipulação de alimentos em todo o 
processo produtivo. O objetivo do estudo foi avaliar o procedimento de coleta de 
amostras de alimentos nas unidades educacionais (UEs) que implantaram o 
procedimento. Foram avaliadas 1470 UEs de um total de 1621 existentes. Os dados 
foram obtidos a partir de uma lista de verificação (checklist) baseada na legislação 
sanitária do município (Portaria SMS 2619/11). A coleta de dados foi realizada por 
equipe de nutricionistas durante a primeira visita técnica no ano de 2015. Os dados 
foram descritos em número e porcentagem, bem como foi realizado o teste do Qui-
quadrado de Pearson, adotando-se o nível de significância estatística de 5%. Em 
43,9% das UEs, o procedimento de coleta de amostras ocorria de acordo com a 
legislação sanitária. Nas demais unidades, os principais motivos de inconformidade 
foram: coleta de apenas alguns alimentos (n=274); quantidade insuficiente da 
amostra (n=214); período de armazenamento insuficiente (n=191). Considerando-
se as regiões de São Paulo, divididas em 13 Diretorias Regionais de Educação 
(DREs), o percentual de unidades que apresentaram uma ou mais inconformidades 
variou entre 31,7% em Itaquera e 76,4% em Campo Limpo, observando-se diferença 
estatisticamente significante entre as regiões (p-valor<0,001). Esses resultados 
indicam a importância da capacitação contínua dos manipuladores de alimentos 
para adequação desse procedimento. Investigações mais detalhadas são 
necessárias para verificar o motivo das diferenças encontradas nas diversas regiões 
de São Paulo. 
PALAVRAS-CHAVE: inspeção de alimentos; boas práticas de manipulação; 
alimentação escolar; amostra de alimentos 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como finalidade 
contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial dos alunos, 
favorecendo a sua aprendizagem, o seu rendimento escolar, bem como a formação 
de hábitos alimentares saudáveis, por meio de ações de educação alimentar e da 
oferta de refeições que atendam às suas necessidades nutricionais durante o 
período letivo. Os estados e municípios também são responsáveis por realizar 
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medidas que garantam condições higiênico-sanitárias adequadas dos alimentos, do 
preparo até o consumo da alimentação pelos alunos atendidos pelo Programa 
(BRASIL, 2013). 

No município de São Paulo, o Programa de Alimentação Escolar (PAE) é 
administrado por quatro tipos de gestão: direta, conveniada, mista e terceirizada. Na 
gestão direta, os manipuladores, técnicos, alimentos e logística são todos 
pertencentes à Prefeitura de São Paulo (PMSP). A gestão conveniada consiste em 
entidades vinculadas a uma mantenedora, que fornece os manipuladores, técnicos, 
insumos, utensílios, equipamentos e mobiliário. A Coordenadoria de Alimentação 
Escolar (CODAE), em contrapartida, envia alimentos e repassa recursos financeiros. 
Já na gestão mista, a PMSP paga por posto de serviço (manipuladores, técnicos, 
insumos, utensílios, equipamentos e mobiliário), envia os alimentos e acompanha o 
contrato. Na gestão terceirizada, a CODAE acompanha e fiscaliza a execução do 
contrato com a empresa terceirizada que fornece manipuladores, técnicos, insumos, 
utensílios, equipamentos, mobiliário, alimentos e logística. 

Na gestão direta e conveniada, os nutricionistas do núcleo de supervisão da 
CODAE oferecem capacitações aos manipuladores de alimentos de acordo com a 
legislação sanitária do município de São Paulo, ou seja, a Portaria SMS/G 
2619/2011. Essas capacitações tem o objetivo de formar os manipuladores a 
realizarem as boas práticas de manipulação de alimentos, que são procedimentos 
que devem ser adotados a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a 
conformidade dos alimentos e de suas embalagens (SÃO PAULO, 2011). 

Uma forma de avaliar se os manipuladores realizam as boas práticas de 
manipulação é a utilização de um instrumento estruturado composto por uma lista 
de verificação (checklist) de itens da legislação sanitária vigente. Esse instrumento 
é utilizado pelos nutricionistas em suas visitas técnicas (BRASIL, 2002). 

Um dos itens avaliados no checklist é a coleta de amostra de alimentos, que 
é uma importante ferramenta para o controle higiênico sanitário. AMÂNCIO e cols., 
2015, reforçam esse conceito, que a coleta de amostra é um instrumento ideal, pois 
promove a identificação da contaminação no caso de um surto de doenças 
transmitidas por alimentos. Assim, de acordo com a legislação do município de São 
Paulo, a guarda de amostras deve ser realizada com o objetivo de elucidar falhas 
que comprometam a qualidade e a segurança dos alimentos oferecidos aos 
indivíduos (SILVA JUNIOR, 2002; SÃO PAULO, 2011). 

De acordo com a legislação vigente, as amostras devem ter no mínimo 100 
gramas e devem permanecer armazenadas por 96 horas, identificadas com o nome 
da preparação, data e hora que foram distribuídas. A coleta deve ocorrer na área de 
consumação um terço antes do termino da distribuição dos alimentos. As amostras 
devem ficar protegidas do contato com outros alimentos e de outras possíveis fontes 
de contaminação (SÃO PAULO, 2011). 

Dessa forma, esse estudo avaliou o procedimento de coleta de amostras de 
alimentos nas UEs da cidade de São Paulo com gestão direta e conveniada. 



 
132 

  

2. METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido a partir de dados secundários obtidos das visitas 
técnicas habituais dos nutricionistas supervisores da CODAE, que ocorreram entre 
janeiro e novembro de 2015. Na cidade de São Paulo, há 13 Diretorias Regionais de 
Educação (DREs) e participaram dessa pesquisa todas, a seguir: Butantã, Campo 
Limpo, Capela do Socorro, Freguesia do Ó/ Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, 
Itaquera, Jaçanã/Tremembé, São Miguel Paulista, Penha, Pirituba/Jaraguá, Santo 
Amaro e São Mateus. 

A amostra do estudo foi composta por 1470 UEs (91%) de um total de 1621 
existentes no ano de 2015. Destas, 1384 (94,2%) das unidades eram de gestão 
conveniada e 86 (5,8%) da gestão direta da alimentação escolar. 

No momento da visita técnica do nutricionista, as condições da unidade 
referentes aos aspectos administrativos do PAE e às boas práticas de alimentos são 
registradas em um checklist ou lista de verificação. O checklist é composto por 31 
itens de verificação, agrupados em 16 blocos: condições estruturais; estruturas 
externas; controle integrado de pragas; reservatório e filtro de água; produtos e 
materiais de higienização; controle administrativo; manipuladores; recebimento e 
armazenamento; cozinha, lactário, despensa e refeitório; lactário; cardápio e dieta 
especial; pré-preparo e preparo; controle de qualidade; distribuição; visitante e 
prestador de serviço e utilização da cozinha e despensa. 

No bloco “controle de qualidade”, composto por quatro itens, selecionou-se a 
questão “coleta e guarda de amostras”. Foram consideradas as respostas 
apresentadas (adequação e inadequação) e a justificativa relatada pelo nutricionista 
quando da inconformidade. 

Os critérios utilizados para considerar o procedimento adequado de coleta e 
guarda de amostra foram os previstos na Portaria SMS/G 2619/2011 (item 14.5). 
As principais inconformidades encontradas pelos nutricionistas foram agrupadas 
nas seguintes categorias: 

- Não realização do procedimento; 
- Identificação incorreta; 
- Quantidade coletada insuficiente; 
- Período de guarda insuficiente; 
- Coleta e guarda de apenas alguns alimentos ou apenas algumas refeições; 
- Guarda de amostras de líquidos no freezer; 
- Coleta em horários incorretos (SÃO PAULO, 2011). 
Com exceção da categoria “não realização do procedimento”, as demais 

inadequações poderiam ser consideradas simultaneamente. 
Dentre as unidades visitadas, algumas receberam mais de uma visita ao 

longo do ano, entretanto para esta pesquisa foi analisado o primeiro checklist do ano 
em cada unidade. 

Os dados foram analisados no Microsoft Office Excel® e descritos em número 
e porcentagem (frequência). Foi realizado o teste do qui-quadrado de Pearson 
utilizando as variáveis: localização geográfica da DRE, tipo de gestão e presença ou 
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ausência da coleta de amostra. O nível de significância estatística foi igual a 5%. O 
programa de computador utilizado para a análise do qui-quadrado de Pearson foi o 
Epi-Info versão 2000. 

3. RESULTADOS 

Observando-se os resultados de adequação e inadequação para o item coleta 
e guarda de amostras, em 43,9% das UEs o procedimento ocorria inteiramente de 
acordo com a legislação sanitária. 

Comparando-se a realização do procedimento de coleta e guarda de amostras 
pelo tipo de gestão da alimentação escolar, observou-se maior percentual de 
adequação dentre as UEs conveniadas, como mostra a figura 1. Entretanto, não 
houve diferença significativa entre a gestão direta e conveniada (P=0,27). 

 
Figura 1 - Porcentagem de adequação em unidades educacionais conveniadas e diretas 

A inadequação da coleta das amostras de acordo com as DREs demonstrou 
diferença estatisticamente significante (P=0,00). A distribuição da inadequação 
variou em torno de 30% na DRE Itaquera (IQ) e mais de 75% na DRE Campo Limpo 
(CL), conforme figura 2. 

40,69

59,30

44,10

55,92

00

20

40

60

80

100

Adequação Inadequação

Direta

Conveniada



 
134 

  

 
Figura 2 - Porcentagem de adequação e inadequação por Diretoria Regional de Ensino (DRE) 

Das 825 unidades (56,1%) que apresentaram inadequação para coleta e 
guarda de amostras, a minoria não realizou o procedimento em sua totalidade 
(16,5%). As justificativas registradas nos checklists para não serem encontradas 
amostras de alimentos foram: 

 Relato de esquecimento pelos manipuladores de alimentos, 
 Indisponibilidade de sacos descartáveis, 
 Quadro insuficiente de funcionários, 
 Ausência de capacitação para realização do procedimento. 

A maior parte dos motivos de inadequações referiu-se a erros na realização 
do procedimento, sendo observados em ordem de maior frequência: coleta de 
apenas alguns alimentos; quantidade insuficiente da amostra; período de guarda 
insuficiente, como pode ser observado na figura 3. 
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Figura 3 – Porcentagem de inadequação dos motivos da coleta e guarda de amostras 

4. DISCUSSÃO 

Os achados desse estudo mostraram que o procedimento de coleta de 
amostras ocorria em, aproximadamente, metade das UEs avaliadas e, cerca de 20% 
não faziam esse procedimento. Considerando esse último resultado, um estudo 
realizado em seis restaurantes comerciais de Maringá-PR, verificou resultado 
semelhante, ou seja, para o aspecto “recolhimento de amostras”, cinco restaurantes 
não faziam esse procedimento (GENTA e cols. 2005). 

Uma possível explicação para o descaso em coletar as amostras pode ser a 
falta de constante monitoramento desse procedimento. A ausência ou número 
escasso de profissionais que capacitem os manipuladores de alimentos a realizar o 
procedimento, ajuda a explicar, ainda que parcialmente, a falta de coleta nessas 
unidades. Além disso, deve-se ter em mente que nas unidades educacionais, a 
manipulação de alimentos é atividade secundária e sua principal função é a 
educação. Dessa forma, muitas vezes há o descaso por parte da equipe gestora em 
verificar se os procedimentos de boas práticas estão sendo cumpridos. 

Considerando que no município de São Paulo, há diferentes tipos de gestão 
e, nesse estudo foram estudadas a gestão conveniada e direta, esperava-se que os 
resultados diferissem quanto a esse critério. No entanto, não foi encontrada 
diferença significativa entre os tipos de gestão. Possíveis explicações, também se 
aplicam a falta de treinamento e pessoal qualificado. Conforme, VILA e cols. 2014, 
os manipuladores normalmente são mal remunerados e os empregadores não 
exigem escolaridade elevada, e esses não compreendem ou assimilam a real 
importância do seu papel promotor da saúde. 

Outro resultado desse estudo foi à falta de coleta sistemática nas diferentes 
regiões da cidade. Na DRE Campo Limpo, cerca de três quartos das unidades 
educacionais não faziam esse procedimento, enquanto na DRE Itaquera a coleta não 
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ocorria em aproximadamente um terço das UEs. Uma das possíveis explicações para 
essa diferença pode ser devido aos muitos critérios utilizados para que a coleta seja 
considerada adequada. Além disso, esse procedimento depende muito de 
funcionários bem treinados e motivados em realizar o processo. 

Mais um resultado desse estudo, foi em relação aos erros que ocorrem na 
coleta de amostras. Em cerca de 25% das unidades, a quantidade de alimento a ser 
coletado era menor do que a preconizada na legislação sanitária (cerca de 100 
gramas). Umas das possíveis explicações recaem novamente na motivação dos 
funcionários em fazer o procedimento. Para os manipuladores de alimentos, o sabor 
e a apresentação pesam muito mais que a qualidade microbiológica do alimento 
servido (SILVA JÚNIOR 2005). Além disso, muitos alegam que tem “dó de jogar o 
alimento no lixo”, visto que muitas vezes as amostras não são analisadas e vão para 
o descarte. 

Assim, destaca-se a importância dos treinamentos como atividades de 
aperfeiçoamento para manipuladores de alimentos que devem ser realizadas 
constantemente. Além disso, é importante ressaltar que o monitoramento constante 
de toda a produção de alimentos contribui para conscientização dos manipuladores, 
evitando as doenças transmitidas por alimentos, que representam um importante 
problema de saúde pública. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A coleta de amostras não era realizada em cerca de 20% das UEs. Além disso, 
ocorreu de forma desproporcional nas diferentes regiões da cidade, não 
apresentando diferença significativa entre os tipos de gestão. Essas evidências 
indicam a importância da capacitação contínua dos manipuladores de alimentos 
para adequação desse procedimento. Maiores investigações podem ser realizadas 
para verificar o motivo das diferenças encontradas nas diversas regiões de São 
Paulo. 
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ABSTRACT: The School Feeding Program (SFP) of São Paulo has four types of 
management (outsourced, covenant, mixed and direct). The food sample collection 
was a procedure included in covenant and direct Educational Units (EUs) in 2012, 
after training school cookers. The aim of the study was to evaluate the procedure of 
food sample collection in direct and covenant EUs. A total of 1470 EUs out of a total 
of 1621 were assessed. Data were obtained from a checklist based on São Paulo 
sanitary legislation (SMS Ordinance 2619/11). Data were gathered from the 
checklists collected at the first technical visit made by nutritionist staff in 2015. Data 
were described in frequency, as well as Chi-square test. In 43.9% of the EUs, food 
samples collection was in according sanitary legislation. The main reasons for 
nonconformity were: some foods collection (n = 274); insufficient amount of sample 
(n = 214); insufficient storage period (n = 191). Considering São Paulo regions 
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divided into 13 Education Regional Directorates (ERDs), nonconformity occurred 
between 31.7% and 76.4%, in Itaquera and Campo Limpo ERDs, respectively. There 
was a statistically significant difference (P=0.00) among regions. Also, there was no 
significant difference when comparing direct management with covenant (P=0.27). 
These evidences indicate the importance of continuous food handlers training to do 
this procedure adequate. Further investigations can be carried out to verify the 
reason for differences founds in São Paulo regions. 
KEYWORDS: sanitary inspection, good food handling practices; school feeding; food 
samples collection. 
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Centro de Estudos em Lipídios e Nutrigenômica (CELN) da UNICAMP. Tem experiência 
na área de Biologia Molecular, Nutrigenômica, Alimentos Funcionais e Nutrição 
Clínica, atuando em pesquisas relacionadas às investigações dos mecanismos 
moleculares exercidos por nutrientes e atividade física em doenças como a 
obesidade e o diabetes. Bolsista Produtividade do CNPq 

Edson Pablo da Silva Professor colaborador: Universidade Federal de Goiás 
Professor colaborador do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos da UFG; Graduação em Ciências Biológicas Licenciatura - Centro 
Universitário de Lavras-MG; Mestrado: Ciência dos Alimentos - Departamento de 
Ciência dos Alimentos (DCA)- Universidade Federal de Lavras; Doutorado sanduiche: 
Ciência de Alimentos - (DCA/UFLA)-Lavras-MG/Brasil e (IATA/CSIC)-Valencia-
Espanha; Pós-doutorado: PPGCTA/ Escola de Agronomia -  Universidade Federal de 
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Goiás 

Eliane Costa Souza Docente do Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas – 
Brasil; Coordenadora de Estágios e Residências do Hospital Escola Dr. Hélvio Auto - 
Maceió, Alagoas – Brasil; Membro do Corpo Docente do programa de Pós-Graduação 
em Análises Microbiológicas e Parasitológicas do Centro Universitário CESMAC, 
Maceió, Alagoas – Brasil; Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), Maceió, Alagoas – Brasil; Especialista em Qualidade na Produção de 
Alimentos pelo Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas – Brasil; Mestrado em 
Nutrição Humana pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió, Alagoas – 
Brasil; E-mail para contato: elicosouza@hotmail.com  

Elis Carolina de Souza Fatel Professora da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Realeza/PR; Membro do corpo docente do curso de Nutrição; 
Graduação em Nutrição pelo Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL); Mestrado e 
Doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Londrina (UEL); 
Grupo de pesquisa Segurança Alimentar e Nutricional; E-mail para contato: 
elis.fatel@uffs.edu.br 

Elisangela dos Santos Graduação em Nutrição pela Universidade Federal da Grande 
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 



 
280 

  

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 
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