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Resumo 
Introdução: O aumento pela procura dos serviços de 
alimentação se deu em parte em virtude do desenvolvimento 
econômico e esse cenário traz consigo uma preocupação que 
é a qualidade sanitária dos produtos ofertados ao público 
atendido. Objetivo: Realizar análises coproparasitológicas 
em manipuladores de alimentos da gastronomia japonesa. 
Casuística e Métodos: O estudo foi realizado no Laboratório 
de Parasitologia Clínica/Universidade Federal da Paraíba 
e contou com uma amostra de 30 manipuladores. Fichas 
socioepidemiológicas foram aplicadas e coletores de fezes 
foram entregues aos manipuladores. Posteriormente o material 
fecal foi analisado pelos métodos de Hoffmann, Pons e Janner 
e de Blagg. Resultados: Após as análises observou-se que 17 
(56,65%) dos manipuladores apresentaram amostras positivas. 
A prevalência de protozoários foi Endolimax nana (37,5%), 
Entamoeba coli (34,4%), Entamoeba histolytica/díspar 
(18,75%), Giardia lamblia (6,25%) e Iodamoeba butschlii 
(3,1%) e a de helmintos foi Ancylostomatidae (50%), Ascaris 
lumbricoides (16,7%), Strongyloides stercoralis (16,7%) e 
Trichostrongylus sp (16,6%). Dentre os indivíduos parasitados, 
observou-se que 12 (70,6%) tinham ensino fundamental, 15 
(88,2%) possuíam água tratada nas residências, 12 (70,6%) 
consumiam água de torneira, 14 (82,4%) eliminavam seus 
dejetos em fossas, 5 (29,4%) faziam higienização das mãos 
após usar o banheiro às vezes, 3 (17,6%) lavavam as mãos 
durante a manipulação dos alimentos às vezes e 15 (88,2%) 
não faziam uso de luvas durante o preparo dos alimentos. 
Conclusão: Concluímos que os consumidores de alimentos 
da culinária japonesa manipulada pelos sujeitos-objeto 
deste estudo, encontram-se expostos a riscos de infecções 
por enteroparasitos. Medidas educativas que melhorem as 
condições de higiene dos manipuladores avaliados se fazem 
importantes, bem como o tratamento dos indivíduos infectados.

Descritores: Parasitologia; Alimentos; Manipulação de Ali-
mentos; Saúde Pública.

Abstract
Introduction: The demand for food services has increased due 
to the economic development. This scenario is associated with 
the concern regarding the sanitary quality into the products 
offered in the public. Objective: Carry out coproparasitological 
analyzes in food handlers of Japanese gastronomy. Patients 
and Methods: The study was performed at the Laboratory 
of Clinical Parasitology / Federal University of Paraiba. 
The study sample was composed of 30 food manipulators. 
The participants answered a socio epidemiological file card, 
and fecal collectors were delivered to food manipulators. 
Subsequently, the fecal material was analyzed by the methods 
of Hoffmann, Pons and Janner and Blagg. Results: After the 
analysis, 17 (56.65%) of the food manipulators presented 
positive samples. The prevalence of protozoa was Endolimax 
nana (37.5%), Entamoeba coli (34.4%), Entamoeba 
histolytica/dispar (18.75%), Giardia lamblia (6.25%), and 
Iodamoeba butschlii (3.1%). The helminths’ prevalence was 
Ancylostomatidae (50%), Ascaris lumbricoides (16.7%), 
Strongyloides stercoralis (16.7%), and Trichostrongylus sp 
(16.6%). Among the parasitized individuals, it was observed 
that 12 (70.6%) had elementary education, 15 (88.2%) had 
treated water in their residences, 12 (70.6%) consumed tap 
water, 14 (82.4%) disposed of their waste in septic tanks, 5 
(29.4%) did hand hygiene after using the toilet at times, 
3 (17.6%) washed their hands during food handling, and 
15 (88.2%) did not use gloves during food preparation. 
Conclusion: We concluded that consumers of Japanese cuisine 
foods handled by the subjects from this study are at risk of 
enteroparasite infections. Educational measures should be 
implemented in order to improve the hygiene conditions of the 
evaluated manipulators, as well as the treatment of the infected 
individuals. 

Descriptors: Parasitology; Food; Food Handling; Public 
Health.
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Introdução
Nos últimos anos, ocorreu um aumento pela procura de 

serviços de alimentação e, acredita-se que isso se deu, em parte, 
em virtude do desenvolvimento econômico e das mudanças no 
estilo de vida das pessoas. Para muitos, a busca por restaurantes 
que oferecem refeições rápidas e fora do lar, se tornou uma 
das alternativas mais viáveis, diante das grandes dificuldades 
impostas pelos longos deslocamentos, extensa jornada de 
trabalho e inserção da mulher no mercado1.

Esse cenário traz uma preocupação quanto à qualidade 
sanitária dos produtos ofertados ao público. Isso ocorre 
porque, segundo dados epidemiológicos, os surtos de 
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) estão associados 
principalmente aos serviços de alimentação. Sendo que as 
causas dessas enfermidades estão relacionadas, especialmente, 
ao processo produtivo desses alimentos e consequentemente 
aos seus manipuladores¹.

A contaminação alimentar pode se dar por meio de agentes 
físicos, químicos, biológicos e suas toxinas, sendo a de 
origem microbiológica a principal causa de DTA. Dentre 
os microrganismos causadores de DTA estão os parasitos 
intestinais, agentes de doenças que afetam milhões de pessoas 
no mundo1-2.

Consideradas um dos mais sérios problemas de saúde 
pública, as parasitoses intestinais atingem aproximadamente 
um terço da população que vive em condições ambientais 
favoráveis à disseminação dessas infecções. Contribuem, assim, 
para as elevadas taxas de morbidade e mortalidade nos países, 
principalmente naqueles em desenvolvimento. A exemplo disso, 
tem-se o Brasil, que apesar de ter apresentado uma redução 
das parasitoses intestinais nas últimas décadas, ainda possui 
níveis elevados de ocorrência, em especial nas regiões onde as 
condições socioeconômicas são precárias1,3.

Pelo fato de a maioria das infecções parasitárias serem 
adquiridas por meio da transmissão fecal-oral, causada pela 
ingestão de água e alimentos contaminados, a ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da Portaria 
CVS-6/99, estabeleceu critérios de higiene e boas práticas de 
manuseio dos alimentos em estabelecimentos comerciais. Além 
disso, é feito o controle da saúde do trabalhador e a avaliação da 
sua aptidão para o trabalho. Dessa forma, os funcionários dos 
estabelecimentos são submetidos a exames periódicos, como o 
exame parasitológico, para garantir que não sejam portadores 
de doenças infecciosas ou parasitárias4.

Vale salientar que na idade adulta, as infecções intestinais 
são na maioria das vezes assintomáticas, e quando sintomáticas, 
podem se apresentar de forma inespecífica, levando a que os 
manipuladores sejam uma fonte de transmissão duradoura. 
Diante desse importante papel desempenhado pelos 
manipuladores na transmissão de doenças, estudos como este 
são essenciais, pois contribuem para a prevenção e controle 
de doenças transmitidas por alimentos contaminados, como 
as parasitoses intestinais. Além disso, vale salientar que há 
uma grande escassez de estudos que avaliem a presença de 
parasitoses entre manipuladores de alimentos comerciais, em 
especial os de comida japonesa2,5.

Este trabalho tem por objetivo avaliar a ocorrência de 
enteroparasitoses em manipuladores de alimentos especializados 
na culinária japonesa, além de analisar as condições sociais e 
sanitárias dos indivíduos em questão. 

Casuística e Métodos
Trata-se de um estudo observacional, com caráter 

transversal e abordagem quantitativa, realizado na cidade de 
João Pessoa, capital do estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. 
Inicialmente, uma lista contendo os restaurantes especializados 
em gastronomia japonesa foi disponibilizada pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Município de João Pessoa. 

Dos 14 restaurantes listados, 12 proprietários aceitaram 
participar da pesquisa, após a assinatura do termo de anuência. 
Posteriormente, a pesquisa foi explanada aos funcionários 

que se voluntariaram para participar da pesquisa, com idade 
acima de 18 anos. Dos 36 manipuladores presentes nos 12 
restaurantes, apenas 30 aceitaram participar da pesquisa. 
Ressalta-se que foram examinados aproximadamente 2 a 3 
funcionários em cada estabelecimento, e a cada um deles, foi 
aplicado um questionário para obter dados epidemiológicos e 
sociais, assim como foram entregues recipientes identificados 
para a coleta do material fecal. 

Os exames parasitológicos foram realizados no Laboratório 
de Parasitologia Clínica (LAPACLIN) do Departamento de 
Ciências Farmacêuticas (DCF) pertencente ao Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). 

Os materiais biológicos coletados foram processados 
e analisados pelo método de sedimentação espontânea de 
Hoffman ou Lutz, Pons&Janere e pelo método de Blagg 
(MIFC). Os resultados foram entregues aos manipuladores 
como forma de retribuição à participação na pesquisa. 

Os dados foram tabulados no Microsoft Office Excel 2013 
e em seguida submetidos ao software R, versão 3.4.1 para a 
análise estatística. Medidas descritivas e percentuais foram 
obtidas para auxiliar a compreensão do comportamento 
das variáveis em estudo. Além disso, foi aplicado o Teste 
não paramétrico Qui-Quadrado de Pearson, para verificar a 
associação entre as variáveis independentes – escolaridade; 
procedência da água; consumo de água; presença de fossa 
séptica na residência; higienização das mãos após o uso do 
banheiro; higienização das mãos antes e durante a manipulação 
dos alimentos; uso de luvas para manipular alimentos – e a 
variável dependente – resultado do exame parasitológico, no 
qual foi considerado positivo o indivíduo que apresentasse pelo 
menos uma espécie de parasita intestinal presente no material 
analisado. Foram consideradas significativas as associações 
com nível de significância de 5% (p=0,05).

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa 
com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal da Paraíba e aprovada com o protocolo 
de número 0356/15.

Resultados
Foram analisados 30 manipuladores, nos quais foi possível 

observar que 17 (56,7%) se mostraram positivos para pelo 
menos uma espécie de parasito intestinal, dentre os quais 5 
(29,4%) estavam monoparasitados e 12 (70,6%) albergavam 
mais de uma espécie de parasito.

No que concerne à distribuição das espécies, observou-se 
a presença de enteroparasitas e enterocomensais. Do total de 
amostras positivas foram identificados 38 espécies de parasitos, 
sendo mais prevalente entre os protozoários o Endolimax nana 
e entre os helmintos o Ancylostomatidae (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição das espécies de helmintos (n=6) e 
protozoários (n=32) em amostras de fezes positivas classificadas 
em monoparasitadas e biparasitadas de manipuladores de 
alimentos. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2016
Variáveis N  %
Protozoários comensais e patogênicos 32 84,2

Endolimax nana 12 37,5
Entamoeba coli 11 34,4
Entamoeba histolytica/díspar 6 18,75
Giardia lamblia 2 6,25
Iodamoeba butschlii 1 3,1

Helmintos 6 15,8
Ancylostomatidae 3 50
Ascaris lumbricoides 1 16,7
Strongyloides stercoralis 1 16,7
Trichostrongylus sp 1 16,6
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Para a avaliação das condições socioeconômicas e hábitos 
de higiene dos manipuladores de alimentos, foi utilizado um 
questionário. Todos os participantes eram do sexo masculino, 
com média de idade de 30 anos. Com relação ao item escolaridade, 
verificou-se que nenhum manipulador de alimento possuía nível 
superior. O nível fundamental foi o mais prevalente entre os 
manipuladores com amostras positivas (Tabela 2). Observou-se 
também que não há associação entre o nível de escolaridade e o 
resultado do exame parasitológico (p=0,575).

Tabela 2. Distribuição do nível de escolaridade em 
manipuladores com exames positivos e negativos (n=30). 
João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2016

Escolaridade
Amostras 
positivas

Amostras
negativas Total

N % N % N %
Nível fundamental 12 63,2 7 36,8 19 100
Nível médio 5 45,5 6 54,5 11 100
Total 17 56,7 13 43,3 30 100

Quando questionados sobre a procedência da água nas 
residências, os manipuladores com amostras positivas e água 
tratada em sua residência, a maioria estavam parasitados. 
Ao analisar a água consumida pelos manipuladores que 
apresentaram positividade a maioria usa água de torneira 
(Tabela 3). Não foi encontrada associação significativa entre o 
resultado do exame realizado, procedência da água (p-valor=1) 
e consumo de água (p-valor=0,6244).

Tabela 3. Distribuição da procedência da água e tipo de água 
consumida pelos manipuladores com exames positivos e 
negativos (n=30). João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2016

Variáveis
Amostras 
positivas

Amostras 
negativas Total

N % N % N %
Procedência da água na residência

Tratada 15 55,6 12 44,4 27 100
Não tratada 2 66,7 1 33,3 3 100
Total 17 56,7 13 43,3 30 100

Consumo de água
Torneira 12 63,2 7 36,8 19 100
Filtrada 3 42,9 4 57,1 7 100
Mineral 2 50 2 50 4 13,3
Total 17 56,7 13 43,3 30 100

Quanto ao destino das fezes nas residências, constatou-
se que dos que possuíam fossa séptica, a maioria apresentou 
amostras positivas (Tabela 4). No entanto, a relação entre 
essas duas variáveis não foi significativa (p=0,1983). Sobre 
o hábito de higienização das mãos após o uso do banheiro, a
maioria dos que informaram “lavar as mãos às vezes” tiveram
resultados positivos no exame parasitológico (Tabela 4).
Porém, não há relação estatística significativa do hábito de
higienizar as mãos após o uso do banheiro e os resultados dos
exames (p=0,6422)

No que se refere à frequência de higienização das mãos 
durante a manipulação dos alimentos, a maioria, dos que 
informaram lavar as mãos às vezes, estavam parasitados. Além 
disso, a maior parte dos manipuladores não usa luvas durante 
a manipulação do alimento e desses, mais da metade tiveram 
amostras positivas. Tanto para a frequência de higienização 
das mãos, durante a manipulação dos alimentos, quanto para 
o uso de luvas durante a manipulação, não foi encontrada
relação com o resultado dos exames realizados (p=1 e 0,7417,
respectivamente).

Tabela 4. Distribuição dos hábitos de higiene, destino das 
fezes nas residências e uso de luvas durante a manipulação 
de alimentos pelos manipuladores com exames positivos e 
negativos (n=30). João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2016

Variáveis
Amostras 
positivas

Amostras 
negativas Total

N % N % N %
Fossa séptica na residência

Sim 14 66,7 7 33,3 21 100

Não 3 33,3 6 66,7 9 100

Total 17 56,7 13 43,3 30 100

Higienização das mãos após o uso do banheiro

Sempre 12 52,2 11 47,8 23 100

Às vezes 5 71,4 2 28,6 7 100

Total 17 56,7 13 43,3 30 100
Higienização das mãos antes e durante a manipulação 
dos alimentos

Sempre 14 56 11 44 25 100

Às vezes 3 60 2 40 5 100

Total 17 56,7 13 43,3 30 100

Uso de luvas para manipular alimentos

Não 15 60 10 40 25 100

Sim 2 40 3 60 5 100

Total 17 56,7 13 43,3 30 100

Discussão
O manipulador de alimentos exerce um papel fundamental 

na determinação da qualidade do alimento que chega ao 
consumidor6. Dessa forma, este trabalho considerou dois pontos 
importantes: a relevância dos manipuladores de alimentos 
como potenciais transmissores de parasitoses intestinais e a 
identificação de profissionais parasitados, como fundamental 
para a prevenção da contaminação dos alimentos consumidos 
crus, base da culinária japonesa. 

Os resultados obtidos por este trabalho demonstraram que 
56,7% das amostras analisadas eram positivas para a presença 
de pelo menos uma espécie de parasito intestinal, patogênico 
ou não. Outro estudo realizado com 46 manipuladores de 
alimentos observou que 50% deles se apresentaram positivos 
para enteroparasitos7. Em Parnaíba – PI, também foi 
identificado em pesquisa com manipuladores de alimentos, que 
51% dos analisados estavam parasitados8.

Neste trabalho, a maioria dos casos positivos teve indivíduos 
bi ou poliparasitados, o que não pôde ser evidenciado em 
outros estudos. Um desses detectou 20% dos manipuladores 
poliparasitados2, e outro estudo encontrou apenas 9,1% dos 
manipuladores com poliparasitismo9.  

Observou-se ainda nesta pesquisa que ocorreu maior 
infecção por protozoários do que por helmintos, fato 
apresentado também em uma investigação realizada em Minas 
Gerais, que ao analisar manipuladores de alimentos de escolas 
públicas todos os casos eram parasitados por protozoários9. 
Resultados semelhantes foram observados, também, em 
pesquisa com manipuladores de alimentos em restaurantes 
localizados na cidade de Pau dos Ferros (RN), onde o índice de 
infecção por protozoários foi maior do que aqueles infectados 
por helmintos5.

Entre os protozoários, foram encontradas espécies 
patogênicas (Giardia lamblia e Entamoeba histolytica/
Entamoeba dispar) e não patogênicas (Endolimax nana, 
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Entamoeba coli e Iodamoeba butschlii). Ressalta-se que as 
amebas não patogênicas apresentam os mesmos mecanismos 
de transmissão de outros protozoários patogênicos, como 
Entamoeba histolytica/dispar e Giardia duodenalis, podendo 
servir como bons indicadores das condições sanitárias a que os 
indivíduos estão expostos. Apesar de não possuir valor clínico, 
a presença de protozoários comensais tem grande importância 
epidemiológica, pois está relacionada à contaminação com 
material fecal de alimentos e água de consumo, que constituem 
os mesmos veículos para a transmissão dos outros protozoários 
potencialmente patogênicos10. Reportar a presença de 
comensais nos resultados dos exames coproparasitológicos 
torna-se relevante, pois consiste em uma forma de alertar aos 
profissionais de saúde sobre a necessidade de reforçar junto às 
comunidades a prevenção de infecções parasitárias transmitidas 
por via fecal-oral4.

No presente trabalho, o percentual do complexo Entamoeba 
histolytica/díspar foi de 18,75%, corroborando o que foi 
visto também em outro estudo que identificou a incidência de 
16,22% em manipuladores de um Centro Socioeducativo em 
Uruguaiana (RS)11. Além disso, esse dado foi concordante com 
a pesquisa desenvolvida por outros autores que observaram 
positividade para Entamoeba histolytica/dispar em 17% 
dos manipuladores de restaurantes analisados em Parnaíba8. 
Segundo a literatura12, esse dado se mostra preocupante, tendo 
em vista que esse protozoário pode causar quadros clínicos 
graves e possui uma fácil transmissibilidade por meio dos 
alimentos. 

A baixa frequência de Giardia lamblia (6,25%) também 
foi demonstrada por outro estudo2. Tal fato pode ser explicado 
em virtude do desenvolvimento de imunidade progressiva 
adquirida quando o indivíduo entra em contato pela primeira 
vez com esse parasito. Tal espécie de parasito é mais frequente 
em crianças que possuem imaturidade imunológica e está 
associada ao deficiente ou inexistente conhecimento dos 
princípios básicos de higiene pessoal13. 

Dentre as helmintíases observadas no estudo, houve uma 
prevalência de indivíduos infectados por Ancylostomatidae, 
o que pôde ser verificado também em pesquisa com
manipuladores de alimentos de outros restaurantes8. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a
ancilostomíase é uma das parasitoses crônicas mais prevalentes
em todo o mundo, sendo a terceira helmintose mais frequente
e considerada como um grande problema de saúde pública14.

Os dados coletados por meio dos questionários, no tocante 
à escolaridade, mostraram que grande parte dos manipuladores 
de alimentos parasitados possuía apenas o ensino fundamental. 
Tais índices podem ser explicados pela falta de conhecimento a 
respeito da forma de contaminação e transmissão das parasitoses 
intestinais, fazendo com que haja uma maior frequência dessas 
doenças em indivíduos com menor grau de escolaridade15,16. 

Com relação à procedência da água usada pelos 
manipuladores em suas residências, observou-se que a maior 
parte tem acesso à água tratada, porém dentre aqueles que 
afirmaram fazer uso de água não tratada, 66,7% apresentaram 
amostras positivas. De acordo com outra pesquisa12, 13% dos 
manipuladores de alimentos do Restaurante Universitário (RU) 
e do Refeitório Universitário de uma universidade pública do 
estado da Paraíba que estavam parasitados, utilizavam em suas 
residências água sem qualquer tipo de tratamento. 

Quando questionados sobre a água ingerida, a maioria dos 
manipuladores parasitados fazia uso de água da torneira. Ao 
comparar com aqueles que não estavam parasitados, 7 (36,8%) 
usavam água da torneira. Outros autores17 também observaram 
que grande parte dos entrevistados fazia uso de água da torneira. 

Outra investigação18 mostra que 48% das amostras de água 
de nascentes coletadas de reservatórios estavam positivas para 
formas evolutivas de protozoários, a exemplos de Giardia 
lamblia, Cryptosporidium spp. e Entamoeba histolytica/

dispar. Porém, é importante salientar que a água também 
constitui um veículo de transmissão desses microrganismos, 
fazendo-se necessária a filtração adequada ou fervura para que 
haja destruição de cistos infectantes. Além disso, embora as 
Companhias de Água façam previamente um tratamento da 
água, é importante um tratamento caseiro para garantir maior 
qualidade da água ingerida17.

Embora sejam feitos tratamentos na água utilizada nas 
residências, como procedimentos de clarificação, sedimentação, 
filtração, cloração e fluoretação, estes não são totalmente 
eficazes na eliminação de ovos de helmintos e, principalmente, 
cistos de protozoários. Essa realidade torna a água de torneira 
imprópria para o consumo, tendo em vista que essa água se 
contaminada pode ser potencialmente disseminadora de 
estruturas parasitárias, o que pode causar infecção naqueles 
que estão fazendo uso18.

Dos manipuladores analisados, todos afirmaram possuir 
banheiro dentro dos seus domicílios, fato comprovado também 
em pesquisa realizada em Campo Mourão - PR, onde 100% 
dos indivíduos analisados possuíam instalações sanitárias 
em suas residências19. Tal dado é importante para a cadeia de 
transmissão das parasitoses intestinais, tendo em vista que o 
hábito de defecar no solo por pessoas infectadas possibilita que 
ovos e larvas de helmintos eliminados nas fezes se desenvolvam 
e cheguem a ser infectantes, causando sua contaminação e 
propagando as doenças causadas por eles. Além de permitir 
a contaminação por cistos de protozoários que podem atingir 
água ou alimentos, infectando novos indivíduos20,21. 

A análise possibilitou observar que 66,7% dos indivíduos 
parasitados possuíam fossa como destino dos seus dejetos. 
Esses dados estão de acordo outros estudos realizados 
com funcionários manipuladores de alimento de um centro 
socioeducativo de Uruguaiana (RS)11 e de restaurantes de João 
Pessoa (PB)12. Sabe-se que um fator diretamente relacionado 
com a prevalência de parasitose intestinal é a forma pela qual 
as pessoas eliminam seus dejetos. Há maior probabilidade 
de contaminação se o ambiente domiciliar for desfavorável. 
Sendo considerado desfavorável quando há presença de fossa 
ou o esgoto para descarga de dejetos está ausente22. 

O hábito de higienizar as mãos tem um papel fundamental, 
pois pode evitar a autoinfecção por meio de ingestão de ovos 
e cistos provenientes das fezes dos indivíduos já infectados23. 
No entanto, na presente pesquisa observou-se que o percentual 
de manipuladores parasitados que fazem a higienização das 
mãos após o uso do banheiro e, antes e durante o processo 
de manipulação dos alimentos, foi maior do que aqueles que 
sempre fazem esse processo de higienização das mãos. Esses 
dados se mostram bastante relevantes, tendo em vista o fato 
da transmissão fecal-oral ser predominante para obtenção 
das parasitoses intestinais e que os maus hábitos de higiene 
estão diretamente ligados a esse tipo de contaminação. 
Tornando assim esses dados preocupantes, uma vez que os 
manipuladores de alimentos são potenciais disseminadores de 
enteroparasitos21,24,25.

Os dados obtidos nesta pesquisa devem ser levados em 
consideração, tendo em vista que os alimentos japoneses são 
preparados diretamente com as mãos, e consumidos em sua 
maioria crus, o que aumenta a possibilidade de disseminação 
de enteroparasitos.

Quando questionados sobre o uso de luvas durante a 
manipulação dos alimentos japoneses, 60% dos entrevistados 
com amostras positivas afirmaram não fazer uso da luva, 
utensílio que minimizaria a contaminação do alimento, 
alegando que o seu uso atrapalha o manuseio do alimento 
durante a manipulação. Esses dados foram observados em um 
estudo10 com manipuladores de alimentos em escolas públicas 
em Minas Gerais, onde em 22 manipuladores analisados, 
apenas 1 utilizava luva durante o preparo dos alimentos. 
Pesquisa realizada20 em manipuladores de escolas públicas de 
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Campo Mourão (PR), também reforçam os dados obtidos nesta 
pesquisa.

Os manipuladores de alimentos devem utilizar luvas e 
toucas para evitar a contaminação, porém sem excluir o 
processo da lavagem das mãos antes da colocação das luvas, o 
que geralmente não acontece10. 

Além da escassez de publicações na literatura relacionadas 
à contaminação de alimentos pelos manipuladores de comida 
japonesa, esta pesquisa apresentou como limitação a recusa 
de alguns proprietários dos restaurantes. Assim como a não 
aceitação por parte de alguns funcionários, cujos proprietários 
dos estabelecimentos concordaram em participar da pesquisa. 
Ressaltando, portanto, a necessidade da educação em saúde 
para orientar a população, em especial os manipuladores de 
alimentos, quanto à importância das boas práticas de higiene 
para a prevenção das enteroparasitoses.

Conclusão 
Diante dos resultados foi constatado que em consequência 

da presença de manipuladores contaminados, a população 
se encontra exposta a riscos de infecção por enteroparasitos, 
relacionados à manipulação dos alimentos japoneses, que são 
preparados diretamente com a mão e consumidos, na maioria 
das vezes, crus. Dessa forma, torna-se relevante a melhoria das 
condições de saneamento básico, rede de esgoto e a qualidade 
da água consumida pelos manipuladores, tendo em vista que 
essas variáveis estão diretamente ligadas à transmissão de 
enteroparasitos.

Além disso, para solucionar ou minimizar a problemática 
apresentada, é necessária a implantação de programas de 
educação em saúde nos restaurantes especializados em culinária 
japonesa, por meio de treinamentos, educação sanitária e 
conscientização quanto à higiene e segurança dos alimentos.

Assim, propõe-se que a comunidade científica, entendendo 
que os programas governamentais não podem deixar de 
considerar a segurança alimentar como componente estratégico 
de conscientização pública, no sentido de valorizar a qualidade 
de vida da população, busque desenvolver mais pesquisas em 
torno dessa temática.
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