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1, 1NTRODUcAo

A revisao das propostas sobre o estudo da desnutricao, que
ora se apr~senta, originou-se da ne~essidade de desenvolvimento de recursos

'1
:j"

metodologicos capazes de viabilizara apreensao da ocorrencia da Desnutricao
Proteico-Calorica (DPC) em nosso meio.

Diante do aumento da mortalidade infantil nadecada dos
anos 60 e, da constatacao, a partirJda investigacao Interamericana de Morta-
lidade na Infancia (1), da presenca!da desnutricao como causa basica e asso-

!'i

ciada de obitos de menores de um anb, realiza-se em Sao Paulo urna investiga-
cao (2), patrocinada pela Ford Foun~ation, em 1973/74, tendo em vista identi
ficar a prevalencia de desnutricao.Em urnaamostra de criancas de 6 a 60 me-
ses de idade, estratificada por idade e renda observa-se a ocorrencia de 25%
de DPC; no estrato de renda mais baixo esta prevalencia chegou a 46%, aproxi
mando-se esses valores as taxas encontradas no Vale do Ribeira (3) -a qual
se constitue na area rural da regiao mais carente do Estado de Sao Paulo. A
desnutricao colocava-se nestas condicoes com um problema nao mais restrito

'l.
'r i

as areas rurais, mas, como produto do subdesenvolvimento, conforme atestava
a sua presencano centro urbano mai,s desenvolvido do pais, associado a confi
guracao das periferias sociais. Po~ sua vez, a observacao de que a desnutri-

11

cao estaria ocorrendo em idades mais precoces do que se descrevia para a
li

~frica e ~sia, com predominancia das'formas leves em detrimento das formas mo
;:l¡

deradas e graves; associadas a ocorrencia do desmame precoce em detrimento
do desmame excessivamente prolongado; e, marcadas pela predominancia de defi
ciencias caloricas, ao inves da alardeada deficiencia proteica - apontavam
para a especifi~idade das estruturas epidemiologicas locais. Diante desses
fatos tornava-se imperiosa a necessidade de buscar recursos metodologicos c~
pazes de superar os modelos convencionais, os quais inscreviam os problemas
nutricionais no ambito, generico, da ecologia da pobreza,
urnavisao economista da realidade social.

previlegiando-se
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A constata~ao (4,5) por sua vez, de que a articula~ao que
se estabelecia entre o crescimento economico e forma~ao da pobreza - funda -
mentada pelos elevados niveis de explora~ao da for~a de trabalho - delineava
as desigualdades sociais que se manifestavam em ambito nacional (no espa~o

I

regional e local), ressaltando, par~lelamente, a peculiaridade da configura-
cao concreta de nosso subdesenvolvimento, a dimensao social atraves da qual
deveria ser encarada a ocorrencia da desnutri~ao entre nos. Impunha-se, nes-
te sentido, reporta-la a organiza~a~ social de existencia, de forma, inclusi

i

ve, a subsidiar a real abrangencia das medidas politicas propostas para o
seu enfrentamento, as quais se circunscreviam, basicamente, a suplementa~ao

O"!

alimentar.

A realiza~ao de urnanova investiga~ao no Municipio de Sao
Paulo no periodo de 1978/79, patrocinada pelo Instituto Nacional de Alimenta
cao e Nutri~ao (INAN) com yerba repassada do Banco Mundial - centrada nas
questoes relativas a influencia das praticas alimentares no estado nutricio-
nal de lactentes e pre-escolares (6~7) - ofereceria urnaoportunidade signifl
cativa de desenvolvimento da proposta de redimensionamento da considera~ao
da desnutri~ao no plano social. Neste sentido, historiar, inicialmente,' as
condi~oes da produ~ao de conhecimento na area, colocou-se como um requisito
do processo critico envolvido na busca da nova abordagem em rela~ao a DPC.
A caracter~za~ao ideologica dos modelos importados de investiga~ao, viabili-
zaria, a nosso ver, a critica dos modelos disponiveis na epoca, abrindo um
novo espa~o para a reconstru~ao do objeto de estudo, o que permitiria redi -
mensionar perspectivas de contribui~ao das Ciencias Sociais no tratamento da
questao.



'--,7~

- 3 -

2 . A EMERGl:NC1A DE UM f"ODELO DE 1NVESTI GAcAO NA 1NSTRUMENTACAO poL! TI CO-

ECONóMICA DAS NACOES

Entendendo que a produeao do conhecimento emerge das nece~
sidades objetivas da existencia social dos homens, procurou-se dentro da li-
nha de trabalho que vinha sendo por nos desenvolvida (4,7,), situar o desdo-,
bramento das preocupaeoes com a desnutrieao e, das formas de tratamento da

.1

questao, em funeao do desenvolvimento economico e politico das formaeoes so-
ciais concretas ao longo da historia. Como qualquer outra manifestaeao da
atividade humana, a produeao do conhecimento se da socialmente, tornando, de
imediato, o seu desdobramento parte da evolueao de um todo mais amplo, onde
se daD as relaeoes entr~ os homens e deles com a natureza. Ao encarar a pro-
dueao do conhecimento como evento social e historico fi~ava implicito que o
florescimento desta ou daquela linha de preocupaeoes nao obedeceria as neces
sidades internas da razao humana mas, seriam fruto das necessidades emergen-
tes da realidade social, que vingam em funeao do jogo de interesses internos,
e externos, as formaeoes sociais, num dado momento histórico. Captados por
um determinado grupo social as formas de conhecimento se tornam um meio de
interveneao da realidade, gerando, na propria evolueao dos acontecimentos,
as necessidades de sua reconsideraeao. Nestas condieoes, situar em que cir-
cunstancias foram desenvolvidas as abordagens sobre as preocupaeoes com a
desnutrieao no passado (que se estruturam a partir dos paises centrais), pe.!:.
mitiriam dimensionar o alcance e as,limitaeoes da construeao dos modelos

: - "

emergentes de investigaeao e, situar, por sua vez, as condieoes e o signifi-
cado de sua introdueao entre nos. ¡;

2.1. A MEDICALIZACAO DOS PROBLEMAS NUTRICIONAIS

A ateneao medica como pratica dominante impoe-se, histori-
camente, associada ao desenvolvimento capitalista. Inicialmente voltada para
as aeoes sanitarias, relacionadas com a circulaeao das mercadorias, na fase
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do capitalismo competitivo, elas se10rientam posteriormente; para o combate
as doenc;as, especialmente, ao nivel!do atendimento individual, na fase do
capitalismo monopolista, em func;ao da necessidade de manutenc;ao e reposic;ao
da forc;a de trabalho (8)

No decorrer desse processo, os problemas nutricionais,acom
panhando o desenvolvimento da medicina e do desenvolvimento social, tem suas
primeiras investigac;oes centradas na identificac;ao das carencias especificas.
A ausencia de determinados nutrient~s corresponderiam manif~stac;oes clinicas

Ij .~

especificas. As descric;oes de hipovitaminoses surgiram dentro desse modelo
(9,10), o qual, por sua vez, nao era satisfatorio para a compreensao de qua-
dros nutricionais mais complexos,lPluricarenciais, como i o caso da Oesnu-

¡I"

tric;ao Protiico-Calorica (OPC). ji

Quando se tornou possivel distinguir fa$es intermediarias
na evoluc;ao da doenc;a no individuo, passou-se a reconhecer os varios niveis
de organizac;ao e suas relac;oes, permitindo entender a fisiopatologia da doen

s
c;acomo um processo. Em trabalhos a~ericanos e europeus verificou-se a iden-

i

tificac;ao da desnutric;ao como facilitadora da infecc;ao por alterar respostas
imunologicas do organismo, identificando-se a infecc;ao como processo agrava~
te da desnutric;ao e a interac;ao entre ambas (11)

,jI :~

Na segunda meta de dadicada de 40, na America Latina, den-
tro da linha de investigac;oes clinicas, aparece a preocupac;ao de classificar
a desnutric;ao nao so em termos de formas graves mas tambem de formas leves e
moderadas, delineando-se a valoriz~~ao do diagnostico preco~e tom a introdu-
c;aodo criterio de Gomez (12,13)

A preocupac;ao com a OPC enquanto problema a nivel popula -
cional e de saGde pGblica so se configura realmente a partir dadecada de 50,
apos a 11 Guerra Mundial, em meio ao reerguimento economico e reacomodac;ao
politica entre as nac;oes. Na medida em que avanc;a a medicalizac;ao da socieda
de, os problemas nutricionais passam a se inscrever no rol de estratigias e
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justificativas ideologicas das relacoes economicas e pollticas que se estabe-
lecem com o desenvolvimento dos complexos agro-industriais, condicionando de
forma decisiva, a natureza e a abrangencia dos modelos de investigacoes nutri
cionais.

2.2. A DESNUTRICAO NA ESFERA ECONOMICA DA DEFESA NACIONAL

Diante do problema da fome e do papel estrategico do ali-
mento no perlodo da guerra, ganha de~taque a preocupacao com a producao de
alimentos. Diante dos avancos tecnol~gicos obtidos nos primordios da Revolu -
cao Verde, e reforcado o desenvolvimento de urnapolltica de apoio a agricult~

[1

.. l'ra no Canada e Estados Unidos; como decorrencia, nas decadas de 50 a 60 obser
va-se a criacao de excedentes agrlcolas e consequentemente a necessidade de
expansao de mercados. Nesse perlodo, ~egundo Berg (14), varios palses expan
dem seus programas de ajuda alimentar atraves de instituicoes como a United
Nations Relief Work Agency (UNRWA),Uryited NationsChildren's Fund (UNICEF) e
World Food Program of the Food and Agriculture Organization (FAO). Esses pro-
gramas tornaram-se canais internacionais de escoamento de excedentes e de for

j j
i,

macao de novos mercados, sob o rotulo de suplementacao e ajuda alimentar, aco
bertado, segundo o autor, pela valorizacao de acoes IIhumanitarias capazes de
aliviar tensoes internacionaisll

•

Atraves da Public Law (pL) n9 480, conhecida como a IILei
dos Alimentos para a Pazll

,

regulamentadas nos Estados
aprovada em 1954, essas IIdoacoesll passariam a
Unidos. Segundo George (15) a ajuda alimentar

il

ser
pre-

via doacoes para "nacoes amigas" com"deficits alimentares graves,
um conjunto de compromissos mufos; nos demais casos, tratava-se de

mediante
vendas

especiais facilitadas, mediante o pagamento em moeda local (do pals recipien-
te). Essa lei sofre alteracoes posteriores, passando as trocas a serem feitas
em dolares (ou "moedas converslveisll

). incluindo-se o pagamento de juros so-
bre os financiamentos.
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Segundo o relatori~ da.PL-480 em 1966 (15), o aumento das
vendas comerciais, atribuido acrescente familiaridade com os produtos agri-
colas de programas de vendas especiais e donativos, ampliou as oportunidades

l'

de exportacao norte-americanas, surg1ndo um saldo positivo na balanca de pa-
autora(15)gamentos. A mesmaV , citando palavras de senador McGovern, refereque lIas

criancas das escolas japonesas, que aprende ram a gostar do leite americano e
do pao fornecidos pelos programas de merenda escolar patrocinados pelos EUA,

:¡

contribuiram para fazer do Japao no~so melhor comprador, em dolar, de produ-
tos agricolasll•

Nessas circunstansias, nutricao e saude publica integram a
problematica do desenvolvimento economico dos EUA, constituindo elemento im-
portante na esfera das relac5es exteriores. Evidentemente a amplitude dessas

J

novas acoes pressup5e um redimensionamento dos enfoques tradicionais em rela
cao a nutricao e, por conseguint~, o desenvolvimento de recursos teorico-

I~

metodologico de maior abrangencia para o tratamento desses problemas a nivel
populacional. Assim, como parte de uma evolucao complexa de visao da real ida
de, o Interdepartamental Committee Qn Nutrition for National Defense (ICNND)
publica um manual para investigac5es nutricionais (16), ressaltando que~

para melhor compreensao do problema nutricional de-
vem ser consideradosfatores economicos e sociologicos
juntamente com Os dados sobre nutricao e saudell;

- 11 ••• e necessario conhecer mais do que dados de producao
de alimentos, urnavez que sao fatores importantes a qua~
tidade e a qualidade dos alimentos realmente consumidos,
considerados em relacao aos IIrequerimentosllou IInecessi-
dadesll;

.i
o consumo de urnadieta marginal em nutrientes prot~

tores pode permitir a sobrevivencia em condic5es preca -
rias por um periodo prolongado. Entretanto, tais popula-.,
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c;:oes,usualmente, tem baixa esperanc;:ade vida, elevadas
taxas de morbidade, rebaixamento da eficiencia fisica e
mental e outras manifestac;:oes de doenc;:asll

•

Com base nessas proposlc;:oes,urna se~ie de levantamentos sao realizados pelo. i .
ICNND, a partir de 1953, inclusive no Brasil (17), sendo relacionados nos re.. ' -
latorios as caracteristicas da produc;:aolocal de alimentos, a disponibilida-
de de alimentos per.cápita, os niveis de consumo aferidos atraves de inquer~
to alimentar, a caracte~izac;:aodas defici~ncias nutricionais em termos bio-
quimicos e em termos clinicos. Embora deixassem explicito, no caso brasilei-
ro, que a defasagem nas medidas antropometricas populacionais em relac;:aoaos
padroes norte-americanos estivesse relacionada com ingestao deficiente de ca
lorias e proteinas, nao ose diagnost1cava a desnutric;:aoprotéico-calorica, a
nao ser as formas graves, continuando a preocupac;:aocentrada nas carencias,

especificas. Alem do treinamento de pessoal em tecnicas de pesquisa, com en-
fase em procedimentos laboratoriais,' de acordo com o relatorio sobre as in -

,1

vestigac;:oesno Nordeste (17), pretendia-se com o levantamento determinar as
necessidades do Programa de Alimentos para a Paz, no sentido de promover o
estado nutricional da populac;:ao.

2.3. A DESNUTRICAO NA ESFERA EMPRESARIAL DA VENDA DE INSUMOS AGRICOLAS

Em 1960 e desencadeada a Campan ha Mundial Contra a Fome,
.1com o objetivo de despertar os gove~nos para o desenvolvimento de urna opi-

niao favoravel a resoluc;:aodos problemas nutricionais, mobilizando-se recur-
~ J ,< •

sos no plano nacional e internacional (18). Tratava-se de alcanc;:arurna nova
escala nas ac;:oesde combate a desnutric;:ao,promovendo um desenvolvimento
agricola, implementando-se novas te~nicas de produc;:aoe preparando a popula-
c;:aopara consumir adequadamente novos produtos. Essas novas disposic;:oescoi~
cidiam com a necessidade de exporta~ a tecnologia industrial, gerada a par -
tir do desenvolvimento agricola, na produc;:aode equipamentos e insumos, etc.
Segundo Ber:g (14) lIa propria Revoluc;:aoVerde, apesar de seuproposito nutri-
cional, foi o resultado, pelo menos ¡em parte, da engenhosidade e investimen-
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proposicoes IIrevolucionarias"

:¡: o~

:j:!

to da producio de "mark~ting" das iridijstriasde fertilizantes, pesticidas e
¡i~j

moderna agricultura".
;' .¡ji ~

li'l,i ",Nesse"contexto, colocam-se
.l. i ¡

outros avancos da

11

11

~- , I¡
"

de incentivo ¡ modernizacio agrlcolá~dos palses subdesenvolvidos em confron-
. .

ir¡to com medidas paterna11stas e emergenciais, que fundamentam a dependencia e
lL!

a vulnerabilidade dos p~lses recePt~tes. Propoe-se a criacio de projetos-pi-
,i-Ilotos, consubstanci ados :,nos"PrograllJasde Nutricio Ap1icada", med iante con-

tratos multilaterais, vi'sando estabelecer programas de lIextensio rural",aos
"1,

:1~)quais se integrariam'atividades de ~~sistencia tecnica ¡agricultura, ¡saij-
.,i!:~."~

de e ¡ educacio. I~poe-se urnanova racionalidade na avaliacio desses progra-
l!r~

mas.

Dessau (19) chama ~ atencio para a necessidade de utiliza-
li1

cio do calculo economic6 na selecio I.idosprojetos e dos criterios de decisoes,
~ ;,1 .

ij:l

suscetlveis de aumentar:a eficacia d~ ajuda, em detrimento da mera distribui:~ -
.:1cio de excedentes. Surgem as primeiras propostas de analise dos custos-bene-
in

flcios, tendo como parametro a melhqria das condicoes de saijde e nutricio-
. . "'j

nais em particular. Em f966 discutem~se na Reuniio Tecnica Conjunta FAOjOMS
(20), os metodos de'planejamento e ~~aliacio dos Programas de Nutricio Apli-

;I'!'I
.~

cada. Surge, tambem, na irea da saijde, sob o ausplcio da Organizacio Paname-
;~

ricana de Saijde (1), o p'rotocolo pariáarealizacio da Investigacio Interame-
:' 0'.1..

ricana de Mortalidade na Infancia, iniciam-se os pre-testes, sendo o Nor-
deste urnadas areas escdlhidas para ~ua realizacio. Pretendia-se, com o re-

• o ' ~~

:. !:~Oi

ferido projeto, rastrear as causas da mortalidade infantil, dentre as quais, - 1
colocava-se a preocupacio com os prqqlemas nutricionais.

¡J:j

Nessa nova fase d~fcolocacoes, observa-se, paralelamente
¡'i
I

1~1

ao envolvimento dasindijstrias, o afastamento dos orgios de defesa dos EUA
iLI

como protagonistas oficiais dos programas nutricionais (21)
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Cabe lembrar que;as.novas disposic5es nio anulam as medi-
,;1 ~

das e a infra-estrutura montadas s'obas fases precedentes; na verdade, as c~
10cac5es se superp6em ou as medidas se sofisticam - esse e o caso do desen -
volvimento das ind~strias de alim~ntos, que se soma as atividades dos pro-
gramas estabelecidos em nome da Revolucio Verde e de ajuda ou suplement~
cio alimentar.

2.4. A DESNUTRICAO NA ESFERA DA EXPANSAO INDUSTRIAL

Segundo Berg (1~), a ind~stria alimentar cresceu e se ex-
,ji
nrpandiu na decada de 60, junto com a Revolucio Verde no mundo, criando novos
t

alimentos, processandoe enriquecehdo outros. As tecnicas de "marketingll,por
sua vez, teriam sido responsaveis pela intensa alteracio de habitos aliment~
res da populacio,diante do surgimento no mercado de in~meros produtos.Esse cres

i' _

cimento industrial levou a profundas modificac5es estruturais na organizacio,

economica norte-americana, que teve na agricultura a base de seu proprio
crescimento. Observaram-se a verti~alizacao da producio e a concentracio da
posse da terra em funcio do desenvolvimento das agro-ind~strias (22).

Junto com esse desenvolvimento surge o interesse pela pro-
ducio de alimentos de baixo custo como instrumento de resolucio dos proble _
mas nutricionais que afligiam o mundo.' o leite, que ate entio havia sido o
produto basico dos programas de alimentacio suplementar, em1964 tem seus
excedentes reduzidos para menos da':metade, colocando em jogo todos os progr~
mas de ajuda alimentar. Os adminis~rado~es desses programas passam a solici-

'1

tar ajuda a ind~stria e)a comunidade cientifica/no sentido de proporcionar
produtos proteicos de baixo custo, ,a partir da producio local, e dessa forma
contribuir para a diminuicao da dependencia dos paises receptores. Segundo
Berg (14), em meio a decada de 60, consolida-se a concepcao, nos meios ofi.•
ciais de Washington, da necessidade,¡de se voHar a ind~stria de alimentos p~
ra a solucio dos problemas nutrici~nais, devido ao seu legendario sucesso ern
desenvolver, promover e distribuir alimentos. Esse envolvimento, esporadico
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de inlcio; se instituci6naliza sob ~ protecio das organizac6es economicas e
"',

assistenciais internacionais (15). ~

S~gundo publicaca8 d~ FAO (23), recomenda-se a promocao de
'f

. ,¡~"conhecimentos sobre nutricio e saude, e~vidando esforcos no sentido de apro-
veitar melhor os recursos alimentar~s locais, atuais e potenciais, e de "con
tribuir para eliminar certos costun¥s extraviados, preconceitos, o apego ir-
reflexivo a tradicio, a ignorancia'~ a inercia, que se constituem, com fre -

;;'

quencia, em obstaculos tio graves pára a melhoria da nutricio como a propria
pobreza".Nesse sentido, "0 trabálhci educativo de muitas, empresas indus-
triais e comerciais inferessadas na!~¡vendade produtos de alto valor nutriti-

!jl'

, '~ :

vo nao tem nada de desdenhavel. Qua'ndo se trata de produtos recomendaveis,do

Em geral, os governos nio podem sus -
industrial e a educacio em nutricioponto

podem

~ ''o '~

de vista nutricional, a promo¿io
4,

comp 1ementar~se eficazmente 11 • :~i.~ . ~
;~:

tentar indefinida:mente um programa ~e sUP.lementacio alimentar, colocando-se,
'l' .

portanto, "a necessidade de criar um mercado suficiente para que um compa _
:,~

nhia comercial estejadisposta aen8'arregar-se da producio e distribuicio.
. . ::f~

"Nunca se insistira o suficiente pará: que os esforcos dos diferentes organis-
mos para a melhoriadanutricio devam formar um programa coordenado".~~~ . - .

Sob esse
"

l ." ,.r...,redirecionamento tecnico de implementacio
:. ~t das

formas de enfrentar a desnutricio, desloca-se o centro de atencio, restrito
anteriormente ao meio rural, para o"~eio urbano, aonde se situariam os merca

, '11dos consumidores dos produtos indus~rializados, o que justificaria os inves-
f,

'ili _timentos no sentido de avaliar a prevalencia da desnutricao, particularmente
,'~'

em Sao Paulo.

Essa novaordem d~ atencao e detectada em outra publicacao
';'-

da FAO (24).. Destaca-se no texto a ~reocupacao com a necessidade de "valori-¡J- ~

¡'zacao qualitativa" das dietas dos grupos "biologicamente vulneraveis" "0
,in

retorno a alimentacao materna entre\~s ~lasses urbanas pobres impediria, sem
~j~,~

duvida, sofrimentos' e mortes desnec~~sarias, mas tanto no campo como nas ci-
j~ " .~

dades de prop6e o problema imediato¡:'decomo alimentar a crianca, urnavez que



que

11

Jse faz necessario dar-lhe alimentos:adicionais ou substituir totalmente o
,¡f'leite materno" ..• IIEm.epocas mais re,centes se tem prestado tambem atencao ao

desenvolvimento de misturas de al'im~htos com elevado conteudo proteico~
Jo. L'

podem ser fabricados e vend idos denfro 'de cada pais e utilizados como alime.!!.
j:

tos complementares das criancas ~as'!cidades. Na atualidade~ e sempre que se-
..::~;

ja factivel~ os programas rurais e urbanos devem ser considerados no plano
do desenvolvimento nacional"~ que d~~em se ocupar dos problemas especificos
da nutricao de cada'pais.

".;,.~Coincidindo com as novas propostas atreladas a expansao in
dustrial, r.ealizou-se em 1971 a I Cohferencia Internacional de Nutricao~ De-

:¡r:j ,

senvolvimento Nacional e Planejamenlb (25), na qual se da ampla divulgacao a
necessidade de cons:iderar os probl~~as 'nutricio'naisno ambito do planejamen-
to nacional.. Ressalta-se~ nesse ~nc~ht~o"a necessidade de urnaavaliacao ade

,t

quada desses problemas~ valorizandol~ {dentifi~acio dos fatores associados a
j.;

desnutricao, tendo ~m vista fornece~ o instrumental para avaliacao da efeti-
, ,fj;,;:vidade dos'custos-beneficios e alte~hativas possiveis, e, com isso, sensibi-

!]d .

lizar os paises carentes a adotar me.didas convenientes para acelerar o cres-
cimento economico e industrial. pro~Unha-se, dentro de um modelo de causacao
circular, a intervehcao noselement~~ do sistema"onde, atraves de medi-
das de combate a desnutricao, ser'ia;'poss.;veldesencadear urnaserie de efei-
tos que corrigiriamo sistema.

Barg (26), delineahdq os fundamentos da aplicacao da Teo -
:f1ría do Capital Humano, refere que ga~tos em nutricao se constituem, na verda

de, em investimento$~ na medida em 4ue contribuem para o aumento da produti-
vidade~ presente e futura, da mao-dé:"obra, seja pela diminuicaodo absenteis

<. ':,> '-

mo por doenca, seja em funcao da mel,'horiada capacidade fisica e mental. In-
diretamente, o combate a desnutricio!concorreria para urnamaior eficiencia
dos gastos em educa~ao,uma vez que '!~~edundariapara a melhoria das condicoes

'\~
de aprendizado~ assim como dos inveltimentos em saude e de medidas curativas.

~I
:[;

Nessa linha de consideracao~ a nivelJida ideologia reinante, na qual o comba
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te a desnutricao e apresentado como~meio de alcancar o desenvolvimento nacio
nal, o autor colocou que o grande problema do planejamento e o de dimensio -
nar o grupo que sofre de desnutricao e que administrativamente e capaz de
ser alcancado por gramas de auxilio. Para isso se faz necessario conhecer as
causas que levam a desnutricao e a identificacao dos grupos alvos. Call e Le-
vinson (27) destacam a necessidade de caracterizacao da situacao nutricional
das populac6es atraves dos recursos~~onvencionaisde diagnostico clinico,bi~
qu;mico, alimentar e socio-economico, complementada por outros dois niveis
de investigacao, ou seja, o equacionamento de medidas de intervencao e anali

Jise do custo-beneficio das mesmas. Nesse sentido, sob uma abordagem sistémica,
que estimularia a construcao de
controu expressao significativa

equ~c6es explicativas. da realidade
nos;;,trabalhosde Levinson (28)_ os

-e que e.!!.
autores

enumeram uma serie de medidas poss;veis no combate a desnutricao, relaciona-
das,em varias ordens de fatores, com aobtencao e aproveitamento biologico
dos alimentos.

Diante desse novo enfoque, em 1972, sao revistas as normas
para Planejamento e Avaliacao dos Programas de Nutricao Aplicada, cujo cum-
primento condicionaria a colaboracao internacional dos investidores priva-
dos (29). Entre as exigénci~s para a realizacao de projetos-pilotos e a ex-
pansao de suas medidas em ambito nacional, colocavam-se o apoio governamen -
tal e a necessidade, em particular,ide estabelecer um sistema de avaliacao
que justificasse o investimento e o desenvolvimento de indicadores capazes
de fornecer' informac6es periodicas ~.respeito dos efeitos dos investimentos
adotados. Nenhumaempresa comercial, segundo a referida publicacao, se ar-
riscaria a uma operacao nova e cara se nao tivesse dimensionado cuidadosamen
te,as possibilidades de éxito; esselsolido principio aplicar-se-ia a qual-
quer programa de desenvolvimento.

Como parte dos primeiros esfofCoS investidos nessa nova
perspectiva, surgem os resultados da Investigacao Interamericana de Mortali-
dade na Infancia (1). No caso de Sao Paulo, em particular, observa-se rela _

._--==._=" ~----_.----------------
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cio entre desnutricio, como causa bi~ica ou associada, e mortalidade infan -
tilo Confirmando a existincia de DPd no maior centro urbano do paTs, Baldo
(30), em 1971, encontra urnaprevalerlcia de 33,9%, principalmente na perife -
ria. Nessa ipoca, atraves de urnapesquisa de orcamentos familiares, o DIEESE
(31,32) detecta limitacoes no consumo alimentar nas famTlias assalariadas.

A identffi~acio dos problemas nutricionais em Sio Paulo so
mam-se as repercuss3es da crise de alimentos a nTvel internacional. Behar(33)
refere urnareducio da ordem de 14%,'ou seja, de 10 milhoes de hectares de
areas de producao, como "reacao exagerada" ao fraco mercado no perTodo de
1968-1972 por parte dos EUA e Canada. Segue-se urna "crise mundial de alimen-
tos em meados de 1972, quando compras enormes e inesperadas de cereais pela
Uniio Sovietetica (em vista das safr~s defi~ientes de 1972 e ao aumento das
necessidades diante do crescimento de seus rebanhos), agravadas posteriorme!!.
te por urnaonda de compras para fins de especulacao, esgotaram as reservas
mundiais e deram ao preco desses gineros um impulso ascensional, que fez du-
pli~ar e depois triplicar os nTveis de precos anteriores a 1972'1.Segundo o
autor, a primeira reacao fai de alarme mundial. Muitos acreditaram que terTa
mos chegado ao ponto crTtico, ha muito previsto pelos malthusianos, do con-
fronto entre o aumento demogrifico e a capacidade de producao de alimentos;
outros achavam que teria chegadoo momento da "triagem - abandono dos famin-
tos e dos desnutridos para a sobrevivincia do resto".

Diante de tanta celeuma, e programada, para 1974, a Confe-
- d' - (33) •.. -rencia Mun lal dos Alimentos. Segundo 8ehar , a catastrofe nao ocorreu,

em parte devido a capacidade de recuperacao do sistema produtivo alimentar
norte~americano ~em parte,devido areducao das metas pecuarias pela Uniio
Sovietetica e)das demais medidas adotadas no seudecimo Plano Quinquenal-o
que aceleraria o cultivo de cereais. Ficou patente, segundo o autor, a vuln~
rabilidade da disponibilidade de alimentos anTvel internacional, delineada
pelos caprichos do mercado. Diante desses resultados e de outras medidas ado
tadas no combate a desnutricao, impor-se-iam novas consideracoes a respeito
da necessidade de enfrentar a pobre~a e a desnutricao.
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Enquanto essas reformula<;oes nao se processam~ ecoam as c~
locacoes levantadas no encontro sobrfeNutricao~ Desenvolvimento e Planejame~
to, conforme referencia de Berg (14). Citam-se as referencias de Abraham Hor
witz, segundo o qual a desnutricao se constitui no problema nümero um de sau
de e esta mais associada com a mortalidade do que com as fomes ocasionais.De
acordo com os dados da FAO~ segundo';Berg (14), entre os sobreviventes a si -
tuacao tambem e grave~ ou seja~ entre as criancas menores de 5 anos dos pai-
ses de baixa renda, de acordo com levantamentos realizados em varios paises,
3% das criancas sofrem de desnutricao severa~ de grau III~ 25% (80 milhoes)

'j'sofrem de desnutricao moderada~ de grau II~ e 40% a 45%(130 milhoes) sofrem
de desnutricao leve. Diante das repercussoes que a doenca acarreta~ recolo-
ca-se a necessidade de rever as formas 'pelas quais o problema possa ser su~
perado, assumindo-se que o homem e á chave do desenvolvimento, que a quali-
dade da existencia humana ea principal medida do desenvolvimento e que~ e~
te os fatores que afetam a condicao'humana, o estado nutricional seria tal-
vez o maior determinante.

Essa ideologia encontra sustentacao no plano economico en-
tre nos~ em vista da entrada do capital estrangeiro~ e da instalacao das sub

i]tsidiarias das agro-industriais no páis~ sob protecao governamental; da preo-
,

cupacao com a manutencao da produti~idade da forca de trabalho~ diante dos
niveis de exploracao da forca de trábalho~ capaz de dar suporte a intensa
acumulacao de capital; e1do interesse de ver resguardado o desenvolvimento
de um mercado consumidor (34~35).

Num artigo da revista IIConjuntura Economicall~ IIAProjecao
da Demanda de Produtos Agricolasll (36)~ fala-se da necessidade de adequar,
no caso do modelo brasileiro de desenvolvimento~ a demanda do mercado inter-
no e externo~ sendo propostas diret~izes metodologicas para o estudo da elas
ticidade da renda no consumo de alimentos~ no plano economico~ e do'desenvol

"vimento da IInutrimetriallcomo eleme~to que avalia as alteracoes da dieta do
consumidor.

-- -,--- ,------,- -----_-...:.-..~----------------------
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Neste mesmo ano a!Fundacao GetUlio Vargas (37) inicia urna
investigacao, em funcao da proposta:de avaliacao dos padroes de consumo ali-
mentar atraves da pesqui sa de orcamentos famil iares e de inqueri to de pesada
de alimentos. Justifica-se o levantamento diante da importancia crescente,de
acordo com as recentes teorias economicas, de identificar os "fatores resi-
duais do processo de crescimento,para os quais nao se encontram explicac6es
fora da qualificacao dos recursos humanos, e com isso fornecer subsidios pa-

"ra o desenvolvimento dos Planos, Metas e Programas Governamentais". O plano
inicial pretendia urnainvestigacao, de ambito nacional, objetivando um amplo
quadro de referincia do consumo de alimentos em funcao da economia familiar,
salientando, particularmente, o coniumo individual nas camadas menos favore-
cidas da populacao; numa primeira instancia, porem, optou-se pelo levantame.!!
to, realizado no Rio de Janeiro, num conjunto habitacional no qual residiam
ex-favelados. Na apresentacao chama~se a atencao para o interesse e apoio fi
nanceiro do entao ~inistro da Fazenda, réssaltando-se a necessidade da formu
lacao de urnapolitica nutricional num periodo de crescimento rapido; alem

,1;

disso, assinalama participacao da FAO e de urna instituicao de direito priv~
do de um Estado-Membro, que apoiariam o governo brasileiro na realizacao do

"

estudo em ambito nacional,-o qual se efetuou em 1974/75, pela Fundacao Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Est~tistica, sob a denominacao de "Estudo Na-
ciona1 de Despesa Famili ar" (ENDEF).

,.
Ao caracterizar as variaveis socio~economicas relacionadas

com o consumo familiar, estes estudos verificaram que a renda e o tamanho da
familia, principalmente nas classes mais pobres, constituiram os principais
fatores limitantes. E, em vista deises resultados, sugerem que, a par de um
crescimento economicorapido, o governo propicie um aumento da producao de

"gineros alimenticios basicos, capaz de manter os precos dos alimentos emni-
veis estaveis ou inferiores aos da epoca, tendo em vista nao anular os rea -
justes salariais em funcao dos indi~es inflacionarios.

.'.~

~~~~~~--------~----------------------_.- ~-- ---,- -- ,
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Em Sao Paulo, ness.amesma epoca, desenvolve-se no Institu-
to de Pesquisas Economicas (IPE), da Universidade de Sao Paulo, urnapesquisa
de orcamentos familiares (38). Numa tentativa de dar cumprimento ao desenho
metodologico proposto na reuniao sobre Nutricao, Planejamento e Desenvolvi -
mento Nacional, combinando estudos macro e microeconomicos, realiza-se o re-
ferido estudo epidemiologico, patrocinado pela Ford Foundation, numa subamo~
tra da pesquisa de orcamentos famili.ares do IPE - 110 Estado nutricional de
criancas de 6 a 60 meses no Municipio de Sao Pauloll (2). Superpondo-se os in
queritos cHnico, bioqu;mico, alimentar e socio-economico, no ambito da epi-
demiologia descritiva, situam-se os grupos biologicos de risco como suporte
do enquadramento do problema no ambito do consumo.

Destacando-se a renda como fa~or limitante do desempenho
nutricional a partir de urnaamostrat levando-se em consideracao aidade e o
sexo das criancas estudadas observo~-se, conforme fai referido anteriormente,
a elevada prevalencia de DPC em nosso meio - 25% para o conjunto da amostra
e 46% no estrato inferior a meio salario m;nimo familiar per capita; formas
graves de desnutr;cao desapareciam a partir de 1,5 salario m;nimo familiar
per capita. A partir dessa mesma amostra, inclu;ndo, porem, os irmaos das
criancas estudadas, Batista (39) observou urnaprevalencia de 31,4% de DPC
na amostra considerada. Comparando os dados de ocorrencia da desnutricao, ~!
gundo a idade, com os resultados le~antados por Baldo (30), o autor observou,
ainda, um aumento da DPC em crianca~ menores de um ano.

No plano a'1imentar, ao 1ado das defieienc ias, predomi nant!
mente, caloricas) observadas junto as cr;ancas, ressaltando o problema da fal
ta de acesso aos alimentos, a ocorrencia de desnutricab' no. primeiro ano
de vida apontava para o problema relacionado com o aumento do desmame preco-
ce em nosso meio.

Os economistas, por sUa ve~, se voltam para os dados da
amostra original da pesquisa de orc~mentos familiares levantados pelo IPE(38).
Preocupados com a caracterizacao da adequacao alimentar a partir dos dados
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de inquerito de compra, os autores, sob a teoria do capital humano, situam o
consumo em funcio da renda, o tamanh6 da famTlia ~ da instrucio, visando a
composicio de modelos explicativos que permitissem delinear, operacionalmen-
te, medidas de intervencao (40). Priorizando a renda como fator explicativo,
Vieira (41), realizou um estudo de simulaeao do impacto do aumento da renda
sobre o consumo alimentár familiar, e Alves (42) estabeleeeu a renda fami-
liar per capita mTnima em funeao dos requerimentos nutricionais; Campino(43)
trata da proposicio de medidas poHticas alternativas na area da saude e da
economia.

2.5. REAVALIANDO AS MEDIDAS DE COMBATE A DESNUTRICAO

Em 1974 realiza-se a Conferencia Mundial de Alimentaeio,c~
mo parte dos esforcos realizados a nTvel internacional, no sentido de recon-
siderar a crise de alimentos desencadeada em 1972. Como decorrencia do encon
tro reune-se o "Comite Mixto FAO¡OMS de Expertos em Nutrici6nll (45), objeti-
vando discutir estrategias alimentares e nutricionais de desenvolvimento.

Como resultante, surgem as criticas quanto ao alcance das
medidas adotadas no combate a desnutrieao, em vista .dos restritos resultados
observados, como foi o caso dos programas de suplementacao alimentar, do en-
riquecimento de alimentos ou das atividades de ambito limitado dos Programas
de Nutricio Aplicada~ Chama-se a atencio para as experiencias frustrantes
dos programas relacionados com a Revolueio Verde em areas rurais dos paTses
subdesenvolvidos 7dos programas de crescimento economico acelerado com base
no incremento das economias urbanas, na medida em que favoreceram~s grandes

\proprietarios e a concehtracao de renda, em detrimento das populaeoes pobres.
Critica-se a colocaeao dos ataque ao problema da desnutrieao como recurso p!
ra resolver o problema da pobreza, destacando-se, ao contrario, o ataque a
pobreza como recurso para combater a desnutrieio.

~~~~~~---~---------~ ..~---_." ---"-----
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.Nessa linha de raciocinio, no plano nacional, aponta-se p~
ra a necessidade de rever objetivos\do desenvolvimento, como forma de alcan-
car as reais causas da pobreza, e)critica-se a utilizacao das teorias do Ca-

',J .

pital Humano como fundamento para os investimentos em saude e nutricao el pa-
ra o crescimento economi co (4n.

Em continuidade aos trabalhos desencadeados pela Confere~
cia Mundial de Alimentacao, define-se a necessidade de desenvolver investig~

- . .'t d. 1 d ,.•..1 t .. '1 (44,45) C .dcoes e cr,ar um SlS ema mun,a e v'g' anc,a nu r,c,ona . • ons, e -
rando que as causas fUndamentai s:dail:desnutricaoobedecem as deficiencias da
organizacao social~' cuja consideracao fugiria ao escopo do trabalho da Comis

~~': ,sao Técnica, alertava-se para a necéssidade de estabelecer um processo conti
nUD de avaliacao das condic5es nutricionais. Os dados levantados objetiva -
riam a realizacao de um planejamento raciónalmente orientado, no imbito na-
cional, e o estabeiecimento de umi~stema de alarme,capaz de fundamentar e
acionar o sistema de colaboracao in~ernacional. Nesse sentido,chama-se a
atencao para a necessidade de realiiacao de novas pesquisas, visando identi-

.,
ficar grupos vulneraveis e principa.ímente quantificar as causas basicas da
desnutricao. Sugere-se a construcaoTde indicadores capazes de qualificar e
identificar as necessidades emergentes. Prop5em-se estudos "compreensivos" e, .
inclusive, longitudinais, tendo emvista aprimorar os recursos de diagnosti-

~, .

co da realidade, obedecen do a partfcularidade de manifestacao dos problemas
locais.

Fica implicita, néssas ,colocac5es, a necessidade do concu.!:.
so da epidemiologia no desenvolvime~tode trabalhos analiticos, como recurso

i/ ,.

integrativo das colocac5es,no seüa~plo dimensionamento, incluindo desde a
organizacaocelula~até a organizac~o das sociedades (46), tendo em vista o
diagnostico da situacao, a implementacaode medidas necessarias e, sobretudo,

!,o acompanhamento (continuo). das mes.'l11as.Dessa forma, as colocac5es anterio ...
/ ;l

res, chamando a atencao sobre a nec:~ssidade de definicao de uma politica na-
cional de combate a desnutricao, fundamentada num planejamento racional, co-

" ;',;,
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mo requisito para a garantia da prot~c;:aointernacional, subsistem;.ainda que
sob uma nova roupagem, agora,adequadas a evoluc;:aoeconomica em andamento ~
em consonancia com as proprias contradic;:oesnascidas no seu bojo.

Nesse'contexto, re~oloca-se um novo momento na considera -
c;:aodos trabalhos executados a nTvel nacional. Em 1977, realiza-se um semin~
rio em Recife sobre Economia da Nutric;:ao(47), reunindo economistas e repre-
sentantes das areas da saude. Na apresentac;:aodos anais do encontro, Batista
ressalta a necessidade de circunscrever O combate ¡ desnutric;:aocomo um fim
do desenvolvimento, levantando-se debates a respeito da validade da utiliza-
c;:aoda teoria do Capital Humano, que reconhece a saude e educac;:aocomo comp~
nentes estratégicos do desenvolvimento. Além-disso, aponta-se para a necessi
dade de superar a dissociac;:aoentre 'técnicos da ~rea economica e da saude,
tendo em vista superar os enfoques sobre alimentac;:ao,vista como simples com
ponente da area de mercado.

Sob o tema Nutric;:~o,Alimentac;:aoe Condic;:oesSocio-Economi
cas, em especial, Sampaio e coelho,'neste seminario (47), fazem crTticas aos
trabalhos realizados nopaTs, em vista das limitac;:oesmetodologicos e, cons!
quentemente, em termos da incapacidade de oferecer orientac;:oespolTticas. S!
gundo esses debatedores, a maior parte dos estudos sobre o consumo de alimen
tos deixam de considerar, por exempl0, os problemas relacionados com a absb~
cao de alimentos; por outro lado, estudos relacionados com medidas antropom~
tricas focalizam o estado nutricional como se fosse um fenomeno esta~ico,sem
levar em consideracao que o consumo afeta diferentemente o peso e a altura
das crianc;:as,e de forma cumulativa, ao deixar sequelas que se refletem nas
condi~oes de saude do indivTduo.

As discussoes em torno dos trabalhos apresentados ressalt~
vam, de forma geral, a necessidade de integrac;:aoentre as areas. Ainda que
o momento propiciasse a internalizac;:aode urnapostura crTtica diante da pr~
ducao do conhecimento, as limitacoes presentes na considerac;:aoda questao,
particularmente no plano social de existencia, comprometeriam maiores avan -

,.~



- 20 -
, "cos no sentido de apreensio da real~dade concreta e, de realizacio da propa-

lada integracio. O cumprimento destas disposicoes pressupunha superar a con-
"

figuracio do modelo de investigacio.dasquestoes nutricionais, subjacente as
determinacoes objetivas dos interesses economicos e politicos, em torno dos
quais ele havia sido construido, e, rever o pr6prio arcabou~o te6rico das
Ciencias Sociais, a partir do qua1-os investigadores se posicionavam diante
da realidade.

3.

3.1.

. :;1'1REPENSANDO O MODELO DE INVESTIG1cAO NUTRICIONAL

PENSANDO O MODELO INCORPORADO

Apesarda~ dificuldades de encarar o colonialismo cultural
presente nesta area, resguardado pela ideologia dominante da neutralidade da
ciencia, a critica sobre a forma pela qual consideravamos o nosso objeto de
estudo emerge, no decorrer do tempo"no interior na pr6pria producio de co-
nhecimentos. Como parte de um proce~so'dialetico surgem novas informacoes e,
constata-se que os esquemas de explicaca~ da realidade nio permitiam respon-
der as novas indagacoes.

O fato e que, a déspeito dos interesses que essas informa-
coes pudessem ter para os representantes das industrias que aqui se instala-
vam, os resultados do inquerito real izado em Sio Paulo (2}em 1973/74 apont~
riam para a presenca da desnutricao:,no Centro mais desenvolvido do pais. Se
a valoriza~io da ~ehda, como variavi' sobre a qual se construiu o desenho da
investigacio, visava dimensionar o ~ercado consumidor, ela, tambem, apontava
para as limitacoes ao acesso aos alimentos/por parte de amplos setores da p,2,
pulacio, trazendo evidencias de que:o crescimento econ?mico, que caracteriz2.
va o milagre brasileiro, se fazia as custas daproducio da pobreza.

, ¡A cotistatacio da presenca de deficiencias, predomi nantemen
;
:~

te, cal6rica em detrimentos da proteica, contraria.ndo os entendimentos preva
~l.' -
j ~ .: .lentes na epoca, chamava a atencio ~ará~ colocacao do problema da falta
!~,;

quantitativa de alimentos, tornal1doc'secundariaa questio da qual idade da die

___ '-_. -'~.~ .'O' ,_~_~ •• ~ ••••••••• _
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ta e, consequentemente, a pr6pria cólocacio da questio da ignorincia e, dos
maus habitos alimentares da populacao,como fatores responsaveis pela. desnu -

(2 )tricio. A prop6sito, no levantamento realizado no Municipio de Sio Paulo
os niveis de escolaridade dos pais se associavam ao estado nutricional das
criancas estudadas, na medida em que essa variavel se associava com a varia-
cao da renda; abaixo de 1,5 salarios minimos familiar per capita, por~m, nao
se observava a referida relacao, sen~o que, na faixa de rendimentos familia -
res per capita inferior a 0,5 salario minimo, os analfabetos apresentavam m~
nor proporcio de desnutridos do que os .alfabetizados. Nesse sentido caberia
lembrar que na regressao multipla atrav~s da qual pretendia-se analisar as
relacoes entre renda, escolaridade e tamanho da familia com a adequacio ali-
mentar, a partir da amostra do lPE, aprimeira variavel explicou 90% dos ca-
sos, em detrimento da escolaridade, que respondeu, apenas, por 2% (40).

Na medida em que se enfatizava o carater quantitativo das
deficiencias nutricionais, destacavam-se, igualmente,questoes relativas a
racionalidade dos gastos na compra de alimentos, em contraposicio a ignorin-
cia e a incapacidade de discernimento das populacoes carentes qüe, apar~
cia como corolario da caracterizacao da questao em termos das deficiencias
qualitativas de nutrientes na diet~. Neste sentido estudo da cesta de alimen
tos havia permitido observar que 12 dos 8 alimentos mais consumidos pela po-
pulacao eram de utilizacio semelhahte em todas as classes de renda, variando,
somente, a intensidade do consumo a nivel de compra (41,42). Por outro lado,
a deficiente ingestao de nutrientes por parte das criancas se fazia acompa.
nhar da deficiente ingestao de nutrientes por parte de toda a familia (48)
contrariando o preconceito de que a desnutricio entre os pr~-escolares seria
decorrente de urnadistribuicao de alimentos} intrafamilia~distorcida.

Paralelamente, caberia lembrar que o tamanho da familia,
da mesma forma que a escolaridade, havia apresentado pequeno poder explicat!
vo (de 8% apenas) da adequacio alimentar, identificada a partir da amostra
da pesquisa de orcamentos familiares do IPE, em contraposicao ao peso da ren
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da (40). No levantamento realizado no Municipio de Sao Paulo - sobre o Esta-
do nutricional de criancas de 6 a 60 meses de idade (2) - observou-se por
sua vez, urnarelacao inversa entre ónume'ro de ordem da crianca com o estado
nutricional; porem, nesta mesma amostra (49) constatou-se que todas as maes
naturais da Capital, independentemente da renda, tinham familias com cinco
elementos ou menos enquanto que todas as familias maiores (com quatro filhos
ou mais), que corresponderiam a 22% do total de casos amostraisj foram identi
ficados como sendo de migrantes (os quais totalizavam cerca de 70% da amos -
tra e apresentavam-se distribuidos em proporcoes decrescentes conforme aume~
tava a renda). Considerando que os avancos da penetracao do capital no cam-
po induziam a expulsao de familia~ja formadas, esses dados justificariam a
presenca das composicoes com maior numero de filhos entre migrantes residen-
tes em Sao Paulo; ao mesmo tempo esses dados evidenciariam as dificuldades
dos pais em manterem grande numero de filhos na dependencia de salarios para
sobreviver.

Neste sentido seriam tambem, sugestivos os dados encontra-
dos nucleos rurais do Vale do Ribeira (3), onde fo; observada associacao, es
tatisticamente significativa, entre o tamanho da familia e a ocorrencia de
desnutricao entre os filhos de trabalhadores assalariados, mas, nao entre p!
quenas proprietarios. Nestes casos, o trabalho familiar se constituiria no
determinante social da existencia de familias numerosas; para aqueles que se
tornavam assalariados a familia numerosa se constituiria, a curto prazo, num
encargo que agravaria as dificeis condicoes de sobrevivencia.

Esses resultados apontavam, enfim, para a falta de susten-
tacao empirica das proposicoes de cunho neo-malthusianos, colocando em jogo
a questao do controle da natalidade como forma adicional de combate a desnu-
tricao, segundo a concepcao convencional da epoca. Diante mesmo da compleme~
tariedade destas propostas, esses resultados reforcariam o questionamento da
propria postura diante da pobreza e das formas preconizadas para o seu en-
frentamento.
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A escolaridade, tradicionalmente, era apontada como varia-
vel importante, na medida em que prevalecia a concep~ao, elaborada a partir
dos paises centrais, de que a desnutricao constituia-se, em suma, num pro-
blema de defici~ncia qualitativa de nutrientes, devido a erros alimentares e
da ma distribui~ao de alimentos intrafamiliares - ao lado do nGmero irracio-
nalmente grande de filhos. A resolucao para os problemas encarados dessa ma-
neira previam a realiza~ao de programas educacionais, apoiados, quase sempre,
na distribui~ao de suplementa~ao alimentár, que concorreriam para a reversao
dos habitos alimentares da popula~ao, responsavel pela ocorr~ncia da desnu -
tri~ao - paralelamente, ao controle da natalidade, como forma de diminuir a
prolifera~ao do nGmero de pobres. Num sistema de causa~ao circularonde as
variaveis biologicas e sociais se situariam num mesmo plano de analise, atra
vis destas medidas, seria possivel nao so acabar com a desnutri~ao, como, a
partir dela, reverter o proprio subdesenvolvimento.

Nesta linha de colocacao (4,7), observa-se que, no ambito
das rela~oes internacionais, diante da expansao capitalista, consubstancia -
se a visao da desnutri~ao como obice ao desenvolvimento dos paises subdesen-
volvidos. Em torno destas mesmas coloca~oes institucionaliza-se a organiza -
~ao de programas assistenciais, amparados pelas ag~ncias internacionais, fun
damentados na concep~ao de que:

- os paises subdesenvolvidos se encontravam nas fases iniciais do processo
de desenvolvimento daqueles hoje desenvolvidos;

- este processo poderia ser induzido ou mesmo intensifi~ado a partir dos pai
ses desenvolvidos, abstraihdo-se conjunturas historicas e rela~oes de de-
pend~ncia entre os paises;

- a estratigia a ser adotada se constituiria no esfor~o de vencer as barrei-
ras culturais, possibilitando assim a ihcorpora~ao de tecnologias por par-
te da popula~ao dos paises subdesenvolvidos, capazes de propiciar aumento
da produtividade e o crescimento economico acelerado.
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A transcrieao dessas ideias no ambito nacional, como corola-
rio da ideologia que encobria os vaneos da expansao economica (principalmen-
te) norte-americana, se expressaria, originalmente, na propria concepeao de
urnaestrategia de desenvolvimento, onde o crescimento do Produto Nacional
Bruto (PNB) seria, ao mesmo tempo, objetivo e o indicador mais preciso da
acumulaeao desejada. Nestas condieoes a tendencia era de considerar a pobre-
za e a desnutrieao como sendo o preeo a ser pago pelo crescimento rapido, o
que condizia com a concepeao de que seria necessario um aumento da produtiv..:!..
dade para em seguida cogitar-se da distribuieao de beneficios. Sob o automa-
tismo implicito na relaeao entre crescimento economico e desenvolvimento so-
cial estas ideias se expressam no lema politico: "crescer para dividir o bo-
10" (50). Diante da superprodueao de alimentos e, da institucionalizaeao dos
canais de escoamento da produeao agricola, a nivel internacional, os proble-
mas sao dimensionados fora do espaeo nacional e, desvinculados, por sua vez,
da preocupaeao, em ambito interno, com a formulaeao de politicas sociais.

o processo de crescimerito economi co, porem, assentado nos
grandes investimentos estrangeiros,no setor de produeao de bens de consumo
duraveis e semiduraveis, trouxecomo consequencia o agravamento das desigual
dades na distribuieao de renda e aumento da pobreza, o que gerou urna serie
de distoreoes e ameaeas de convulsoes sociais, principalmente, no meio urba-
no. O aumento da mortalidade infantil constituiu-se num testemunho signific~
tivo dessa deterioraeao (51), ressaltando-se o agravamento dos problemas nu-
tricionais caracterizados pela disseminacao das formas moderadas e leves de
desnutrieao proteico-calorica (2), sua ocorrencia em idades mais precoces
(39) e, a predominancia de formas recentes em detrimento das formas pregres-
sas, observados no meio rural (3).

A constataeao dessa nova realidade e o entendimento de que
a precariedade das condieoes de vida, manifestada no baixonivel de educaeao
formal, na desqualificaeao da mao-de-obra~em relacao as exigencias dos seto-

~res modernos da economia, e, nas mas condieoes de saude e nutrieao - que se
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constituiriam num obstaculo ao rapido. crescimento economico - acabaram des -
pertando a atencao da Universidade, do Governo, e dos organismos internacio-
nais, para a revisao do problema da qualificacao dos indivlduos para fazer fa
ce a modernizacao economica. Diante dessa nova conjuntura, nacionalizam-se
as questaes nutricionais reelaborando-se o aparato conceitual existente na
esfera do proprio desenvolvimento do pals. Ao nlvel das representacoes, a
demonstracao emplrica dos problemas gerados ao redor da polltica desenvolvi-
mentista fez com que se procedesse acrltica das posturas anteriores, surgi~
do, entao, o lema: IIdividir o bolo enquanto ele crescell (50). Sob esta racio
nalidade repensada, justifica-se a necessidade de intervencao na area social,
atraves de medidas assistenciais especlfi~as, tendo em vista corrigir as dis
torcaes decorrentes do crescimento economico.

Neste caso, medidas de protecao especlfica, como a suple -
mentacao alimentar tornam-se questaes relevantes na formulacao de poHticas
sociais de ámbito nacional, tendo em vista garantir a intensifi~acao do cres
cimento economico. No ámbito da ciencia economica, a teoria do capital huma-
no desenvolvida no inlcio dadecada de 60, veio fornecer o arcabouco teorico
para a analise do papel dos atributos humanos na qualificacao da mao-de-obra,
e o instrumental para a definicao de pollticas sociais. Estudos que relacio-
nam desnutricao com a possibil idade de comprometimento do sistema nervoso ,for
necem os parámetros que fundamentam o investimento em capital humano. A nl-
vel do indivlduo, a melhoria das cóndicaes nutricionais possibilitariam
maior capacidade de aprendizado e qualifi~acao de mao-de-obra, que por sua
vez redundaria em maior produtividade no trabalho, e, dessa forma, em maio -
res nlveis de remuneracao. A nlvel IImacro/~esforcos para melhorar as condi _
caes nutricionais, de educacao e saGde seriam encarados como medidas para
aumentar a eficiencia dos fa~ores de producao; e, despesas com tais itens s~
riam aconselhaveis na medida em que complementariam os investimentos em capi
tal flsico, tendo em vista acelerar a taxa de crescimento economico. Dentro
deste enfoque a variavel nutricao passa a ser considerada como um instrumento
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tecnico de politicaeconomica, para acelerar a expansao da capacidade produ-
tiva e a acumulacio de capital, emnosso meio.

De acordo com essa proposta, os varios elementos que com-
poem o quadro de deficiincias do ser humano, sioanalisados de maneira. estan
que (educacio, sa~de,nutricio, etc.) Observando-se a preocupacio em verifi-
car como e quanto cada um dess~s fatorespoderiam contribuir para o aumento
da produtividade. Estas colocacoes, ~teisdo ponto de vista estritamente ec~
nomico apresentavam limitacoes na medida em que, alemde considerar a desnu-
tricio um insumo, tendia a excluir, dos programas de investimentos, contin
gentes que nao se encontravam alocados nos setores produtivos, nos quais a
utilizacio intensiva de capital fisico j~stifi~aria investimento em capital
humano.

Na verdade a instalacaode poHticas sociais, em meio ao
protecionismo estatal,despontam como mecanismos de controle as ameacas de
reacoes das classes subalternas, que se tornariam particularmente, vulnera -
veis diante da inst;tucionalizacio do ar~ocho salarial (52,53). Assim, elas
se estruturam, mantendo as desig~aldades sociais e, assegurando o
excludente em relacio a certas fracoes de classe.

carater

Diante das caracteristicas particulares dos objetivos do
capitalismo nos paises de passado colonial, entre outras consequincias, con-
figuram-se no meio urbano, toda urnamassa de mio-de-obra dispon;vel as nece~
sidades ciclicas de expansao capitalista, entre outras funcoes. A vinculacao
ocasional dessa mio-de-obra com o setor diretamente produtivo resultava ~a
sua alocacio, de maneira geral, em setores que nio se o~ganizam de forma?prQ
priamente, capitalista, recebendo baixos sala.rios, condicionando, assim, o
aparecimento da IImarginalidadeH, em termo's de precarias condicoes de vida e
de acesso a redistribuicio dosbenef;cios~ vias politicas sociais. Assim,
diante dos interesses ao redor dos "quais se estruturaoprojeto desenvolvi -
mentista do pa;s, ficamdelineadas as limitacoes e o alcance das medidas pr~
conizadas.
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Neste contexto~ paralelamente a crise economica e alimen -
tar que se configura na d~cada de 70~ acaba reforcando a id~iada necessida-
de de urnarevisao substantiva das formas de encarar o problema da desnutri ~
cao e do proprio desenvolvimento. Trata~se de analisar as origens dos probl~
mas nutricionais como decorrencia do padrao de desenvolvimento dos paises
subdesenvolvidos. Fala-se da necessidadede envolver no processo produtivo~
amplos setores da populacao de forma a reduzir simultaneamente a pobreza e
manter ritmos elevados e constantes de crescimento. Nestes termos no plano
nacional~ segundo Kertezs (50)~ coloca-se a discussao da validade de se ali-
mentar as distorcoesde um lado~ ao insistir nas mesmas formas de crescimen~
to do PNB~ e corrigir~ de outro~ as distorcoes por ele geradas. De acordo
com o referido autor~ os problemas da esfera social nao se resolveriam com
medidas assistenciais especifi~as~ mesmo porque~ a parcela do bem estar de
cada individuo seria dada por seu tipo de participacao no processo de produ-
cao - o que justifi~aria~ isto sim~ a necessidade de "corrigir a composicao
do bololl

•

Este direcionamento aponta para urnapostura que se contra-
poe a concepcao original sobre a qual se constroe o modelo incorporado de in
vestigacao das questoes nutricionais (e~ do qual a escolaridade~ ao lado da
renda e do tamanho da familia, constituiria um indicador). Estas novas disp~
sicoes colocavam em cheque a ideia de que)vencer a ignorincia)sobre a qual
se estruturava a pobreza e a ocorrencia da desnutricao, assim como, a proli-
feracao animalesca dos pobres, constituiria o requisito para se alcancar o
crescimento economico e, dessa forma superar o subdesenvolvimento. Tanto o
combate a desnutricao como o controle do crescimento do numero de pobres,co~
cebidos, tradicionalmente, como produto da ignorincia, sem atingir os meca ...
nismos subjacentes a formacao da pobreza, justificariam medidas intervencio-
nistas em relacao as populacoes carentes. Considerando que esta forma de pe~
sar trazia implicita a concepcao de que o sistema seria co"rrigido de fora p~
ra dentro, a sua contraposicao forneceria diretrizes que abalariam o suporte

---------------------------
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ideologico da ingerencia externa, que se estrutura diante dos avancos do ca-
pitalismo internacional sobre o espaco nacional.

3.2. REVENDO A DESNUTRICAO COMO QUESTAO BIO-SOCIAL

Neste processo de relaboracao das formas de pensar a reali
dade, tratar as questoes nutricionais sob a perspectiva da marginalidade aj~
dava a dimensionar as limitacoes das propostas vigentes, que se estruturavam
em torno da teoria do capital humano; porem, a manutencao de um esquema dual
de reconstrucao da realidade, dificultava a formacao de propostas que visas-
sem superar a consideracao da pobreza em sua superficialidade, desvinculadas
dos mecanismos de sua configuracao.

No plano socio-cultural, sob a oticada modernizacao, como
forma correlata da concepcao da realidade a partir da teoria da marginal ida-
de economica, reeditava-se o enquadramento das questaes soba perspectiva da
cultura da pobreza, sustentando, no plano politico, a individualizacao dos
problemas sociais - e, com isso, deslocando a possibilidade de ter dimensio-
nados os reais determinantes da pobreza. Na medida em que passam a ser obser
vadas no campo das Ci~ncias Sociais, as interconexaes entre os diferentes
modos de producao (sob a hegem~:>niada ordem capitalista), assim como a confi

guracao de urna populacao disponlvel capaz de dar suporte ao crescimento eco-
nomico, de forma correlata ao sistema de acumulacao vigente, delineia-se o
encaminhamento da superacao da visao marginalista da realidade. Nessas condi

caes abre-se espaco a revisao do tratamento das questoes nutricionais no pl!
no social, mas, a concretizacao desse encaminhamentopressupunha, tambem,uma
revisao da consideracao do plano biologico de existencia e, de sua articula~
cao com apropria realidade social.

A ocorrencia de DPC em Sao Paulo, conforme pode-se obser -
var (5,7), apontava para o subdesenvolvimento do nos so desenvolvimento, de~
nunciando o "milagre brasileiro", ao mesmo tempo que apontava para a dimen -
sao social da ocorrencia das doencas anlvel populacional. A singularidade
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de sua manifestacao chamava a atencao para a especificidade da configuracao
das condicoes de existencia num pa;s capitalista periferico como o nosso.Mar
cado por um passado colonial a nova ordem, ancorada na producao industrial e
na formacao de um mercado interno, se estruturadebil, tendo delimitadas as
potencialidades de expansao, em meio aos avancos do capitalismo monopolista
em ambito internacional. Internamente, recriando as organizacoes socio-econo
micas tradicionais de producao~ o desenvolvimento se faz marcado por inten -
sas desigualdades sociais, as quais transparecem an;vel inter e intra-regiQ
nal, demarcando a presenca de amplos setores da populacao vivendo em preca-
rias condicoes de vida - e, consequentemente, a extensao e a natureza do OPC.

Assim, as formas de arttculacao que permeavam as relacoes
sociais, sincronizando as proprias desigualdades inter e intra-regionais,ju~
tificavam, por assim dizer, a semelhanca da extensao e a singularidade da
manifestacao, a nivel biologico, da ocorrencia de OPC, nas classes de baixa
renda do Munic;pio de Sao Paulo e dosnGcleos rurais do Vale do Ribeira.

Reduto das areas de persistencia das organizacoes socio-
economicas tradicionais do Estado de Sao Paulo, a regiao do Vale do Ribeira,
presenciara um periodo de florescimento economico em seus primordios; como
demais economias coloniais, alimentadas de fora para dentro, ela entra em
processo de decadencia, restringindo-se, basicamente, a economia de subsis -
tencia. Com a intensificacao das at;vidades capitalistas (exploracao flores-
tal, cultura, do cha, da banana, comercializacao da pesca), e a alteracao
progressiva do sistema de posse da terra, observa-se urna limitacao' continua
dessa economia de subsiStencia. A partirdesse confronto, inauguram-se su...
cessivos anos de pobreza, que se manife~tam, aon;vel biologico, pela prese.!l
ca de elevados n;veis de OPC,com predominancia das formas cl;nicas de tipo
pregresso (3) .,ouseja ,com comprometimento da estatura para a idade.

Impossibil itados de garantirn;veis satisfatorios de condi
coes de vida, diante da perda progressiva da posse da terra, restava ao ho~,
mem da regiao tornar-se um trabalhador assalariado, que, no sistema de explo~ .

.=-:"'---'="'"-- - ----- ---
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racao vigente, se constituiana situac;:ao'demaior empobrecimento, ou, emi-
grar em busca de melhores oportunidades de vida. Dessa forma, areas rurais
como a do Vela do Ribeira se constituem em fornecedoras de mao-de-obra e de
produtos agricolas para exporta~ao e,para o mercado interno das regi6es mais
dinamicas do pais, o que a caracteriza como senda area de prolongado esva-
ziamento.

Nos centros urbarlO..industriais, como e o caso do Municipio
de Sao Paulo, grande parte desses migrantes viriam compo~entre outros, o
abundante mercado demao-de ..obra barata, capaz de dar suporte as necessida _
des de expansao das atividades industriais. Em vista dascondic6es departi-
cipacao no mercado de trabalho, em,meio a um sistema de acumulacao, que se
desenvolve norteado pela sub-valorizacaodo valor da .forca de trabalho, eles
vem constituir osnucleos de pobreza dos centros urbano-industriais. Social-
mente vulneraveis 'a desnutricao, essas populac6es delimitiram aextensao da
ocorrencia da doencana cidade. Diante da privacao a que se submeteriam, ju~
tificava-se a presenca, no Municipio de maior desenvolvimento dopais, de de
ficiencias predominantemente ca15rica, que atestando o limitado acesso aos
alimentos, em quantidas.minimas compativeis comniveis humanos de vida (2,39)
assim como a predominancia das formas cllnicas de tipo recente*em detrimento
das formas pregressas, conforme observouMonteiro (3), no meio rural.

o agravamento dos problemasnutricionais, evidenciados pe-
lo aumento da ocorrenci a da DPC.em,criancas de Um ano de idade, seria devido,
como parte das contradic6es de subdesenvolvimento, ao abandono da pratica do
aleitamento natural, que tornaria cada véz mais precoce a exposicao ao limi-
tado consumo de alimentos, especi.almente, quando se verifi<::avaurnadeterior~
cao do poder aquisitivóde parcelas significativas da populacao, concomitan •.
te acrescente concentracao de renda.

Na medida em que destacava-se a dimensao social da ocorren
cia da DPC, impunha-se a consideracao das determinac6es da doenca, comó re-
quisito para o seu devido equacionamento, em contraposicao com as colocac6es

* O que equivale dizer, com comprometimento do peso para a idade

.'.. '
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anteriores que, situavam as variiveis bio15gicas e sociais num mesmo plano,
num sistema de causacao circular.Sobo mecanismo dos modelos sistémicos,
atraves dos quais eram dimensionadas as questóes nutricionais os componentes
(do sistema), guardavamautono~ia,,~olocando-se, nestas condicBes a conside-
racao, do social externa aos fenomenos bio15gicos; da mesma forma, este tipo
de concepcao da realidade induzia ao equacionamento de medidas de interven -
cao, no enfrentamento dos problemas emergentes, a partir dos componentes is2.
lados, mediante, portanto, medidas i-gualmente externas ao pr5prio sistema.
A preocupacao, na epoca, com a identificacao de relacBes entre variivei s ou
os conjuntos de variivei s sociai s e.a ocorréncia de desnutri cao, sem refere~
cii-las a propria organizacao social ~ sobre a qual, concretamente, se assen
taria a configuracao da pobreza - trazia impllcita, por assim dizer, a consi
deracao do corpo como se fosse uma"l)1iquinade caracterlsticas universais,de~
vinculados da existénciasocial; ao mesmo tempo que, o social, Se descarac-
terizava como tal, na medida em qu~, ao ser naturalizado, tornava-se ahist5-
rico e desvinculad6 dodimensionam~nto dos mecanismos historico - estrutu-

.'rais, subjacentes-a origem e ¡ natureza da configuracao da pobreza.

A partir dessa perspect~va idealizada a partir da qual se
construia o modelo sistémico, seria possivel, automaticamente, consertar
as partes e, com isso, corrigir as ~istorc6es do todo. Na verdade tudose
passava como se fosse posslvel acabar com'a ignorancia ou implantar progr~
mas de suplementacao alimentar destinados a erradicar a desnutricao e, conse
quentemente, como subdesenvolvimento,esquecendo-se que as mesmas causas
que geravam a pobrezalimitavam a efetivac;:aode medidas tendentes a combate-
la. A partir dessa perspectiva sist'émicaae visualizac;:aoda realidade"apree~
dida pe1o pesqu isador, Como se_eleé, a pr5priaproducao do conhec imento,f02.
se externa a pr5pria realidade. Neitas condic6es, o equacionamento das ques-
t6es se fazia desvinculado da consideracao do jogo das forcas, adstrito a
composic;:aoestrutural da sociedade e, dos objetivos sobre os quais se pauta-
va o desenvolvimento do pals. Ao procederdessa forma a despeito das boas in
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...coes, favorecia-se a postura de ter individualizadas as responsabilidades s~

bre a ocorrencia e as formas de resolucao das questoes nutricioilais e, esti-
mulava-se o dimensionamento de medidas isoladas e parciais, tendentes a man-
ter o status que, na medida em que nao davam conta da possibilidade de um
efetivo enfrentamento do problema.

Aoredimensionar a relacao entre o plano biologico e so-
cial de existencia, na consideracao da difuensao social da doenca, a constata
cao do comprometimento do pesquisador com a realidade social e, da propria
forma de pensar com o delineamento das medidas politicas, abria-se um novo
espaco para o tratamento da desnutricao como questao social. Ao considerar a
ocorrencia das doencasnas populacoes como o produto de sua experiencia gru-
pal e que, como tal, se constituiria na expressao biológica das condicoes so
ciais de existencia, reforcava-se a necessidade, por sua vez, de reconstru _
cao do objeto de estudo, no proprio plano social.

3.3. REPENSANDO A DESNUTRI CAO COMO QUESTAO SOC1AL

Ao nos darmos conta do subdesenvolvimento do nosso desen _
volvimento, atrelado, historicamentea situacao periferica do pa;s no ambito
das relacoes internacionais e, que se estruturaria, em ambito interno, em
funcao das relacoes sociais de producao, marcadas pela intensa exploracaoda
forca de trabalho, destaca-se. a proposito da reconsideracao do objeto de es-
tudo, a questao da reproducao, a um so tempo, biologica e social, como ele -
mento central no tratamento dos problemasnutricionais. Breilh (54), em meio
as propostas de desenvolvimento da Epidemiologia Social, colocava a reprodu-
cao social como categoria central na cara¿terizacao do perfil de sa~de-doen-
ca das classes sociais e suas fracoes; entre nos, ensaiando sua colocacao no
dimensionamento das questoes nutricionais, relacionadas com as migracoes e
outras esferas da vida social (7,55), apontavam para a relevancia de sua con
sideracao.

--:' ..
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Todo o modo de producao pressupoe a necessidade de reprod~
zir as relacoes sociais de producio e isso implica em reproduzir homens, en-
quanto seres biologicos e sociais. Assim, producao e reproducao se consti -
tuem em processos simultineos a partir dos quais delinea-se a dinimica da
forma pela qual se estrutura e se preserva, concretamente, as relacoes dos
homens entre si e, deles com a natureza, numa dada formacao' social, ao longo
da historia; - ao meSmo tempo que delinea-se em funcao dos niveis de explor~
cao que norteiam estas relacoes sociais de producio, apropria interseccao
entre a esfera biologica e social de existencia.

Segundo Meilassoux (56), explicar o subdesenvolvimento a
partir das relacoes de dependencia no circuito internacional (e mesmo entre
setores economicos ou modos de producio que coexistem dentro da forma especI
fica como emerge o capitalismo nos paises subdesenvolvidos) em termos das
trocas desiguais, situa a questio no imbito da circulacao das mercadorias,
subtraindo-se dessa perspectiva a visao daluta de cla~ses. Segundo o autor
explica-se dessa fo.rmao subdesenvolvimento a partir da transferencia dos lu
cros nas trocas desiguais e nio se cogita da maneira coma o proprio lucro e
realizado. O autor (56) refere a necessidade de se inventariar os mecanismos
que levam a urnasub-avaliaeio do valor da forca de trabalho o que explicaria
a canfiguracao da pobreza e a realizacio efetiva das ~esigualdades da troca.
A apropriacio do trabalho nao retribuido marca a farma especifica pela qual
e gerado o valor na modo capitalista de producio. Nestas condicoes a extra-
_ .valía .eaa da malsVlmpllca num consumo da forca de trabalho,daonde, configuram-se

as condieoes atraves das quais se reproduz a forca de trabalho, viabilizando
o estabelecimento dos baixas salarios e com eles a configuraeao da pobreza.

Ao resgatar a questao da sub-avaliaeao do valor da farea
de trabalho Meillassoux (56) refere que a determinacao das baixos salarios,
transcendendo ao jogo da oferta e da procura, se situa em funcao da taxa atri
buida ao custo da reproducio. O valor da forca de trabalho. i o valor dos
meios de subsistencias necessarios a manutencao do trabalhador em atividade,
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ou nao, e a manutencio de seus substit~tos, o que seria determinado pelo tem
po de trabalho requeri~o para produzir o conjunto de mercadorias, tendo em
vista satisfazeras necessidades determinadas, biologica e socialmente, num
dados momento historico. Na medida em que a compra da forca de trabalho se
prende a extracio da mais-valia, o valor da forca de trabalho atribuido pelo
capital, tomando-se o salirio como referente, nio coincide com o custo da
reproducio do trabalhador e de s~u~ ~escendentes.

A reproducio implica na manutencio do trabalhador com vis~
tas a renovacao diiria de suas foreaso que pressupoe o atendimento as suas
necessidades materiais no que se refere aalimentacio, vestuirio, abrigo,
etc., e, na reposicio do trabalhador quando se retira da forca de trabalho
por aposentadoria, invalidez ou, falescimento. Para tanto ele necessita de
meios para criar filhos,seja no plano material, seja no plano simbolico, ate
que eles venham oferecer sua capacidade de trabalho no mercado. Estas fun-
coes realizam-se no quadro de instit:uicees tais como a faml1 ia, a qual nao
se situa na posicio economica de urnaempresa, fugindo, por tanto, as normas
de producio capitalista, ainda que produzida em sua orbita. Os pais nao se
beneficiam dos rendimentos investidos na:ínanutencio e formacio dos filhos
urnavez que estes so podem ser postos a trabalhar pelos detentores dos capi-
tais, capazes de fornecer um empregoe explorar, legalmente, sua forca de

,trabalho. Nestas condicees atraYeS da,combinacao da vendada forca de traba -
lho e da producio de valores de uso no ambito interno a familia, institucio-
naliza-se a possibilidade de tornar o trabalhador "livrell para vender a for-
ca de trabalho, ao mesmo tempo que dissocia-se o espaco da producio e da re-
producio, transferindo-se paraos trabalhadores os encargos de manter urna
populacio disponivel para o ca~ital~Ess~ combinacio se faz em proveito do
capital na medida em que viabiliza a poss'ibilidade de pagamento de salirios
abaixo do custo da reproducio da fOrca detrabalho, garantindo, dessa forma,
a preservacio da propria organizacio social da producio.
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Cabe lembrarqueesta a~aliacio da forca de trabalho pelo
capital se equaciona diferentement~ depeneendo do desenvolvimento das forcas
produtivas, sendo ou nio o capitalismo o '~()doexclusivo de .producio, depen ..
dendo dascondic6es historicas de ~ua emerg~ncia. Segundo Oliveira (57), na
fase de acumulacio primitiva o consumo da forca de trabalho e predatorio em
decorr~ncia da exploracio ligada ao processo de extracio da mais valia abso-
luta, que se traduz nos elevados nlveis de mortalidade. Nestes casos a repo..
sicio do trabalhador se da atraves ,das mi~rac6es de populac6es provenientes
dos modos (ou setores economicos) organizados de forma tradicional, subsidia
rios ao modo propriamente capitalista deproducio, paralelamente, a venda
precoce da forca de trabalho - o crescimento vegetativo coloca-se,nestas co!!.
dic6es, de forma secundaria na reproducio dos trabalhadores. Por sua vez, a
luta do operariado pela diminuicioda jornada de trabalho e, pelo consumo
predatorio da forca de-trabalho, concorre para transfer~ncia ao Estado (e,
indiretamente para o capital) dos encargos de manutencio do trabalhador e
de seus substitutos - o que contribuf para a elevacio da composicio orgánica
do capital. Paralelamente, nodecorrer ~e~se processo reorganiza-se a exis ..
t~ncia familiar, com vistasao aprimoramento da qualificacio da mio-de.;;obra-
as criancas permanecem em casa sob os cuieados da mie.Assim sendo teorica -
mente, no ambito interno das relac6es domesticas, a reproducio material se
equaciona em funcio da venda da for~a de trabalho, dos salarios indiretos p.~
gos pelo Estado na forma de subsldios a saude e educacio, etc., ao lado da
producio domestica de valores de uso.

Ao mudar a forma de consumo de energia da pura formamusc~
lar para as formas potenciadas ~el~maquina, segundo Oliveira (57), eleva-se
a composicio organica do capital produzindo-se um outro trabalhador e urna

~ -populacao para o capital. Na medidaem qu~ se imp6e a extracio da mais valia
relativa, o consumo de energia e reduzido, processando-se, na verdade, urna
mudanca na forma de -gasto de energi~ ~ no lugar de consumir energia muscular
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a maquina consome energias mentais. Transforma-se o quadro da morbidade dos
trabalhadores, paralelamente, ao aumento da esperanca de vida. Neste proces-
so, o aumento da permanencia da forca de trabalho no exercicio de suas fun-
coes, assim como de sua produtividade, barateia o custo da reproducao pa-
ra o capital e as possibilidades de alimentar o exercito indust~ial de reser
va. Ao mesmo tempo, porem,expandem-se as necessidades de consumo, diante do
proprio desdobramento da producad demarcadorias, correlata a ampliacao. da
extracao da mais valia,-o que concorre para o incremento da mercantilizacao
da subsistencia dotrabalhador ou da reproducao da forca de trabalho. Neste
processo a propria elevacao do ,nivel das forcas produtivas termina por requ!
rer a destruicao ~a producao domestica dos valores de uso, que se faz acom-
panhar da reducao da fertilidade da classe traba1hadora. Aintensificacao da
participacao politica dooperariado, por sua vez, transforma a c1asse em
classe para si, trazendo a tona a questao do custo de reproducao da forca de
trabalho para o trabalhador, que mantem a fracao desempregada e/ou a fracao
latente do exercito industrial de reservas (os filhos). Assim a familia e

. .preservada e destruida ao 10ngo do tempo, ao mesmo tempo que se incrementa a
necessidade de transferir areproducao para a esfera do capital. Nessa linha
de desenvolvimento dos fatos se increve a questao da desagregacao familiar e,
da diminuicao das taxas de crescimento e do envelhecimento das populac5es
nos paises centrais - o que desponta como urnaameaca para a propria existen-
cia da organizacao produtiva e social destes paises.

Por outro lado,cabe a consideracaode que, concretamente,
este processo nao obedece a linearidade descrita e que, a instituicao das
formas de trabalho relacionadas com a extracao da mais valiarelativa, histo
ricamente, nao excluemas possibilidadesfuarginais da extracao da mais valia
absoluta, principalmente, diante da coexistencia de diferentes modos de pro-
ducao, em imbito inter e intra-nacional. Da mesma forma, familia e a produ _
cao domestica de valores de uso, paralalamente, ¡ pr5pria expansao do consu-
mo, continua a forÍ1ecer~ frente aos encargos assumidos pelo capital, suporte
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importante a reproducao dos homens (prontos a vender sua forca de trabalho)
e, da propria organizacao capitali~ta - particularmente nos paises subdesen-
volvidos.

Se estes fatos chamam a atencao para a reproducao dos ho-
mens como requisito, para a reproducao da organizacao da producao, e o modo
de produzir, por sua vez que imprime a forma atraves da qual verifica-se a
reproducao dos homens. Retomando a simultaneidade destes processos recoloca-
se a questao da reproducao dos homens e da populacao para o capital, em fun-
eao das proprias condicoes de criacao do valor inerente a configuracao das
relacoes sociais de producao. Sob esta perspectiva, redimensiona-se o enten-
dimento dos processos de saude-doenca e da propria dinamica populacional,
abrindo-se um novo espaco para o dimensionamento da abordagem sociologica na
Epidemiologia e na Demografia,.enquanto dimensoes distintas e complementares
de aproximacao de um mesmo objeto de estudo.

o social antes subsidiario aos fenomenos biologicos passa
a se constituir no filtro atraves do qual se apresentam os fenomenos biologi
cos - e, nUtricionais - justificando, por'assim dizer, a dimensao social da
ocorrencia das doencas consequentemente a sua determinacao social. Segundo
Laurell (58), simultaneamente ao processo de valorizacao do capital, associa
da as formas de extracao da mais-valia, constroem-se os modos concretos de
trabalhar e as condicoes atraves das quais se realiza o consumo da forca de
trabalho. A extracao da mais valia absoluta que caracteriza os processos com
pouco desenvolvimento tecnologico, envolve em elevado gasto calorico, paral!
lamente, ao elevado esforcofisico dispensado e, de umlimitado tempo de
descanso; nestas condicoes, em meio aos baixos rendimentos delineiam-se as
condicoes de saude do trabalhador eseus familiares, particularmente, rela -
cionados com as doencas carenciais. Nos processos de trabalho nos quais pre-
dominam a extracao da mais-valia relativa ocorrem formas distintas de desga~
te e de consumo da forca de trabalho, determinados pelos efeitos do incremen
to da produtividade e da intensidade detrabalho, na medida em que, segundo
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Garcia ( ), o homem se torna num acessorio da maquinas; nestas condicoes
desencadeiam-se as situacoes de "stress" e de fadiga e que causam mudancas
fisiológicas, as quais se associa a ocorrincia de acidentes e nutras ordens
de comprometimento organico, a curto e a 10ngoprazo. Esta dependincia da
maquina atua sobre o sistema nervoSo, reprime o jogo multilateral dos m~scu-
los e exige concentracao que induzem ao desencadeamento das doencas psicoss~
maticas, doencas coronareanas, ~lceras e desordens mentais, etc.

Em termos gerais o processo de sa~de-doenca e determinado
pelo modo como os homens, dependendo das condicoes de relacionamento: entre
si, se apropri~a natureza num dado momento histórico. Atraves do trabalho,
ao entrar em contacto com a natureza, o homem se transforma, ao mesmo tempo
que a transfo,rma. Segundo Garcia (59), os efe,itos do trabalho sobre os indi
viduos sao vistos na medicina, principalmente, como desgaste de energia que
produz enquanto o trabalho se realiza - ignora-se dessa forma o aspecto qu~
1itativo do traba1ho e seu papel transformador no homem. O traba1ho consti-
tue o estimulo que desenvo1ve as capacidadesfi~icas e mentais do ser huma-
no e, neste sentido, ele e um produtor de sa~de, ou melhor dizendo, contra-
ditoriamente, ele produz sa~de e'enfermidade. Segundo este mesmo autor, , a
sa~de e definida como sendo o maximo do desenvo1vimento das potencialidades
do homem, de acordo com o grau do avanco logrado pela sociedade, num periodo
histórico determinado. Quando nao existem condicoes objetivas e subjetivas
para que o trabalho seja um estimulo das potencialidades (do homem) ele se
converte num produto cleenfe,rmidade (como sucede nas sociedades capitalistas).
O nao-traba1ho supoe o nao exercicio da forca de trabalho e das potencia1id~
des da pessoa e, nestas condicoes, acarreta maior frequincia de doencas, se-
ja em situacoes de pobreza, seja em situacoes onde as condicoes materiais
de existincia estao asseguradas (como aontece com o desemprego nos EUA). Con
tinuando, o autor (59) ressalta,citando Sugerist, que o traba1ho e um fator
poderoso de nossa sa~de, pois equilibra nossa vida diaria e determina seu
ritmo. O m~sculo que nao se usa se atrofia; o 'cerebro inativo se deteriora.
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Os desocupados adoecem mais frequentemente, nao so por seu baixo nivel de vi
da, mas tambem, porque aociosidade foreada, ~o transformar o ritmo de suas
vidas deteriora seu equilibrio fi$ico e mental.

Assim, em torno do trabalho se estrutura a producao da vi-
da e, o balaneo, contraditorio, entre ~ produeao da saude e da doenca, a pa.!:.
tir da qual se equaciona a reprodueao dos homens e, ao mesmo tempo, a repro-
ducao da populaeao para o capital - na medida em que, de forma corresponden-
te, se efetiva, no plano demografico, (a mesma) relaeao dialetica, entre a
mortalidade e a fertilidade. A mortalidade segundo 01iveira (57) em decorre~
cia das formas de gerar valor no modo de produeaQ capitalista, corresponde -
ria ao desgaste daforca de trabalho, enquanto que a fertilidade responderia
pela reposicao das reservas da forea de trabalho, - senda que esta variaria
em funeao da evolueao das foreasprodutivas e, do proprio consumo da forea
de trabalho, expressa na mortalidade. Por outro lado, assim como a produeao
biológica dos homens referencia e, éreferenciada pela reproducao da
populaeao para o modo especifi~o de producao, no bal~neo que se estabelece
entre o gasto e o consumo energetico, inerentes ~ producao da vida, haveria
que considerar a simultaneidade destes processos com a proprio reprodueao
socio-cultural. A proposito, caberia lembrar que a relacao dialetica que se
estabelece entre a saude e a doenea, a mortalidade e a fertilidade transcen-
dem ao espaeo do momento do trabalho e se equaciona junto is demais esferas
de vida social - as quais se estruturam ~o redor dele. Assim ao eleger a re-
producao como objeto de estudo, redimension~~se o soci~l na consideracao da
existencia biológica - e, das questoes nutricion~is, em particular - emergi~
do, na consider~eao da determinaeao social d~s doencas, outras categorias s£
ciais, as quais, paralelamente, ao proce~so de trabalho, compoem o conjunto
de situacoes que respondem pela reprodueao do trabalhador e seus dependentes.

Nesta Tinha de colocaeao~ ~Q redimension~r as questoes nu-
tricionais, em funeao do balaneo energetico, dimensionado a partir da forma
pela qual os homens se organizam para produ~ir, nao poderiamos deixar de re-
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fer;r que o processo de trabalho, no plano das relacoes soc;a;s, se apresen-
ta como um momento essenc;al na cohf;guracao das representacoes que norteiam
a organ;zacao e o funcionamento dasociedade. Neste sentido, Lopes (60) col~
ca que no momento daproducao se produzeJTIideias, que constituem mediacoes
importantes no entendimento da emergencia dos confl,itos e das formas de re -
sistencia do trabalho fr~nte o capital, em torno das quais se sustentam as
condicoes de organizacao da producaoe, ~enfim, das formas de contratacao e
consumo produtivo daforca detrabalho; - e, estas representacoes, por sua
vez, consubstanciam a insercao dos individuos na teia mais ampla das rela-
coes sociais. Nestas condicoes, em meio a esse rede de relacoesse estrutura
o confronto entre as classes sociaise o,jogo de poderes sobre os quais eme.!:.
gem as formulacoes politicas -as quais cristalizam as condicoes de como o
Estado enfrenta a questao do consumo da forca de trabalho e, de que forma se
postula diante da propria efetivacao das'condicoes de reproducao dos homens.

Paralelamente a importancia dessa vertente na aproximacao
a questao da determina~ao social das doencas, considerando, concretamente, a
especificidade da realizacaodo caPitali'smo entre nos, a familia .(7,61), con
forme ficou apontado anteriormente, se constituiria num elemento central no
processo de defesa fr~nte adelapidacao. da fO,rca detrabalho.Construida na
orbita do capi~al, sua Qrganizacao viabilizaria a configuracao de alternati-
vas de sobrevivencia que garantiriam a reproducao, material e ideologica
dos homens, em nQsso meio. Nestascondicoes ao mesrnotempo em que forneceria
importantes requisitos da mediacaoentre o desgaste e a reposicao da forca 'de
trabalho, a familia se constituiria. noespaco a partir do qual os trabal hado
res alcancariam o mercado detrabalho e no qual se realizaria importante ar-
ticul'acao entre a producao e o consumo.

A propos ito, sempretender esgota,r as ca tegori a is soc iais.
envolvidas na consideracao da determinacao social das doenas~ em geral ••e,
da desnutricio, em particular, ..caberia recolocar a questao do consumoq Sob
a otica da reproducaodos homens, nO plano material e simbolico, ressalta ••se

'.': .~.- ..•._- ---
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que, assim como sao produzidasideias no momento da producao, tambem, ideias
sao consumidas nas mercadorias. Isto implica em focal izar o consumo, nao co-

,
mo medida do dimensionamento do me~cado,oou, da perspectiva estrita das pos-
sibilidades materia;s de satisfa~ao das necessidades i~dividuais, do ponto
de vista organico, mas, no plano simbolico, atraves do qual os individuos se
conformam a ordem socia 1 vigente, mantendo em funci onamento da propria ordem
de producao. Em meio a rearticulacao do plano da circulacao das mercadorias
com a propria producao, no contexto do capitalismo monopolista, ressalta-se,
por exempl0, o papel da propaganda (7,62), no processo de criacao cultural
das mercadorias, e, consequentemente, na reproducao das relacoes sociais de
producao - na medida em que,precocemente, ela se inscreve no processo educa
cional, competindo com a familia. na socializacao dos individuos.

Assim, mediante' conside~acio destas vertentes (e, de ou-
tras que poderiam ser mencionadas), soba perspectiva da reproducio dos ho -
mens, recria-se a desnutricio como objeto de estudo, assim como o ambito do
envolvimento das Ciencias Sociais 'no tratamento da questao.

Considerando osprocessos de saude-doenca como a expressao
biologica das condicoes sociais de.existencia, a reproducio, subjacente a C!
racterizacio da dimensio social das doencas, estabelece um novo espaco para
a consideracio da articulacio entre o plano biologico e social .da existenoia.
A partir das relacoes sociais de producao sobre as quais se assenta, concre-
tamente, a organizacao e o funcionamento da sociedade, definem-se as condi-
coes nas quais se estrutura o balanco entre o gasto e a reposicao energetica,
entre a saude e a doenca, entre a fertilidade e amortalidade,
que $ustentam a reproducao dos homens e ~a poptilacio, necessirias ¡ reprodu-
cao do modo de producio. Sob esta proposta de estudo recupera-se a dimensao
historica determinadora do movimento do"capital, no ambito das relacoes so-
ciais e, comelas, as categorias sociais culturais e politicas a serem consi
deradas na articulacio das instancias internas e externas aoobjeto de estu-
do, a um so tempobiologicQ e social.
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Finalizando, sob esta perspectiva sealcanca superar a co.!!.
sideracao do social como compartimento da realidade ou, como fator subsidia-
rio aos eventos biologicos, considerados 'como se fossem fenomenos universais
e ahistoricos, abrindo-se um novo espaco~para a consideracao da' interdiscipl!
naridade e, para as constribuicoes especlficas das Ciincias Sociais na area.
Por sua vez, ao redimensionar categorias atravis das quai$ torna-se viivel
esta reaproximacao com a questao da desnutricao, subsidia-se urna nova abertu
ra para'o dimensionamento das condicoes de seu enfrentamento. Sob o referen-
cial da reproducao dos homens e, da populacao para o capital., se alcanca, e.!l
fim, romper com a heranca da colonizacao cultural e, dessa forma, tornando
expHcitQs as possibil idades de intervencao da real idade, criar condicoes p!
ra que o conhecimento se torne num~ ferramenta efetiva de transformacao da
realidade.
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