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1. OBJETIVOS DO TRABALHO 

O presente estudo se preocupa com as variaveis socio-econo- 

micas que podem influir no estado nutricional da familia, especial- 

mente com a renda, a educaqao e o tamanho da familia. A unidade 
de analise sera a familia como um todo. A ideia central do traba- 

Iho esta concentrada no debate sobre a rela^ao entre renda, edu- 

cacao e estado nutricional. 

O aparecimento de problemas como o da desnutriqao esta 

diretamente vinculado a situa<;ao de marginalidade em que vivem 

grandes contingentes da populaQao. Ou ainda, a desnutrigao e 

parte de um fenomeno mais amplo, vinculado as caracteristicas 

do proprio subdesenvolvimento. 

Na esfera do consume e do nivel de vida dessas populaQoes. 

a marginalidade limita o acesso a bens e services de uma manei- 

ra geral, atraves da renda dessas familias. O componente nutri- 

cional estaria ai inserido, assumindo papel importante no contex- 

to, a medida em que agrava os problemas de saude da populacao, 

eleva as taxas de mortalidade infantil, influi no crescimento fisico 

das pessoas e, tudo indica, dependendo da fase da vida em que 

(*) O Autor e professor do Instituto de Pesquisas Economicas. 
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ocorre a desnutri^ao e de sua duraqao, provoca um baixo desen- 

volvimento mental, podendo perpetuar as condigoes de pobreza 
do individuo. 

Do ponto de vista da politica economica existem duas cor- 
rentes de pensamento: a intervencionista e a nao intervencionis- 

ta. A segunda acredita que o problema da desnutri^ao sera re- 

solvido com o desenvolvimento, isto e, as leis de mercado se in- 

cumbem de soluciona-lo. 

A corrente intervencionista advoga que o crescimento do 

produto e condigao necessaria mas nao suficiente, pois os frutos 
do desenvolvimento sao distribuidos de modo desigual entre a 

populaQao. £ dentro dessa perspectiva que o presente trabalho 

se coloca e, atraves do estudo da inter-rela^ao entre desnutri<;ao 

e condi96es socio-economicas da populaqao, espera dar alguma 

contribui^ao para o delineamento de programas de aliraentaqao. 

2. HIP6TESES DE TRABALHO 

2.1. HIP6TESE GERAL 

Existem diferenqas significantes entre o grupo de familias 

adequada e nao adequadamente nutridas, no que diz respeito a 

certas variaveis socio-economicas. 

2.2. HIP6TESES ESPEClFICAS 

(i) O estado nutricional da familia depende, basicamente, da 

renda familiar e do tamanho da familia. Mantida a renda 

familiar constante, quanto maior o tamanho da familia, me- 

nor sera a disponibilidade monetaria para a compra de ali- 

mentos e, portanto, pior sua situa^ao nutricional; 

(ii) Existe uma relagao direta entre renda familiar per ca- 

pita e quantidades de calorias e proteinas disponiveis; 

(iii) Existe um nivel de renda que permite a familia satis- 

fazer suas necessidades alimentares; ate esse ponto a ren- 
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da e a variavel mais importante na determinagao do estado 
nutricional; e 

(iv) A partir desse mvel cntico de renda, outras variaveis 

como educagao, habitos alimentares etc., assumem uma im- 
portancia relativa maior na explicate do estado nutri- 

cional. 

3. AMOSTRA UTILIZADA 

A amostra utilizada neste trabalho foi extraida da POF — 

Pesquisa de Orgamentos Familiares realizadas pelo IPE — Ins- 

tituto de Pesquisas Economicas da Universidade de Sao Paulo, 
no periodo de setembro de 1971 a agosto de 1972. 

3.1. CARACTER1STICAS DA AMOSTRA 

Durante o periodo de doze meses foram entrevistadas 2.380 
familias no Municipio de Sao Paulo, de um total de 3.302 plane- 

jadas. Desses 2.380 questionarios completos excluiram-se 138 

correspondentes a unidades de consumo compostas de um so in- 

dividuo pois, para efeito deste trabalho, seria impossivel estimar 

a adequagao alimentar desses casos dado que, como se vera adian- 
te, essas pessoas se alimentam em outros locais que nao a pro- 

pria residencia, e nao se coletaram informaqoes sobre o conteudo 
dessas refeiqoes. 

A amostra foi retirada de um "amostrao" existente no IPE/ 

USP, construido atraves dos endereqos dos domicilios dos livros 

de leitura da Light. O Municipio de Sao Paulo foi dividido em 

200 areas que comtinham cerca de 40.000 endereqos. O sorteio dos 

endereqos foi probabilistico simples e aleatorio, extraindo-se 4 su- 

bamostras trimestrais de aproximadamente 800 elementos cada, 

perfazendo um total de 3.200 planejados. 

3.2. DEFINICAO DAS VARIAVEIS 

Conforme ja se disse o objetivo principal deste trabalho resi- 
de em, atraves de comparaqao entre o grupo das familias adequa- 
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das e o das nao adequadas, estabelecer quais as variaveis socio-eco- 

nomicas associadas a familia que determinam seu estado nutri- 

cional. 

A variavel dependente sera a adequaqao nutricional, enquanto 

que a renda familiar per capita, o grau de escolaridade, a ocupa- 

qao, a composiqao etaria da familia e a composiqao dos g-astos 

familiares serao as variaveis independentes. 

Neste item sera descrita a metodologia utilizada na definiqao 
operaciornal das variaveis focalizadas. 

3.2.1. Variavel Dependente: Adequagao Nutricional 

O calculo da adequaqao nutricional foi realizado familia por 

familia, e envolveu algumas opera^oes complexas descritas a 

seguir. 

(i) calculo da disponibilidade de calorias e protefnas 

Para o conhecimento da quantidade de calorias e proteinas 

de que a familia dispunha, tomou-se a quantidade mensal compra- 
da de cada alimento e se transformoiu em equivalentes de calorias 

e proteinas. Para essa transformaQao utilizou-se a Tabela de Com- 
posigao Quimica dos Alimentos do Departamento de Nutrigao da 

Faculdade de Higiene e Saude Publica da USP(1). 

Os dados coletados na POP correspondem a quantidade com- 

prada (bruta) de alimentos e a tabela de conversao se refere a 
quantidades de nutrientes existentes em 100 gramas de alimentos. 

Era, pois, precise descontar a parte do alimento que corresponde 

a perda. 

(1) Essa tabela usou dados compilados das seguintes tabelas de composi- 
cao quimica dos alimentos: 1) Tabela de Oomposiqao Quimica e Teor 
Vitam'nico dos Alimentos de Guilherme Franco; 2) Composition of 
Foods, Agriculture Handbook, n.o 8, 1963; 3) Refinagoes de Milho 
Brasil; 4) Standard Tables of Pood Composition in Japan, 1954; 5) 
Food and Beverage Analysis Bridges and Mattice, 1942; 6) Tabla de 
Composicion de Alimentos — INCAP, 1960 e 7) Tabla de Composi- 
cion de Alimentos para Uso en America Latina, INCAP, 1961. 
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Assim, os dados foram corrigidos pela Tabela de Fator de Cor- 

reqao de Alimentos(2), que desconta do peso bruto do alimento a 

parte normalmente nao utilizada para consumo, por exemploi: cas- 
ca de legumes, raiz de verduras, ossos de animals etc.. Multiplica- 

va-se, entao, a quantidade liquida de cada alimento por sen ccn- 
teudo calorico e proteico e, a seguir, somava-se o total de calorias 

e proteinas disponiveis por dia na familia. 

(ii) calculo da necessidade de calorias e proteinas 

A Tabela do National Research Council(3) fornece as reco- 

menda^oes da ingestao de calorias e proteinas por faixa de idade 

e sexo das pessoas. Desse modo, para cada familia componente 

da amostra, calculou-se o total das necessidades familiares. 

(iii) calculo da adequagao nutricional 

A adequagao nutricional, aqui tomada em termos proteico- 

caloricos, foi entao obtida pela razao entre disponibilidades e ne- 

cessidades familiares. 

Tendo em vista que o consumo alimentar esta expresso pelas 

compras, este estudo admite uma margem de erro de 5%. As fa- 
milias cujos quocientes (com relaqao a caloria e proteina) simul- 

taneamente sejam iguais ou maiores que 95% serao consideradas 
adequadas. Ao contrario, as familias que nao obtiveram esse indi- 

ce serao consideradas com deficiencias alimentares. 

Essa adequacao e ao mesmo tempo calorica e proteica. Qual- 
quer familia que nao satisfaqa essa condi(;ao e considerada nao 

adequada, muito embora possar estar adequada em um dos 

nutrientes. 

Essa regra de decisao prevaleceu porque a tabela de conversao 
de alimentos ja contem a substituiqao entre as funqoes dos alimen- 
tos — no caso, energetica e plastica. 

(2) Pator de Oorregao dos Alimentos — Paculdade de Higiene e Saude Pu- 
blica da Universidade de Sao Paulo — Departamento de NutrRao. 

(3) National Research Oouncil, Food and Nuitrition Board — National 
Academy of Sciences, 1, 1974. 
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3.2.2. Variaveis Independentes 

As variaveis independentes nao sofreram grandes transforma- 

qoes operacionais. Em sua maioria foram incorporadas ao estudo 

da forma coma foram coletadas. Descrever-se-a a seguir a defi- 

niqao operacional de cada uma das variaveis utilizadas. 

(i) renda familiar 

A renda familiar era a soma de todos os vencimentos dos 

membros familiares recebidos no mes anterior ao da entrevista. 

Toma-se a renda familiar per capita, pois assim se reflete melhor 

a disponibilidade monetaria da familia on sen poder de compra. 

(ii) grau de escolaridade 

O grau de escolaridade foi entendido na POF como educaqao 

formal(4) de cada membro da familia. Para os objetivos deste tra- 

balho serao utilizados os graus de escolaridade apenas do pai e 

da mae. 

Construiu-se a variavel estoque eduoacional da familia, atri- 

buindo-se peso 2 para a educagao da mae e peso 1 para a educa- 

qao do pai. 

Os graus de instru^ao tiveram o seguinte conjunto de pesos: 

sem instruqao = 1, primario = 2, l.oi e 2.o ciclo |;= 3 e supe- 

rior = 4. Assim, a amplitude de variacao dessa variavel era de 3 

a 12 pontos. 

4 CARACTERfSTICAS DAS FAMlLIAS ADEQUADAS E 

NAO ADEQUADAS NO MUNICfPIO DE SAO PAULO 

4.1. RENDA FAMILIAR PER CAPITA X ADEQUAQAO 

NUTRICIONAL 

O objetivo desta subse^ao e investigar a associaqao existente 

entre as variaveis renda e estado nutricional, medido em termos de 
calorias e proteinas, separada ou conjuntamente considerados. 

(4) Primario, Ginasial (l.o Ciclo), Oolegial (2.o Ciclo) e Superior. 
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A amostra da POF foi dividida em duas subamostras: a das 

familias adequadas e a das nao adequadas nutricionalmente, espe- 

rando, dessa maneira, que as variaveis estudadas possam captar as 

diferen^as entre os grupos. 

Em termos de renda, trabalhar-se-a com a renda familiar 

mensal per capita com a finalidade de incorporar o tamanho da 

familia na variavel. 

A Tabela 1 mostra que 15,7% das familias do Municipio de 

Sao Paulo encontravam-se nao adequados do ponto de vista nu- 
trickmal, na epoca do inquerito. Dado que a amostra e represen- 

tativa da populaqao e que, em media, a familia e composta por 

4,38 pessoas, admite-se que por volta de 870.000 pessoas estavam 

potencialmente sujeitas a problemas de desnutri^ao, o que e bas- 

tante significative do ponto de vista de saude publica e indica a 
repercussao social de possiveis medidas de politica nutricional. 

A mesma tabela mostra existir uma significativa diferenqa de 

renda entre os dois grupos: a renda familiar per capita das fami- 

lias adequadas representa praticamente o dobro da renda das nao 

adequadas, sendo a diferenqa entre as medias de renda familiar 

estatisticamente significante ao nivel de 1% ("t" calculado 

de 8,62). 

TABELA 1 

RENDA FAMILIAR MENSAL PER CAPITA E NCMERO 

DE FAMILIAS POR GRUPO DE ADEQUAgAO 

PROTEICO-CALORICA 

Grupos por 

Adequaqao 

Renda Familiar 

Mensal Per 

Capita (Cr$) 

[A] 

[A]/ ^ 
Salario 
Minimo da 

fipoica(*) 

Numero 

de 
Familias 

% 

Adequados 

Nao Adequados 

517,11 

244,99 

2,29 

1,09 

1890 

352 

84,3 

15,7 

Fonte: Pesquisa de Or<;amentos Familiares, IPE/USP 

(*) O salario minimo da epoca era Cr$ 225,60. 
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Na tentativa de desagregar os dados acima, construiu-se a 

Tabela 2, onde a renda foi classificada segundo estratos. Obser- 

va-se ai uma relaqao linear crescente entre prevalencia de adequa- 
qao nutricional e renda da familia ou, quanto mais baixa a renda 

familiar per capita, maior a incidencia de nao adequados. 

Enquanto no primeiro estrato de renda encontraram-se 71% 
das familias nao adequadas nutricionalmente, nos outros estratos 

essa porcentagem cai sensivelmente e, a partir do- estrato de renda 

de 1,0 a 1,5 salaries minimos per capita, a porcentagem de fami- 

lias nao adequadas torna-se relativamente insignificante. 

Alguns estudos realizados com orqamentos familiares no Bra- 
sil ja mostraram tambem uma forte associaqao entre renda fami- 

liar e "intake" calorico-proteico. O estudo da Fundagao Getulio 

Vargas [5] realizado em 1960, para o Municipio de Sao Paulo, 

aponta uma relaqao crescente entre quantidade de calorias e de 

TABELA 2 

ADEQUAgAO NUTRICIONAL POR ESTRATO DE RENDA 

NO MUNICIPIO DE SAO PAULO 

Estrato de Ren- % de % de Numero total 
da Familiar Per Familias Familias de 

Capita (*) Adequadas nao Adequadas Ohservagoes 

0 - 0,25 28,57 71,43 21 
0,25 — 0,5 49,41 50,59 172 

0,5 — 0,75 72,64 27,36 296 
0,75 - 1,0 82,56 17,44 298 

1,0 - 1,5 89,80 10,20 -441 

1,5 - 2,0 91,16 8,84 294 

2.0 — 3,0 91,91 8,09 321 

3.0 - 4,0 92,16 7,84 153 

4,0 -5,0 93,59 6,41 78 

5,0 ou mais 98.22 1,78 168 

Fonte: POF, IPE/USP 

(*) Expressa em salaries minimos. 
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protemas com a renda. O mesmo pode ser observado no trabalho 

do DIEESE — Departamento Intersindical de Estatistica e Estu- 
dos Socio-Economicos [4] em 1969/70 com or^amentos familiares 

tambem no Municipio de Sao Paulo. 

A Tabela 3 resume os dados sobre renda familiar e quantida- 

de de calorias e proteinas consumidas nos dois estudos. As neces- 
sidades diarias de calorias e proteinas para um adulto equivalente, 

de acordo com a tabela do INCAP — Instituto de Nutricion de 

Centro America y Panama, convertidas a temperatura de 20oC 

pelo Departamento de Nutriqao da Faculdade de Saude Publica 

da USP sao respectivamente de 3040 calorias e 65 gramas de 

proteinas. 

Os dois estudos referidos evidenciam que essas medias so 

eram alcan^adas nos estratos de renda superiores e que o proble- 

ma e mais calorico que proteico. 

3.A. CONSUMO DE CALORIAS E PROTEINAS "PER 

CAPITA" POR CLASSE DE RENDA — MEDIA DIARIA 

Cidade de Sao Paulo — 1960 

Renda Familiar Mensal „ , ^ 

TABELA 3 

em Salarios Minimos Calorias Proteinas 

0 — 0,70 

0,70 — 1,04 

1,04 — 1,73 

1,73 — 2,43 

2,43 — 3,48 
3,48 — 5,57 

5.57 — 8,35 

8,35 ~ 17,39 

1.506 

2.281 

2.245 
2.484 

2.917 

2.991 

3.213 

3.604 

5.446 

41 

59 

59 

65 

78 

86 

103 

111 

184 17,39 e mais 

TOTAL 2.904 82 

Fonte dos dados brutos: Food Consumption in Brazil, Family, 

Budget Survey in the Early 1960, Funda^ao Getulio Var- 

gas, 11/70, p. 53. 
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3.B CONSUMO DE CALORIAS E PROTEIN AS "PER CA- 

PITA" POR CLASSE DE RENDA — MEDIA DIARIA 

Cidade de Sao Paulo — dezembro de 1969 

Renda Familiar Mensal 
Calorias Proteinas em Salarios Minimos 

0 |— 3,20 2.113 57,1 

Mais de 6,41 2.822 79,3 

Fonte dos dados brutos: Nivel Alimentar da Populagao traba- 

Ihadora da Cidade de Sao Paulo, in DIEESE — Estudos 
Socio-Economicos, julho, 1973. 

O presente estudo encontrou para o grupo dos adequados em 

termos medios urn consumo calorico praticamente identico as 

necessidades acima, o mesmo nao ocorrendo com o consumo pro- 

teico cuja media esta bem acima das necessidades recomendadas. 

Para o grupo dos nao adequados, indica a Tabela 4 que o 

deficit calorico e bem maior que o proteico. Em resumo, a ten- 

TABELA 4 

CONSUMO MEDIO DE CALORIAS E PROTEINAS POR 

GRUPOS DE ADBQUAgAO 

Grupos de 

Adequaqao 

Calorias 

(unidade) 

Proteinas 

(gramas) 

Disponibilidade -r- 
-i- Necessidades de 

Nutrientes por Adul- 

to Equivalente 

Calorias Proteinas 

Adequados 

Nao Adequados 

3 295 

1 775 

94,7 

48,4 

108 

58 

146 

74 

Fonte: POF. IPE/USP. 
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dencia apontada para os outros estudos se mantem, o problema 
nutricional e muito mais calorico que proteico, e mais quantita- 

tivo que qualitativo. 

TABELA 5 

NtrMERO DE FAMlLIAS NAO ADEQUADAS EM 

CALORIAS E EM PROTElNAS 

Familias nao Ade- 

quadas em Calorias 

Familias nao Ade- 

quadas em Proteinas 

Numeros de Casos 343 112 

% de Casos com Re- 

laqao a Amostra To- 
tal (*) 15,3 5,0 

Fonte: POF, IPE/USP 

(*) Numero Total de Casos = 2 242. 

Outra maneira de comprovar esse fato e abandonar a simul- 

taneidade de adequa^ao utilizada ate agora e trabalhiar com ade- 

qua^ao calorica e adequa^ao proteica isoladamente. Isso pode ser 
observado na Tabela 5 onde, mais uma vez, a porcentagem de 

familias com problemas caloricos e maior que a de familias com 

deficiencia proteica em cerca de tres vezes. Observa-se que nume- 

ricamente o problema e mais amplo em relaqao a calorias que a 

proteinas. 

Tomando agora apenas os grupos de familias nao adequadas 
em calorias e proteinas separadamente e dividindo cada gru- 

po em faixas de adequatjao, encontram-se problemas graves 

tanto em calorias quanto em proteinas. 

A Tabela 6 mostra que dentro do grupo dos nao adequados 

ha maior porcentagem de familias com graves deficiencias pn>- 

teicas que caloricas, exibida pela primeira faixa de adequaqao 

(0 I- 60). 
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TABELA 6 

DISTRIBUICAO RELATIVA DAS FAMILIAS NAO 

ADEQUADAS FOR EAIXA DE ADEQUAQAO DE 

CALORIAS E PROTE1NAS 

% de Eamiilias nao Adequadas em 
Faixa de Adequaqao  

Calorias Proteinas 

0 |— 60 11,7 20,5 

60 1— 80 37,3 31,2 

80 1- 95 51,0 48,3 

Fonte: POF, IPE/USP 

Considerando as duas primeiras faixas, tem-se aproximada- 

mente o mesmo percentual de familias (em torno de 50%), tan- 
to para calorias como para proteinas, com taxas de adequaqao 
ate 80%. 

Pode-se dizer, portanto, que, em termos da magnitude da 

populaqao atingida, o problema e mais grave em relaqao a calo- 
rias mas, quando se toma a parcela de familias nao adequadas, a 

gravidade das carencias nutricionais em proteinas e pelo menos 

equivalente a de calorias. 

Classificando os dois grupos de adequaqao por renda fami- 

liar per capita e obtendo o consumo medio de calorias e protei- 

nas de cada grupo por estrato de renda, mais uma vez se verifi- 

ca, pela Tabela 8, uma relaqao crescente entre quantidade consu- 

mida de calorias e de proteinas de urn lado, e renda, de outro, 

principalmente para o grupo das familias adequadas. A primei- 

ra constataqao que se pode fazer e a de que o acrescimo do con- 

sumo de calorias por classe de renda e menor que o acrescimo do 

consumo de proteinas. Em outros termos, quanto maior a renda, 
maior e a diversificaqao no consumo de alimentos, com prefe- 

rencia na incorporaqao de produtos com alto valor proteico, prin- 

cipalmente de origem animal. Isso esta de acordo com alguns 

estudos empiricos realizados no Brasil, onde se verifica que a 
elasticidade-renda dos produtos proteicos e maior que a dos pro- 

dutos caloricos. Por exemplo, o estudo da Fundaqao Getulio 
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Vargas [6], realizado na cidade do Rio de Janeiro em conjunto 

habitacionais da COHAB — Companhia de Habitagao do Esta- 

do da Guanabara, estimou uma funqao consume de nutrientes do 

seguinte tipo: y 1= axb onde y era o aporte medio per capita de 
nutrientes e X a renda familiar per capita. O coeficiente b nesse 

tipo de fun^ao expressa o valor da elasticidade-renda. 

Os valores desse coeficiente para calorias nos con juntos ho- 

rizontais e vertioais foram respectivamente 0,15 e 0,20, enquanto 

as elasticidades-renda de proteinas atingiram 0,18 e 0,23. 

O estudo de VIEIRA [8], utilizando os mesmos dados do 

presente trabalho — amostra da POF. IPE-USP — estimou os 
valores de elasticidades-renda para diversos produtois. 

A amostra foi classificada em tres classes de renda: a pri- 

meira ate um salario minimo de renda familiar per capita, a se- 
gunda de um a 2,5 e a ultima de 2,5 ou mais. Os resultados en- 

contrados se acham na Tabela 7 

O autor afirma: "a medida que a renda aumenta, as familias 
paulistanas substituem produtos populares do tipo arroz e feijao, 

e mesmo panificados, por outro de origem animal" (p. 41). 

O grupo de familias nao adequadas apresenta um comporta- 

mento relativamente homogeneo quanto ao consume de calorias 

TABELA 7 

VALOR DA ELASTICIDADE-RENDA POR 

ESTRATO DE RENDA 

Classe de I II III 
Renda 

Produtos 

Arroz 0,12 0,08 0,06 

.Feijao 0,00 -0,02 -0,04 

Panificados 0,17 0,14 0,14 

Carne Bovina 0,46 0,46 0,46 

Leite 0,21 0,21 0,21 

Ovos 0,19 0,17 0,19 
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e de protemas, diferindo das hipoteses teoricas e das evidencias 
empiricas a respeito da relaqao entre renda e consumo de ali- 

mentos. 

Principalmente a partir da classe de renda de 1,0 a 1,5 salarios 

mmimos per capita, o consumo de calorias e de proteinas man- 

tem-se relativamente constante. Isso se deve ao fato de que, a 
partir dessa classe de renda, o gasto com alimentaqao fora do do- 

micilio do grupo das familias nao adequadas e maior que o das 

adequadas e relativamente vai se tornando cada vez mais im- 

portante. 

A relaqao entre o total da despesa com alimentagao fora do 

domicilio e o total da despesa com alimentagao no domicilio, em 

porcentual por faixia de renda e por grupo de adequaqao, e a 

seguinte: 

Classe de Renda 
Familias Adequadas Fam. nao Adequadas 

% % 

0 — 0,25 SMPC 3,68 0,74 
0,25 — 0,50 SMPC 5,70 5,60 
0,50 — 0,75 SMPC 6,53 7,91 
0,75 — 1,00 SMPC 7,52 12,51 
1,00 — 1,50 SMPC 8,39 19,46 
1,50 — 2,00 SMPC 8,13 21,81 
2,00 — 3,00 SMPC 12,58 31,26 
3,00 — 4,00 SMPC 13,87 28,23 
4,00 — 5,00 SMPC 11,44 9,25 
5, SMPC ou mais 24,85 94,23 

Esses resultados sugerem algumas reflexoes: esta evidente 
que a despesa com alimentagao fora do domicilio numa cidade 

como Sao Paulo comeqa a assumir uma grande importancia rela- 

tiva na determinagao do estado nutricional das pessoas. Esse 

comportamento e reforqado nas classes mais altas de renda e, por 
hipotese, e mais importante nas familias jovens e naquelas onde 

a mulher exerce ocupaqao no mercado de trabalho. 
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Assim, pesquisas de natureza nutricional devem se preo- 

cupar em fazer o levantamento do conteudo dessas refeiqoes e 

lanches tornados fora do domicilio a fim de nao cometerem erros 

de interpretaQao como o de considerar familias como nao adequa- 

das do ponto de vista nutricional, quando na verdade nao o sao. 

4.2. COMPOSIQAO DAS CESTAS DE ALIMENTOS 

Antes de prosseguir na analise dos outros fatores associados 

a adequa^ao alimentar, vale a pena conhecer quais os produtos 

que compoem a cesta alimentar dos grupos adequados e nao 
adequados. Isso permitira conhecer as diferen^as existentes en- 

tre as cestas dos dois grupos. 

Utilizar-se-ao os seguintes criterios para selecionar os pro- 

dutos que comporao as cestas: 

(i) Importancia do produto em termos caloricos; 

(ii) Importancia do produto em termos proteicos; e 

(iii) Importancia do produto em termos de gastos em ali- 

mentagao. 

A partir da combina^ao dos tres criterios, elaborar-se-a a 

cesta basica de alimentos de cada grupo de familias. 

4.2.1. Importancia do Produto em Termos Caloricos 

De acordo com a quantidade consumida de cada alimento 

calcula-se seu equivalente em termos caloricos. O produto sera 

ordenado segundo sua contribui^ao no total consumido de calo- 

rias, em ordem decrescente. Tomaram-se como base os produtos 

que representavam 80% do total de caloirias da cesta de ali- 

mentos das familias adequadas e, em seguida, verificou-se sua 

importancia em termos caloricos para as familias nao adequa- 
das. 

Verifica-se pela Tabela 9 que a composi^ao da cesta de ali- 

mentos e praticamente identica, tanto para o grupo das familias 

adequadas quanto para o das nao adequadas. A unica diferenca 

na cesta de 14 alimentos refere-se ao numero de ordem do produ- 

to Maizena, para o grupo das nao adequadas. 
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claro que, como a cesta das familias adequadas e mais di- 
versificada, os 14 produtos representam 80% do total de consu- 

me calorico, enquanto a mesma cesta para o grupo dos nao ade- 

quados representa 87% do total de calorias consumidas. 

importante ressaltar que, apesar da diversificaqao do con- 
sumo de alimentos, a maior parte de calorias provem de um pe- 

queno grupo de produtos. Os 5 primeiros produtos, pao, arroz, 

oleos, aqucar e feijao sao responsaveis por 60% do total de caloi- 

rias para as familias adequadas e por quase 70% para as familias 

nao adequadas. Em sua maior parte, a cesta e composta por pro- 
dutos in natura e semi-elabotrados. 

Concluindo, nao existe diferen^a quanto ao conteudo da ces- 

ta para os dois grupos, havendo apenas algumas alteraqoes na im- 

portancia relativa de cada alimento no total de calorias consumi- 

das de um grupo em relaqao a outro. 

4.2.2. Importancia do Produto em Termos Proteicos 

O procedimento utilizado para proteinas obedeceu a criterios 

semelhantes ao das calorias. Ou seja, levando em consideraqao a 

cesta das familias adequadas, selecionaram-se os produtos que 
eram responsaveis por 80% do total de proteinas consumidas, 

que se compararam com a cesta de alimentos do grupo dos nao 
adequados. 

Os resultados sao bastante parecidos aos encontrados com 

as calorias. A Tabela 10 mostra que, com exce^ao de um unico 

produto — o queijo —, todos os demais fazem parte das duas 
cestas. A tabela oferece os seguintes resultados: o grupo de 

produtos e um pouco menor — 11 — que o anterior, porem res- 

ponsavel tambem por 80% do total de proteinas das familias ade- 

quadas e 86% das nao adequadas. 

Tambem neste caso um pequeno numem de produto e res- 

ponsavel por grande parte do total de proteinas consumidas. A 

tradicional mistura arroz e feijao representa 35% do total de pro- 

teinas das familias nao adequadas e 21% para as familias ade- 

quadas. 

Um resultado de certa forma surpreendente e a importancia 

relativa do pao, responsavel por 22% — primeiro produto — do 
grupo dos adequados e 18% dos nao adequados. 
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4.2.3. Importancia do Produto em Termos de Gastos 

O terceiro e ultimo criterio e o referente aos gastos totals 

em alimentaqao. Dada uma certa renda, cada familia escolhe de 

acordo com suas preferencias quais alimentos comprar. Assim, 

a comparaqao das cestas dos dois grupos de familias podera in- 
dicar possiveis diferenqas de habitos entre os grupos, ou ainda 

confirmar ou nao as suposiqoes de que a populaqao de baixa ren- 

da gasta sua renda em alimentaqao de uma forma nao eficiente. 

E mais, dentro do presente trabalbo se poderia esperar di- 

feren^as substanciais quanto a escolha dos bens — principalmen- 

te devido a instrucao da mae, ja que ela e responsavel pelas 
compras da familia ou a formaqao disponivel sobre preqo, qua- 

lidade e composiqao dos produtos. 

Para a seleqao dos produtos, segundo esse criterio, e devido 
a grande diversificacao de alimentos, tomaram-se por base 70% 

dos gastos das familias adequadas. 

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos: dos 23 produ- 

tos selecionados, apenas 5 nao coincidiam nas duas cestas e os 11 

primeiros alimentos sao identicos para os dois grupos, alteran- 

do-se a ordem a partir dos cinco primeiros — carne, arroz, pao. 

leite e oleo. 

Todos os produtos representam 71% dos gastos das familias 
adequadas e 77% dos gastos das familias nao adequadas, ja que 

a cesta de alimentos destas ultimas e menos diversificada que as 
das primeiras. 

Pode-se concluir que, tambem por esse criterio, as cestas nao 
diferem significativamente entre si ou, ainda, a escolha dos prin- 

cipals produtos de alimentaqao recai sobre os mesmos alimen- 

tos. Portanto, o que determina a adequaqao ou inadequaqao nu- 

tricional e a quantidade comprada de cada alimento. Nao ha 
diferenqas marcantes no conteudo da cesta, porem, o poder aqui- 

sitivo estabelece limites na quantidade adquirida. 

As tabelas 11 e 12 mostram as diferenqas quantitativas entre 
os dois grupos. As menores diferenqas encontram-se nos dois 

produtos basicos: arroiz, e feijao e mais o cafe; e as maiores di- 

ferengas correspondem aos produtos de origem animal — os 
mais caros — e aqui tambem ao pao cuja diferenga e marcante. 
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Analisando conjuntamente as tres cestas de alimentos cons- 
truidas pelo criterio de Calorias, Proteinas e Gastos, percebe-se 

uma caracteristica comum entre elas: as familias com carencias 

nutricionais (grupo dos nao adequados) atribuem uma impor- 

tancia relativa a cada produto e distribuem seus gastos entre 

eles, de maneira semelhante as familias do grupo adequado. Isso 

significa que, se se puder considerar as familias adequadas co- 

mo base de referencia de eficiencia, no sentido de que distribuem 

seu orqamento de maneira adequada em termos de satisfaqoes de 

suas necessidades nutricionais, poder-se-a dizer que as familias 

carentes nutricionalmente compram seus alimentos de maneira 

tao eficiente quanto as do grupo adequado. 

Estas observagoes sao confirmadas pela Tabela 12 que mos- 

tra que, em media, as familias de ambos os grupos distribuem 

TABELA 12 

DISTRIBUigAO PERCENTUAL DOS GASTOS PER 

CAPITA EM ALIMENTAgAO POR GRUPOS 

DE FAMILIAS 

A B 

Item Adequados Nao Adequados A - B 

% % 

Verduras 2,77 2,64 + 0,13 

Legumes 5,11 4,88 + 0,23 

Frutas 9,44 8,03 + 1,41 

Paes 6,48 8,25 -1,77 

Leite e Ovos 8,43 9,40 -0,97 

Carnes 20,15 16,87 + 3,28 

Cereais 10,25 16,24 - 5,99 

Tuberculos 3,33 3,45 -0,12 

Pescados 1,03 0,57 + 0,46 

Prod. Indus- 

trializados 28,39 26,79 + 1,60 

Bebidas 4,63 2,90 + 1,73 

TOTAL 100,0 100,0 — 

Fonte: POP IPE/USP. 
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seus gastos entre os diversos itens da alimentaqao de maneira 

bastante parecida. 

ROSENBERG [7], em uma amostra de 260 familias em 

Sobradinho, cidade-satelite de Brasilia, chegou a resultados bem 

parecidos; atraves da determinagao de um custo minimo associa- 

do a uma dieta adequada, verificou que os gastos realizados pe- 

las classes de renda mais baixa no consume alimentar se apro- 
ximam do custo minimo das dietas obseryadas. O custo minimo 
associado a uma dieta adequada estava fora do alcance do poder 

aquisitivo de 45% das familias pesquisadas. 

Verifica-se para a amostra de Sao Paulo que o desvio medio 
do porcentual de gastos em cada item em geral e muito pequeno, 

com excegao de carnes e cereais, cujos valores dos desvios mos- 
tram que as familias nao adequadas compensam um pequeno con- 

sumo de carnes por maiores quantidades de cereais (basicamente 

arroz e feijao), por serem produtos mais baratos. Isto e, ha uma 

substituiQao entre gastos em produtos proteicos de origem animal 
por gastos em produtos proteicos de origem vegetal porem, embo- 

ra a compensaqao se de em termos quantitativos, do ponto de 
vista qualitativo isso nao ocorre, dado que a proteina de origem 

animal e superior a de origem vegetal. 

As evidencias apresentadas nos ultimos quadros indicam 

que a ocorrencia de carencias nutricionais e consequencia de 

quantidades insuficientes de alimentos e nao de ineficiente 

escolha e distribuiqao do orqamento entre os diversos alimentos. 

Isso sugere que o fator critico limitante de estado nutricional 

repousa no baixo poder aquisitivo das familias, e que outros fa- 
tores como aducagao, ocupa^ao ou padrao cultural so come<;am 

a desempenhar papel relevante como variavel explicativas do 

estado nutricional a partir desse limite de renda minima que for- 

nece o poder aquisitivo suficiente para comprar as quantidades 

de alimentos necessarias para um bom estado nutricional. Mais 

adiante se desenvolvera discussao mais completa da influencia 
desses fatores. 

Finalizando, a Tabela 13 apresenta a comparaQao entre as 

quantidades consumidas dos principals alimentos de cada grupo 

de familias. Apresenta dados para um conjunto de 10 produtos 

mais importantes na dieta das familias paulistanas em termos de 

gastos, de calorias e de proteinas. 
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TABELA 13 

INDICES DE QUANTIDADE PER CAPITA CONSUMIDA 

PGR GRUPO DE FAMlLIAS DOS PRINCIPAIS 

PRODUTOS 

(Quantidade Consumida das Eamilias Adequadas = 100) 

Produtos Indice de Quantidade 
p/Fam. Adequadas 

Indice de Quantidade 
P/Fam. nao Ade- 

quadas 

Carne de Boi (g) 100 53 
Arroz (g) 100 79 
Pao (g) 100 66 

Leite (g) 100 53 

61eos (g) 100 57 

Carne de Frango (g) 100 36 
Ovos (unidade) 100 50 
Cafe (g) 100 67 
Feijao (g) 100 84 

Aqucar (g) 100 61 

Fonte: POP, IPE/USP, 

Embora o consumo de todos os produtos seja menor para 

o grupo dos nao adequados, observa-se que os produtos de origem 

animal apresentam as maiores diferenqas. Mesmo o arroz e o fei- 

jao, que sao dois alimentos basicos das familias paulistanas, sao 

consumidos em quantidades menores pelas familias com caren- 

cia- nutricional. 

O estudo do DIEBSE [4], realizado tambem para o Muni- 

cipio de Sao Paulo, permite comparaqoes com os resultados des- 

critos acima. 

Para a classe de renda mais baixa (ate 3,20 salaries minimos 
familiares mensais) as familias consumiam 120,4 g de arroz, res- 

ponsaveis por 20,7% do total das calorias e 9,4% do total das 

proteinas; 59,0 g de feijao, responsaveis por 9,4% das calorias e 
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22,7% do total das protemas; e, ainda, 52,1 g de carne que re- 

presentavam 6% do total de calorias e 17% de protemas. 

A classe de renda mais elevada (de 6,41 salaries minimos 

familiares mensais para mais) consumia 115,0 g de arroz, signi- 

ficando 14,8% das oalorias e 10,4% das proteinas; 39,2 g de feijao 

responsaveis por 4,7% das calorias e 10,8% das proteinas; e ain- 

da 113,5 g de carne representando 9,8% das calorias e 26,8% do 

total de proteinas. 

Esses dados mostram a importancia do consumo dos dois 

produtos basicos da alimenta<;ao, arroz e feijao, que significam 

30% do total de calorias consumidas e 38% das proteinas para a 

classe mais baixa de renda, e 20% das calorias e 21% das protei- 
nas para a classe mais elevada. Os resultados encontrados no 

presente estudo sao bastante semelhantes aos do estudo acima, 

apesar das diferentes metoidologias empregadas. 

A importancia do arroz e feijao, como se viu atras, para o 

grupo dos adequados, consiste em 19% do total de calorias e 22% 

do total de proteinas, enquanto para o grupo dos nao adequados 

e de respectivamente 29% e 35%. 

Outro estudo, realizado pela Fundagao Getulio Vargas [6] 
em conjuntos habitacionais da COHAB na Guanabara, encon- 

trou os seguintes resultados: para o conjuntoi vertical (cuja ren- 

da media era de 3,37 salaries minimos familiares mensais), as 
familias consumiam 118 g de arroz responsaveis por 22,7% do 
total de calorias e 16,6% de proteinas; 45 g de feijao, represen- 

tando 8,2% de calorias e 16% de proteinas; e 75 g de carne res- 

ponsaveis por 61% das calorias e 21,5% de proteina. Ja para o 

conjunto horizontal, de renda media mais baixa (2,64 salarioe 

minimos familiares mensais), consumiam-se 124 g de arroz — 

24,5% do total de calorias e 18% do total de proteinas; 46 g de 

feijao — 9,2% do total de calorias e 18,4% do total de proteinas; 

e, ainda, 64 g de carne — 5,8% do total de calorias e 19,1% do 

total de proteinas. 

Verifica-se que os resultados de diferentes inqueritos sao pa- 

recidos, o que sugere que as areas urbanas possuem um compor- 

tamento homogeneo no que diz respeito ao consumo de ali- 
mentos. 
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4.3 EDUCAQAO DOS PAIS E ADEQUAQAO 

NUTRICIONAL 

O objetivo central deste item e verificar a rela^ao existente 

entre o gran de instrugao e a adequa^ao nutricional da 

familia. Tomar-se-a o grau de instruqao do pai e da mae 
po-r serem os mais relevantes dentro do ambito familiar. A edu- 

cagao do pai condiciona o tipo de ocupaqao desempenhada e, con- 

sequentemente, a renda recebida. 

A mae, normalmente, e a responsavel pelas compras dos ali- 

mentos na residencia, decidindo o que e quanto comprar. Mais 
ainda, cabe a ela tambem a tarefa de preparagao dos alimentos. 

Assim, a educagao da mae deve exercer papel mais importante 

que a do pai na determina^ao do estado nutricional da familia. 

Uma das principais conclusoes extraidas do item anterior 
deste trabalho reside em que as deficiencias encontradas sao 

quantitativas (caloricas). Dessa forma, pode-se supor que o pa- 
pel da educagao na determinaqao do estadoi nutricional assumi- 

ria maior importancia a partir de rendas mais elevadas, ou seja. 

quando a renda da familia permitir a quisi^ao da quantidade mi- 

nima necessaria de alimentos. 

TAB ELA 14 

DISTRIBUigAO RELATIVA DAS MAES FOR GRAU DE 

INSTRUgAO E FOR ADEiQUAgAO NUTRICIONAL 

Grau de Sem Pri- 1.° Ci- Mais 
Instruqao Instru^ao mario clo qne 1.° Total 

Grupo Ciclo 

de Eamilias 

Nao Adequadas 266 1109 256 173 1804 

(14,7) (61,5) (14,2) (9,6) (100,0) 
Adequadas 99 197 17 16 329 

(30,1) 59,9) 5,1) (4,9) (100,0) 

Eonte: FOE, IPE/USF. 
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As Tabelas 14 e 15 apresentam os resultados sobre a escola- 

ridade da mae, onde se verifica que o grupo das familias adequa- 
das possui por volta de 25% das maes com escolaridade acima do 

primario, enquanto no grupo dos nao adequados apenas 10% das 

maes poissuem esse mvel. Nota-se ainda uma predominancia de 

maes sem instruqao alguma ou, no maximo, com o curso prima- 

rio nos dois grupos de familias. 

Quando se fixa o grau de escolaridade da mae na Tabela 15, 

observa-se que, quanto mais elevado o grau de instrug^o, me- 
nor a porcentagem de maes que pertencem ao grupo das familias 

nao adequadas, do panto de vista nutricional. 

TABELA 15 

DISTRIBUigAO RELATIVA DA SITUAgAO NUTRI- 

CIONAL POR GRAU DE INSTRUgAO DA MAE 

Grau de 

Instrugao 

Grupo 

de Familias 

Sem 

Instrugao Primario 1.° Ciclo 
Mais que 

1.° Ciclo 

Adequadas 72,9 84,9 93,8 91,5 
Nao Adequadas 27,1 15,1 6,2 8.5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: POP, IPE/USP. 

Ha uma pequena inversao nessa tendencia para o nivel de 

instrugao "mais que l.o ciclo", o que em parte talvez se deva a 
uma flutua^ao amostral e em parte ao fato de as maes com esse 

njivel educacional mais fnequentemente exercerem algum tipo 

de atividade no mercado de trabalho e terminarem por fazer re- 
feigoes fora do domicilio, acarretando um vies de calculo, ja que 

essas refeigoes nao sao consideradas para efeito do calculo de 

calorias e proteinas consumidas. De fato, nao ha razoes para 
acreditar que maior nivel educacional da mae conduzisse a pior 

estado nutricional da familia. 
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Os resultados encontrados para a instru^ao do pai sao bas- 

tante semelhantes aos descritos atras. As Tabelas 16 e 17 

exibem uma concentraqao dos pais em graus de instru^ao infe- 

riores, porem, enquanto para o grupo dos adequados cerca de 1/3 

dos pais tinham educaqao superior ao primario, o grupo dos nao 

adequados possuia apenas cerca de 1/6 nessa categoria. 

importante ressaltar a estreita relagao entre nivel de edu- 
cagao e renda, a qual deve estar influenciando o comportamento 
da variavel. Ou ainda, conforme a educaqao se eleva, a renda 

tambem o faz, de forma que e de se esperar a relaqao positiva 

entre a adequaqao nutricional e a escolaridade do pai, constatada 
pelo exame da Tabela 17. Para todas as tabelas apresentadas 

neste item, encontrou-se forte associaqao estatistica entre ade- 

quagao nutricional e escolaridade do pai e da mae, obtendo-se 
um X2 significante a nivel de 0,05% de significancia com tres 

graus de liberdade. 

Concluindo, as maiores diferenqas encontram-se nos extre- 

mes das tabelas, ou seja, no nivel "sem instruqao" e "mais que 

l.o ciclo", que certamente estao refletindo os niveis de renda re- 

cebidos pelas familias. 

TABELA 16 

DISTRIBUigAO RELATIVA DOS PAIS POR GRAU DE 

INSTRUgAO E POR ADEQUAgAO NUTRICIONAL 

Grau de Sem Pri- 1.° Ci- Mais 

Instruqao Instruqao mario clo que 1.° Total 

Grupo Ciclo 

de Familias 

Adequadas 182 943 278 266 1669 

(10,9) (56,5) (16,7) (15,9) (100,0) 

Nao Adequadas 67 169 28 20 284 

(23,6) (59,5) (9,9) (7,0) (100,0) 

Fonte; POP. IPE/USP. 
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TABELA 17 

DISTRIBUigAO RELATIVA DA SITUACAO NUTRI 

CIONAL FOR GRAU DE INSTRUgAO DO PAI 

Grau de 

Instruqao 

Grupo 

de Familias 

Sem 

Instruqao 
Primario 1 0Ciclo 

Mais que 

1.° Ciclo 

Adequadas 73,1 84,8 91,2 92,7 

Nao Adequadas 26,9 15,2 8,8 7,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: POF, IPE/USP 

Vieira [8], utilizando os mesmos dados, estimou, atraves de 
uma regressao linear multipla, o consumo de alguns produtos em 

funqao da renda per capita, tamanho da familia, educaqao da 
mae, ocupa^ao e naturalidade da mae. Os resultados encontra- 

dos mostram que a educapao formal apareceu como variavel. Dai 

o autor concluir que 

"a educaqao formal em si deve ter uma influencia apenas 

indireta no estado nutricional, na medida em que pode ser 

responsavel por maiores cuidados com a saude, higiene 

e prepare dos alimentos ou como 'handicap' para absorver 
programas especificos de educaqao nutricional" 

COELHO [3], por outro lado, encomtrou que o nivel de ins- 

truqao materna e a variavel mais importante na explicaqao do es- 

tado nutricional de crianqas de 0 a 4 anos na cidade cTe Recife. 
A autora sugere, entao, a implantaqao de cursos de curta dura- 

gao com forte conteudo nutricional, ja que a melhora da instru- 

gao formal das maes e objetivo a longo prazo. 

WRAY e AGUIRRE [9] verificaram em trabalho realizado 

em Candelaria, Colombia, que a maior parte das maes contava 
com educagao bastante limitada. A amostra foi dividida em dois 

grupos; ao primeiro pertenciam as maes com zero a dois anos de 
escolaridade, e ao segundo as com escolaridade acima de 3 anos, 
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nao se encontrando diferenqas significativas entre os dois gru- 

pos. Concluem que a educaqao da mae exerce algum papel mas 

estatisticamente e insignificante como explicativo da situaqao 

nutricional de criangas. 

CAMPING, ALVES e VIEIRA [2], tambem trabalhando 

com os mesmos dados deste estudo, porem com as duas classes 

de renda mais baixa (de zero a 0,5 salario mmimo per capita e de 

0,5 a 1,0 salario minimo per capita de renda mensal), encontra- 

ram que a educagao da mae so comega a se mostrar sigmificante 

a partir do ginasial. Ate entao, a renda familiar era a variavel 
mais importante na determinagao do estado nutricional. 

ALVES e VAISMAN[1], realizando um trabalho com da- 

dos da pesquisa sobre estado nutricional de pre-escolares no 

Municipio de Sao Paulo, constataram que a educagao da mae 

apresenta um peso relativamente mais alto nas classes de renda 
mais altas que nas classes mais baixas, onde a renda parece ser 

praticamente o unico fator responsavel pelo aparecimento' de 

desnutrigao 

As evidencias apresentadas acima permitem concluir que a 

educagao desempenha papel pouco relevante na determinagao 

do estado nutricional. Enquanto a renda seria o fator limitante, 

a educagao seria o fator agravante dessa situagao. A educagao 
da mae (principalmente) e do pai torna-se importante a partir do 

ponto onde a renda permite a aquisigao da quantidade de ali- 

mentos suficientes para um bom estado nutricional. 

4 4. COMPOSICAO FAMILIAR E ADEQUAQAO 

NUTRICIONAL 

Este item objetiva conhecer a composigao familiar de cada 

um dos grupos de adequagao alimentar. Dois aspectos merecem 
atengao: o primeiro refere-se ao numero medio de pessoas e o se- 

gundo a composigao etaria dos grupos. 

No que diz respeito ao numero medio de pessoas, muito em- 
bora esta variavel tenha sido incorporada na analise atraves da 

renda familiar per capita, mesmo assim a expectativa e de que o 

grupo das familias nao adequadas tenha, em media, um maior 

numero de pessoas. 
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A Tabela 18 apresenta os dados de numero medio de pessoas 

por grupo, estratificado por renda familiar per capita. Primei- 

ro, verifica-se uma diminui^ao relativa do tamanho da familia 

a medida em que a renda aumenta; segundo, com exceqao da 

classe mais baixa de renda, o numero medio de pessoas das fa- 
milias nao adequadas e maior que o das familias adequadas. 

Em media, observa-se que as familias nao adequadas tern 

uma pessoa a mais na familia; a media e de 4,4 pessoas para as 

familias adequadas e 5,5 pessoas para as nao adequadas. 

Varies trabalhos tern discutido o papel do tamanho da fa- 

milia relacionando-o com o estado nutricional: Wray e Aguirre 

[7] encontraram que a prevalencia de desnntrigao e relativamen- 
te menor nas familias com ate 3 crianQas — 39%. Nas familias 
com 4 ou mais crian^as essa propor<;ao aumenta para 47,9%. Os 

autores trabalharam com uma amostra de 354 familias e 721 

crianqas. 

TABELA 18 

NtJMERO MfiDIO DE PESSOAS, POR ADEQUA^AO 

NUTRICIONAL E POR CLASSE DE RENDA 

Grupo de 

Familias 
Adequadas Nao Adequadas 

Classes 

de Renda 

0 — 0,25 

0,25 — 0,5 

0,5 — 0,75 

0,75 |— 1,0 
1,0 I— 1,5 

1,5 |— 2,0 

2,0 I— 3,0 

3,0 — 4,0 

4,0 — 5,0 

7.5 

5.8 

5.2 

4,7 

4.3 

4,1 
3.9 

4,1 
3,9 

3.6 

6.7 
6.2 

5.8 

5.3 

4.8 

4,6 

4.5 

4.9 

4.6 

4,0 5,0 ou mais 

Total 4,4 5,5 

Fonte: POP. IPE/USP 
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Coelho [6] em sua dissertagao, verificou, em uma amostra de 
1000 crianqas em Recife, uma rela^ao inversa entre estado nu- 

tricional e niimero de filhos vivos. For fim, outro trabalho que 

constatou essa relaqaio foi o de Alves e Vaisman [9] que atraves 

de analise de variancia, encontraram uma diferenqa significativa 

entre o numero de familias para o grupo com crian^as nutridas e 

para o grupo com crian^as desnutridas, com uma amostra de 500 
criangas no Municipio de Sao Paulo. 

Um passo adiante na analise e no sentido de tentar identi- 

ficar quern e essa pessoa a mais ou qual sua idade. A Tabela 19 

apresenta a composiqao etaria dos dois grupos. 

R interessante relacionar a estrutura etaria as necessidades 

alimentares. R obvio que uma populagao jovem tern um perfil 

de necessidade nutricional distinto de uma populagao adulta. 
Indiretamente, a composigao etaria tambem interfere na qualida- 

de da mao-de-obra, na experiencia profissional e, portanto, na 
renda da pessoa. Para os profissionais de saude, a idade e impor- 

tante para a determinagao da vulnerabilidade biologica. 

COMPOSigAO ETARIA POR GRUPO DE ADEOUAgAO 

NUTRICIONAL 

TABELA 19 

Grupo de 

Familias 
Adequadas Nao Adequadas 

Classes 

de Renda 

0 — 1 

1 — 5 

5 — 10 

10 — 15 

15 — 20 
20—40 

40—60 

60 ou + 

1,9 

8,4 
10,2 

10,4 

10,4 

33,0 

19,6 

6,0 

1,5 
8,8 

12,6 
13.4 

12,3 

30.5 

16,1 

5,0 

Fonte: POP. IPE/USP 
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A Tabela 19 mostra ainda que o grupo das familias nao ade- 

quadas, alem de possuir uma pessoa a mais na familia, e constitui- 

da por pessoas mais jovens. Ate a faixa etaria de 20-40 anos, com 
exceqao da primeira, as familias naio adequadas tern relativamen- 

te mais pessoas nessas faixas que o outro grupo. As maiores di- 
ferengas, contudo, encontram-se nas faixas de 5-15 anos, o que 

mostra que o grupo das familias adequadas possui mais mem- 

bros nas idades mais aduttas. 

5. O MODELO ANALfTICO 

Com a finalidade de testar estatisticamente as hipoteses for- 
muladas e ja discutidas no ultimo capitulo, utilizou-se a tecnica 

de analise de regressao, relacionando o ooinsumo de calorias e de 
proteinas com as variaveis independentes julgadas relevantes pa- 

ra a explioagao da situaqao nutricional da familia. 

As fungoes estimadas foram: 

Cal = f (Y, NP, EE) 

Prot = f ( K, NP, EE) 

Onde: cal = calorias per capita 

prot = proteinas per capita 

Y = renda familiar per capita 

NP = numero de pessoas na familia 

EE = indice educacional do pai e da mae 

Testaram-se dois modelos de regressoes: linear e bilogarit- 
mica. O modelo bilogaritmico mostrou-se superior ao modelo li- 

near e, desse modo, os resultados abaixo se referem a esse modelo. 

Vale acrescentar que os dados das variaveis estudadas refe- 
rem-se a cada familia da amostra da POF(S). 

(5) Os mimeros entre parenteses sao erros-padrao. 
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LCal = 7,20468 + 0,18210 Ly — 0,17979 LNP 

(0,00878) (0,i01770) 

R2 0,28362 

F i= 381,65029 

N i= 1931 

L Prot 3,19927 + 0,24483 LY — 0,18896 LNP + 

(0,01123) (0,01977) 

+ 0,04818 LEE 

(0,02856) 

R2 = 0,35425 
F = 352,36892 

N = 1931 

6. CONCLUS6ES 

As principals conclusoes extraidas deste trabalho sao as se- 

guintes; 

— No Municipio de Sao Paulo, 15,7% das familias encon- 

travam-se nao adequadas do ponto de vista nutricional. o que, na 
epoca, representava cerca de 870 000 pessoas. 

— Observou-se uma relagao nitidamente crescente entre pre- 

valencia de adequaqao nutricional e a renda familiar media. A par- 

tir do estrato de renda de 1,0 a 1,5 SMPC, a prevalencia de fami- 

lias nao adequadas torna-se insignificante. A renda familiar me- 

dia das familias adequadas e o dobro da renda das nao adequa- 

das. 

— Os resultados encontrados mostraram que o deficit calo- 

rico e mais grave que o deficit proteico ou, ainda, o problema nu- 
tricional e muito mais de ordem quantitativa que qualitativa, con- 

firmando estudos semelhantes anteriormente feitos ([4], [5] e 

[6]). 

— Com relaqao aos niveis de adequa^ao nutricional, a gravi- 

dade das carencias proteicas e, pelo menos, equivalente a de 
calorias. 
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— Tomando a cesta de alimentos mais importantes, tanto em 

termos caloricos quanto proteicos, verificou-se que sua composi- 

qao e praticamente identica para os dois grupos de adequaqao. 

— Em termos de gastos efetuados e quantidades compradas 

de alimentos, observou-se que a distribuiqao dos gastos com os 
principals produtO'S e praticamente a mesma e o conteudo bas- 

tante semelhante, porem o menor poder aquisitivo estabelece di- 
ferengas marcantes na quantidade adquirida dos bens. 

— Caso se considerem as familias adequadas como base de re- 

ferenda no que diz respeito a eficiencia, nos gastos com alimen- 

taqao, pode-se entao dizer que as familias carentes em termos 

nutricionais escolhem e compram seus alimentos de maneira tao 

eficiente quanto as primeiras. Isso significa que a ocorrencia de 
carencias nutricionais e consequencia de quantidades insuficien- 

tes de alimentos e nao de ineficiente escolha e distribuiqao do 

orqamento entre os alimentos. 

— A educaqao dos pais parece desempenhar papel pouco re- 

levante na determinaqao do estado nutricional da familia. Os re- 
sultados das analises de regressao confirmam a assertiva. 

As conclusoes deste trabalho e da maioria das pesquisas dis- 

cutidas mostram de maneira clara que o fator fundamental para 

explicar o aparecimento da desnutrigao numa faixa da populaqao 

paulistana se situa na insuficiencia de renda. 

Mesmo considerando as limitaqoes que o trabalho apresen- 
ta, os resultados foirnecem alguns argumentos que permitem su- 

gestoes de politica nutricional. A melhora do estado nutricional 

da populaqao esta diretamente relacionada com a mudan^a na es- 
trutura de distribuigao de renda. Assim, e necessario que essas 

politicas visem alterar a renda nominal on alterar os preqos dos 

bens. 

Sem pretender esgotar o rol de programas de intervenQao 
nutricional sugerem-se em seguida os que parecem mais relevan- 

tes. 

Impactos positives, diretos ou indiretos, no estado nutricio- 

nal podem ser conseguidos atraves de programas de redistribui- 

<;ao de renda, de criaqao de empregos remunerativos a popula^ao 
marginal, de programas de cupons de alimentaqao e fornecimen- 

to de alimentos ou refeiqoes. 
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Ja a diminuiqao nos pre^os dos alimentos pode ser obtida via 

subsidies especificos a determinados produtos escolhidos segun- 

do o criterio nutricional ou ainda pela intervenqao do setor pu- 

blico no processo de comercializa^ao e distribuiqao dos alimen- 

tos basicos on, quando for o caso, via aumento na produqao, atra- 

ves de melhora na produtividade ou estimulo ao plantio. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

[1] ALVTES, Edgard L:G. e Ester VAISSMAN — «Ana,lise Socio-Eoonomi- 
mica da Desnutrigao no Municipio de Sao Paulo", S. Paulo: Punda- 
gao Institute de Pesquisas Ecanomicas, 1976, mimeo. 

[2] CAMPING, A.C.C.; E.L.G. ALVES e VIEIRA — Patores S6- 
cio-Economicos Associados a Nuitrigao no Municipio de Sao Paulo, 
Estudos Economicos, 5 (1), S. Paulo: IPE/USP, 1975. 

[3] COBLHO, Heloisa de Andrade Lima — «Eistado Nutricional e Condi- 
goes S6cio-Econ6micas», Dissertagao de Mestrado, Recife; Insitituto 
de Nutrigao de UFPe, 1975. 

[4] DBPARTAMBNTO INTERSINDIOAL DE ESTAT1STICA E ESTU- 
DOS SGCIO-ECONOMIOOS-D1EESE — Nivel Alimentar da Popu- 
lagao Trabalhadora da Cidade de Sao Paulo, Estudos Socio-Econd- 
micos n.o 1. julho, 1973 

[5] FUNDACAO GETULIO VARGAS — Food Consumption in Brazil. 
Family Budget Surveys in the Eearly 'SO's, publicada para U.S. De- 
partment of Agriculture, Economic Research Service, Israel Pro- 
gram for Scientific Translations, 1970. 

[6 ] Pesquisa sobre Consumo Alimentar, vol. I, julho, 1976 

[7] ROSENBERG, Elca R. — «0 Comportamento do Consumidor em Re- 
lagao a Nutrigao», Texto para discussao n.o 30, UnB.: Departamen- 
to de Economia, mimeo. 

[8] VIEIRA, Jose Luiz T.M. — O Imposto da Renda no Estado Nutricio- 
nal da Familias Paulistanas, Dissertagao de Mestrado, Sao Paulo: 
PEA/USP, 1976. 

[9] WRAY, Joe D. e Alfredo AGUIRRE — Protein-Calorie Malnutrition 
in Candelaria, Colombia. I. Prevalence, Social and Demographic 
Causal Factors, Journal of Tropical Pediatrics, vols. 15-16, set., 1969. 


	Estudos_econ_v-7_n-2_1977

