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O precario estado nutricional de parcela 

significativa da populagao brasileira vem exi- 

gindo a atengao do Governo, o qual tem pla- 

nejado e implementado programas que vi- 

sam alterar esta situagao. Os programas de 

agao governamental na area de nutrigao pas- 

saram a ser sistematizados a partir do I PRO- 

NAN — Programa Nacional de Alimentagao e 

Nutrigao, que abrangeu o penodo 1974/76. 

O II PRONAN, relative ao periodo 1976/79, 

estabeleceu uma serie de prioridades associa- 
das as diversas facetas do problema nutri- 

cional do Pais, considerando como grupos- 

alvos de intervengoes, os seguintes: crian- 

gas, (lactentes, pre-escolares e escolares), 

nutrizes, gestantes e trabalhadores, perten- 
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Avaliagao S6cio-Econ6mica do Programa de 
Alimentagao do Trabalhador, parcialmente 
resumida neste trabalho. 

centes a zona urbana e familias de pequenos 

produtores, na zona ruralO. 

Os objetivos explicitados no II PRONAN 
sao bastante amplos: 

1 Reduzir a prevalencia das carencias nu- 

tricionais; 

2. Racionalizar o sistema de produgao de 

alimentos; 

3. Realizar atividades de complementagao e 

apoio. 

Estes objetivos encerram, entre outros as- 
pectos, os propositos de estimular a suple- 

mentagao alimentar ao trabalhador e a reali- 

zagao de pesquisas e estudos para avaliar os 

programas implementados. 

(1) Nao e de nosso conhecimento a publicagao 
do III PRONAN, motive pelo qual acredita- 
mos serem as normas do II as norteado- 
ras de agao do I NAN. 
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Neste contexto, foi implementado, a par- 
tir de 1976, o PAT — Programa de Alimenta- 

pao do Trabalhador, instituido pelo decreto 

78.676, de 1976, que visa estimular a suple- 

mentapao alimentar ao trabalhador atraves 

de incentivos crediticios e/ou fiscais as em- 

presas. Estes Incentivos destinar-se-iam a 

implantagao e/ou fornecimento de servigos 
de alimentagao (subsidiados, portanto) aos 

funcionarios de baixos nfveis salariais. 

0 presente trabalho consiste em apresen- 
tar alguns resultados obtidos ao longo da 

avaliagao deste programa, realizada pela 

PIPE — Fundagao Institute de Pesquisas Eco- 

nomicas, em 1982. Esta avaliagao foi com- 

posta de duas partes principals. Uma, em 
que se procurou avaliar o impacto da alimen- 

tagao subsidiada no emprego sobre o estado 

alimentar das familias dos trabalhadores be- 
neficiados. Outra, que estudou os efeitos do 

programa para as empresas. Este artigo 
apresenta os aspectos relevantes da primei- 
ra parte mencionada, ou seja, procura ava- 
liar o eventual impacto da suplementagao 
alimentar no trabalho, sobre o estado alimen- 
tar das familias. 

O Modelo 

A relagao positiva entre renda e nutrigao 

esta, ha longa data, consagrada. Varies es- 
tudos empiricos tern constatado a prevalen- 

cia de desnutrigao entre familias de baixa 
renda. No entanto, esta nao e a unica varia- 

vel que influencia o estado nutricional da 

familia. Taylor, e tambem Levinson apresen- 
tam esquemas de relagoes de dependencia 
do estado nutricional com variaveis econo- 

micas, sociais e institucionais entre outras. 
O modelo de Taylor e detalhado, incorporan- 
do todos os elementos que, potencialmente, 

direta ou indiretamente, podem intervir no 

estado nutricional (2); entretanto para os 
propositos do presente trabalho, o esquema 

resumido de Levinson e suficiente. 

(2) Ver maiores detalhes em TAYLOR (1977) 
ou CYRILLO (1979). 

Segundo este autor, o estado nutricional 

depende diretamente de duas variaveis, a 

saber: Ingestao de Alimentos e Presenga ou 

Ausencia de Doengas Infecciosas. 

A ocorrencia de doengas infecciosas in- 
fluencia o estado nutricional na medida em 

que debilita o organismo e reduz o nivel de 

absorgao de nutrientes fornecidos pela ali- 

mentagao. 

Assim, a importancia dada pela mae ao 

estado de saude e a alimentagao de seus fi- 

Ihos menores — decorrente de caracteristi- 
cas culturais, educacionais etc. e que pode 

refletir-se em determinado sistema de dis- 

tribuigao intrafamillar da alimentagao do- 

mestica — e elemento fundamental para a 

resistencia da crianga e demais membros a 
estas doengas. Do mesmo modo, a convi- 

vencia em ambientes saneados e o amplo 
acesso a servigos de saude contribuem para 

a menor incidencia de patologias dessa es- 

pecie. 

A ingestao de calorias e de nutrientes de- 

pendera da qualidade (em termos nutricio- 
nais), e obviamente da quantidade de alimen- 

tos comprados, o que depende diretamente 

do nivel de renda e dos pregos de alimentos, 
e da presenga ou ausencia de programas de 

suplementagao alimentar. O nivel de renda 
familiar e o comportamento da familia em 

relagao a alocagao da renda entre gastos 

alternativos, define a parcela que sera gasta 
em alimentagao. Engels formulou algumas 
leis ilustrativas quanto ao papel desta vari^- 

vel: a alimentagao e o item mais importante 

no orgamento familiar das classes de baixo 

poder aquisitivo; a proporgao do dispendio 

alocada para alimentagao decresce quando a 
renda aumenta. 

Os pregos, por sua vez, desempenham pa- 
pel fundamental na determinagao da quanti- 

dade efetivamente comprada de alimentos, 

dado o nivel de renda, e na qualidade nutri- 

cional associada a determinado nivel do gas- 
to em alimentagao. Assim, em geral, po- 

de-se esperar que as familias de baixa renda 
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apresentem uma dieta intensiva em alimen- 

tos caloricos, que sao relativamente mais 

baratos do que os alimentos altamente pro- 

t6icos. 

Obviamente, a mae, em seu papel de pro- 

cessadora da alimentagao domestica, tam- 

bem influenciara a escolha dos alimentos, 

significando este mais urn canal pelo qual 

as caractensticas culturais e socials podem 

afetar o estado nutricional da familia. 

£ necessario, finalmente, discutir a influ- 

encia de programas de alimentagao sobre o 

estado nutricional da familia, cerne do pre- 

sente artigo. Entendendo-se estes pro- 

gramas como uma forma de distribuigao de 

renda, a primeira expectativa gerada pela 

implementagao dos mesmos e a melhoria do 
estado nutricional dos individuos diretamen- 

te beneficiados, como tambem de suas fa- 
milias, uma vez que uma maior quantidade 

de alimentos, nutricionalmente adequada, em 

carater suplementar, estaria a disposigao 

destas. Entretanto, no estudo de alguns 

programas por Austin, elementos desfavo- 

r^veis a esta expectativa foram detectados: 

— no caso de doagao de alimentos para se- 

rem consumidos no domicilio, a possibilida- 

de de desvios do destino previsto e grande. 

— no caso de subsidios a determinados ali- 

mentos, a possibilidade de compra de outros 

produtos apresenta grande incidencia; 

— no caso de suplementagao alimentar no 

local, a ocorrencia de modiflcagao no siste- 

ma de distribuigao intrafamiliar da alimenta- 

gao domestica poderia implicar prejuizo nu- 
tricional para o sujeito da intervengao, des- 

de que este nao se constitua no membro 

que sustenta a familial). 

Estes desvios acarretam em principio 

menor dlsponibilidade de alimentos por be- 

(3) A magnitude dos desvios mencionados e 
de outros desvios foi estimada por AUSTIN 
(1980). 

neficiado e elevam os custos unitarios do 

programa. 

Urn dos elementos de avaliagao de urn 

Programa de Alimentagao consiste na pro- 

pria avaliagao do seu efeito sobre os indivi- 

duos beneficiados. Em alguns casos, a avalia- 

gao do efeito de urn programa e possivel, 

como no caso de criangas, em que um acom- 

panhamento longitudinal gera os indicadores 

nutricionais necessarios para a avaliagao, 

embora o controle de outras variaveis (co- 

mo a distribuigao intrafamiliar) seja dificil 

de ser mantido. Em outros, a mensuragao 

da melhoria nutricional nao e das mais f^- 
ceis, como no caso de adultos, alem da ne- 

cessidade de se controlar outras variaveis, 

como tipo de trabalho, duragao de sua Jorna- 
da, demanda para os produtos da empresa. 

Neste contexto, dadas as dificuldades de 
mensuragao do estado nutricional do traba- 
Ihador, avaliou-se o Impacto do programa de 

alimentagao sobre a disponibilidade de ca- 
lorias e nutrientes ao nivel familiar. Pro- 
curou-se testar o tipo de comportamento da 

familia quanto ao destino da renda em es- 
pecie auferida com o programa. A hipotese 

basica, portanto, e de que, dado um progra- 

ma de alimentagao dirigido ao chefe, a fa- 
milia mantem constantes as quantidades 
compradas ou as reduz levemente, de forma 
que a disponibilidade calorica e de nutrien- 

tes por comensal, aumenta; a hipotese alter- 

nativa e a de que a familia da outro destino, 
que nao alimentagao, a renda adicional. 

Adicionalmente, e importante ressaltar 
duas suposigoes implicitas na analise. A 

primeira diz respeito a variavel "estoque do- 

mestico de alimentos" que, embora de gran- 

de importancia, nao foi investigada. As re- 
percussoes de variagoes desta variavel para 

o estado nutricional sao obvias, de modo 

que se supoe que as familias nao modifi- 

quem seu comportamento quanto aos seus 

estoques, em virtude de participar o chefe 

neste tipo de programa. Em segundo lugar, 

supoe-se que o estado nutricional do traba- 

Ihador beneficiado nao se deteriora, dada 

uma mudanga da distribuigao intrafamiliar da 
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alimentagao domestica, uma vez que a fami- 

lia entende que o bom estado de saude e 

de nutrigao do chefe 6 elemento essencial 

para a prdpria sobrevivencia da mesma. 

Procedimentos Metodologicos 

e Amostragem 

A analise aqui referida foi realizada com 
base em dados primaries obtidos a partir de 

levantamento de Orgamentos Familiares, 

comparando-se duas subamostras, a primei- 
ra composta por familias cujos chefes rea- 
lizavam refeigSes no trabalho (FAT) e a se- 

gunda por familias cujos chefes realizavam 
suas refeigoes no proprlo domicflio ou leva- 

vam marmita (FAD). 

Para a realizagao do trabalho selecionou-se 
uma amostra de trabalhadores industrials e 
suas familias pertencentes a empresas pau- 

listas que ofereciam servigos de aiimenta- 
gao a seus funcionarios. O tamanho desta 

amostra (300) foi determinado pelo proces- 
so de amostragem proporcionaIC4)t adotan- 

do-se um nivel de significancia e um erro 

amostral de 5%. 

Utilizou-se o cadastro de empresas partl- 
cipantes do PAT — Programa de Alimenta- 
gao do Trabalhador — para o sorteio de uma 

amostra de empresas, das quais foram ex- 
traidas os trabalhadores para compor a 
amostra. 

Os crft£rlos de selegao dos trabalhadores 
foram: 

1. Receber at6 3 salaries minimos. 

2. Ter pelo menos 1 filho com at6 5 anos(5>. 

(4) A percentagem de trabalhadores que re- 
cebiam at6 3 salaries minimos dentre a 
populagao economicamente ativa de S3o 
Paulo foi considerada como o fator de pro- 
porcionalidade. 

(5) Criterlo adotado devido ao objetlvo de 
mensuragao do estado nutricional de crian- 
gas nesta faixa et3ria. 

Um criterlo adicional foi a participagao ou 

nao nos servigos de alimentagao da empresa. 

Este criterio visava permitir a formagao de 

duas subamostras de unidades familiares de 

trabalhadores, participantes e nao-participan- 

tes. Tal esforgo nao foi coroado de pleno 

exito, exatamente porque, dada a exist§n- 

cia de servigos de alimentagao na empresa, 

a maioria dos trabalhadores utiliza-se des- 
tes. No entanto, reuniu-se um pequeno gru- 

po testemunho que permitlu obter algumas 
Indicagoes interessantes. 

Os criterios adotados imputaram algumas 
caracteristicas especificas a amostra. Em 

primeiro lugar, esta consiste em uma amos- 

tra de familias de renda relativamente baixa, 

uma vez que a faixa de salario-Iimite, com- 
plementada pela renda dos demais membros 

da familia, nao ultrapassa 6 salaries minimos 
de renda familiar. Em segundo lugar, con- 

siste em uma amostra composta por grande 

parcela de criangas, e conseqiientemente de 
chefes jovens, com uma proporgao elevada 
das familias possuindo apenas um membro 
ativo(6). 

Estas caracteristicas especificas nao pre- 

judicam e, no essencial, estao de acordo com 

o objetivo de estudar as Influenclas do pro- 
grama sobre familias de baixa renda. 

O objetivo perseguido ao longo do estudo 

refere-se a investigagao do efeito do progra- 
ma de alimentagao (PA) sobre a familia, se- 
gundo o enfoque nutricional. A hlpotese que 

se procurou testar relaciona-se h expectati- 

va de que a alimentagao recebida pelo che- 
fe no local de trabalho garanta um estado 

nutricional melhor para a familia, devido a 
uma maior disponibilidade de alimentos no 

domicilio. 

O teste desta hipdtese foi realizado atra- 

ves de varios indicadores relacionados k dis- 

ponibilidade de calorias e nutrientes no do- 

micilio, elaborados para cada grupo de fami- 
lias separadamente. Estes indicadores fo- 

(6) Utiliza-se o termo "membro ativo" para o 
membro que trabalha e contribui para o sus- 
tento da familia. 
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ram submetidos a testes estatisticos de di- 

ferengas de medias e de proporQ6es(7). An- 

tes, porem, de descrever os indicadores ela- 

borados, formulou-se uma serie de testes 

cujo objetivo era averiguar se as duas sub- 

amostras poderiam ser consideradas como 

pertencentes ao mesmo universe populacio- 
nal, em relagao a elementos importantes na 

determinagao do estado nutricional. Tal pro- 

cedimento se fez necessario, para se ter 

confianga em que as diferengas que vies- 

sem a ser detectadas nos indicadores se- 

riam atribufveis, justamente, a participagao 

do chefe no programa de alimentagao. 

Para este teste inicial, escolheram-se aigu- 

mas variaveis de carater social, institucional 

e economico, listadas a seguir: 

1. Sociais e culturais: idade do chefe, edu- 

cagao (proporgao dos que so assinavam 

o nome), cor, tamanho e composigao da 

familia (em termos de necessidades 

nutricionais), 

2. Institucionais: desfrute de rede publica 

de agua, esgoto e luz eletrica. 

3. Economicas: membros ativos, renda per 

capita, salario liquid© do chefe, situagao 

de trabalho e grau de qualificagao do 

chefe e alocagao do orgamento entre 

gastos alternatives. 

Os indicadores elaborados para investigar 

o efeito do programa de alimentagao sobre 

as familias centraram-se na ingestao poten- 

cial de nutrientes e na comparagao desta 

disponibilidade com as necessidades nutri- 

cionais das familias. Estes indicadores sao 

descritos abaixo: 

— Disponibilidade per capita de calorias e 

proteinas: as informagoes sobre quanti- 

ty) Para diferengas de medias o teste estatis- 
tico utilizado foi o teste t, quando o teste 
sobre a Igualdade das variancias levava a 
aceitar a Igualdade das mesmas, e o teste 
t de Wilcoxon, quando o teste de vari§n- 
cias levava a rejeitar a igualdade destas. 
Para o teste de diferengas de proporgoes 
utilizou-se a estatfstica z. 

dade comprada de alimentos foram trans- 

formadas em quantidade de calorias e 

proteinas, somando urn total para cada 

um destes itens. Em seguida, dividiu-se 

pelo tamanho de cada familia. A media 

e o desvio padrao destes valores foram 

tornados como indicador da disponibili- 

dade per capita de nutrientes. 

— Nutrientes por refeigao: o indicador an- 

terior nao leva em consideragao justa- 

mente o fato de que as necessidades nu- 

tricionais destas familias nao sao inte- 

gralmente supridas no domicilio, isto e, 
nao considera que alguns membros se ali- 

mentam no local de trabalho. Calculou-se, 

entao, a massa de nutrientes potencial- 

mente ingeridos em cada refeigao, isto 

e, dividiu-se o total de nutrientes disponi- 

veis no domicilio pelo numero de refei- 

goes. 

— indice de adequagoes: os dois indicado- 

res acima, por sua vez, nao consideram a 

composigao familiar, a qual possui papel 

importante na determinagao das neces- 

sidades nutricionais da familia. Sendo 
assim, elaborou-se um indice de adequa- 

gao, que consistiu na comparagao entre 

a disponibilidade de nutrientes e os re- 

querimentos nutricionais. A realizagao 
de refeigoes fora do domicilio por mem- 

bros da familia exigiu que fosse efetua- 
do um ajuste, a fim de que este fato fos- 

se considerado. Para tanto, construiu-se 
um indice de presenga a refeigoes basea- 
do na comparagao entre o total de refei- 

goes realizadas pela familia a partir do 

estoque domestico de alimentos, e o to- 
tal potencial de refeigoes calculado com 
base no tamanho da familia e no numero 

de refeigoes diarias costumeiras da uni- 

dade familiar. Este indice foi aplicado 

aos requerimentos nutricionais, gerando 

uma proxy das necessidades que seriam 

supridas pelo estoque domestico de ali- 

mentos. Estas necessidades ajustadas 

foram entao comparadas a disponibilida- 

de de nutrientes, gerando os indicadores 

ajustados de adequagao calorica e pro- 

teica. 
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Este trabalho foi dividido em duas partes. 

Na primeira delas compararam-se as duas 

subamostras, e, na segunda, examinou-se o 

efeito do programa de alimentaQao sobre o 

estado alimentar das familias. 

Comparacao entre os dois grupos de fami- 

lias em relagao a variaveis importantes na 

determinagao do estado nutricional. 

A hipotese a ser verificada nesta etapa 
fol: 

H0: As duas subamostras de familia FAT e 

FAD pertencem ao mesmo universe popu- 

lacional em relagao a aspectos sociais, 

institucionais e economicos. 

Os resultados dos testes aplicados a este 

conjunto de caracteristicas constam das ta- 

belas 1, 2 e 3. 

Verificou-se que os dois grupos de fami- 

lias nao diferem significativamente quanto a 

proporgao dos que apenas assinam o nome, 

TABELA 1 

COM PAR AQAO DAS FAMfLIAS FAT E FAD SEGUNDO CARACTERISTICAS SELECIONADAS 
1982 

Caracteristicas Familias FAT Familias FAD Estatistica 

Idades dos Chefes 
Media 
D. Padrao 
N 

Instrugao: proporgao dos que s6 assinam 
o nome 

N 

Cor: proporgao de negros e pardos 
N 

Tamanho da Familia 
Media 

D. Padrao 
N 

Necessidades caloricas — sem (familia) 
Media 
D. Padrao 
N 

Necessidades proteicas 
Media 
D. Padrao 
N 

sem (familia) 

31,62 
7,876 

240 

0,104 
240 

0,247 
202 

4,55 

1,078 
240 

8.709,837 
3.359,227 

154 

171.355 
59,503 

154 

35,29 
8,247 

21 

0,0 
21 

0,450 
20 

4.810 

1,801 
21 

11.223,759 
2.621,657 

8 

214.125 
49,746 

8 

tc = 204 
R 

zc = 1,553 

zc = 1,9487 
R 

tc = 0.651 
e 
A 

tc = 2,0816 
R 

tc = 1,9954 
R 

Observagoes: N = n.o de observagoes. 
5% 10% 2,5% 

zc = e o z calculado z = 1,96 e z =1,64 (Teste Bi-Caudal) z =1,96 
tc = e a estatistica t calculada quando nao se pode rejeitar a igualdade das va- 

riancias 
tc = e a estatistica de WELCH, utilizada quando nao se pode aceitar a igualdade 
6 das variancias. Quando tc e menor do que 1,96 aceita-se H0: se tc e maior 

e e 
do que 1,96 a conclusao depende do grau de liberdade calculada (0) 

A = Aceita hipotese nula a 5% 
R = Rejeita hipotese nula a 5%. 

Fonte; Dados primaries do Projeto Avaliagao do Programa de Alimentagao do Trabalhador, 1982. 
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TABELA 2 

COMPARAQAO DAS FAMfLIAS FAT E FAD 
SEGUNDO CARACTERfSTlCAS SELECIONADAS 

1982 

Caracterfsticas Famflias FAT Famflias FAD Estatistica 

Proporgao de moradias de alvenaria 
com piso revestido 
N 
Proporgao de infra-estrutura adequada 
N 
Tempo que utiliza em condugoes 
para o trabalho 
Media 
D. Padrao 
N 
Numero de membros que trabalham 
Media 

D. Padrao 
N 
Salario Ifquido do chefe 
Media 
D. Padrao 
N 
Renda per capita 
Media 
D. Padrao 
N 
Situagao de trabalho-proporgao de 
assalariados na produgao 
N 
Grau de qualificagao-proporgao de 
bragais, nao-qualificados e semiqualifi- 
cados ou semi-especializados 
N 

0,887 
238 

0,742 
236 

71,781 
47,549 

233 

1,417 

1,6389 
238 

41.297,80 
10.855,91 

240 

11.996,224 
4.332,02 

154 

0,925 
239 

0,95 
238 

0,952 
21 
0,895 

19 

21 

1,57 

3,04 
21 

43.582,00 
13.035,81 

20 

10.075,00 
4.636,32 

8 

0,857 
21 

zc = 0,921 
A 

zc = 1,4885 
A 

tc = 1.048 
A 

tc = 0,2278 
6 

A 

tc = 0,8689 
A 

tc = 1,1459 
A 

zc = 1,0981 
A 

1,00 zc = 1.0919 
21 A 

5% 
Observagoes: z =1,96 

5% 
t = 1,96, portanto, aceita-se a hipotese nula, isto 6 igualdade destas caracterfs- 

6 = 120 
ticas para as 2 subamostras 

A = aceita-se hipotese nula 
R = rejeita-se hipotese nula 

Fonte: idem tabela 1. 

e ao tamanho da famflia. For outro lado, 
constatou-se que os chefes FAT sao mais 

jovens, e que no grupo de famflias FAD exis- 

te uma proporgao maior de negros e pardos. 
Embora nao se tenha constatado diferenga 

significativa no tamanho das famflias, a com- 

paragao dos requerimentos nutricionais leva 

a concluir sobre uma composigao familiar 

diferenciada: as FAD devem ser compostas 

por uma proporgao maior de adultos do sexo 

masculine do que as FAT. 

Constataram-se diferengas estatisticamenlo 

significantes na parcela do orgamento desti- 

nada para transporte e aluguel, sendo que 

as FAT alocam urn valor maior para esles 
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TABELA 3 

ALOCAQAO DO ORQAMENTO DAS FAMfLIAS FAT e FAD EM TERMOS DO GASTO PER CAPITA 

1982 

Gastos Per 
Capita com Familias FAT Famfiias FAD Estatfstica 

Alimentagao Me 5.088,995 4.367,347 tc = 0,3809 
DP 22.239,598 1.249,933 

o
 

m
 II 

N 147 7 A 
Transporte Me 639,667 276,163 tc = 2.8097 

DP 1.277,589 183,300 II cn
 

■C*
 

N 148 7 R 
Vestu^rio Me 791,901 502,041 tc = 1,133 

DP 1.576,419 585,203 (9 = 11 
N 150 7 A 

Saude Me 607,115 457,143 tc = 0,519 
DP 743,864 722,576 
N 150 7 A 

Educagao Me 82,033 130,952 tc = 0,424 
DP 264,563 298,209 
N 151 7 A 

Prestagoes Me 1.421,390 1.058,707 tc= 1,117 
DP 1.511,147 802,100 6 = 8 
N 150 7 A 

Alugueis Me 1.179,651 233,605 tc= 5,4941 
DP 1.270,010 363,712 0 = 15 
N 150 7 R 

Luz e Agua Me 467,238 471,071 tc= 0,0744 
DP 237,334 121,948 6 = 9 
N 106 7 A 

Outras Me 529,722 276,190 tc= 1.374 
DP 957,926 442,934 0 = 9 
N 152 7 A 

Observagdes: idem as da tabela 1. 
Fonte: idem tabela 1. 

itens do que as FAD. Quanto aos demais 

elementos investigados — renda per capita, 
condigoes de moradla, tempo gasto em con- 
dugao, acesso a Infra-estrutura de agua, es- 
goto e luz eletrica, numero de membros 
ativos, salario Ifquldo do chefe, situagao de 

trabalho e grau de qualificagao do chefe, as- 
sim como alocagao do orgamento aos demais 

itens — os testes estatfsticos aplicados le- 

varam a aceitagao da hipdtese de igualdade 
dos dois grupos de famfiias. 

Em resumo, conciuiu-se que os dois gru- 

pos de famfiias estudados procediam do 
mesmo universe populacional, exceto em 
relagao £ idade do chefe, cor e alocagao do 

orgamento para transporte e aluguel. Isto 

induz a discussao da importancia destas va- 
riaveis na determinagao do estado nutricio- 
nal da famfiia. 

Em primeiro iugar, as diferengas encontra- 

das na destinagao do orgamento, uma vez 
que nao se detectaram diferengas relevantes 

para variaveis relativamente mais importan- 
tes como renda e gasto em alimentagao per 

capita, podem ser admitidas como tendo 

efeito nuio ou pouco significative para o 
estado nutricional. Quanto a diferenga de 

idade do chefe, embora estatisticamente 

significante, sua magnitude 6 relativamente 
pequena, o que permite supor efeito pouco 

signlficatfvo, se existente. 
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A diferenga da proporgao de negros e 

pardos nas duas subamostras e mais proble- 

m^tlca, uma vez que nao se conhece o efe«- 

to dos costumes de raga sobre a composi- 

gao e processamento de alimentagao, e tam- 

bem se isto teria alguma influencia sobre 

os motives que levam o trabalhador a parti- 

clpar ou nao de urn Programa de Alimenta- 

gao, no trabalho. Todavia, por ora, supor-se-a 

que estas influencias potenciais nao sejam 

significantes na determinagao do estado nu- 

tricional. 

Analise do efeito do Programa de Alimenta- 
qSo sobre as familias. 

A seguir, explicita-se a hipotese a ser 

testada: 

H0: As familias cujos chefes beneficiam-se 

de Servigos de Alimentagao no local de tra- 

balho apresentam melhor estado alimentar 

em comparagao a familias cujos chefes nao 

se beneficiam de servigos de alimentagao 
no trabalho. 

O teste desta hipotese foi realizado atra- 

v6s da comparagao dos indicadores ja defi- 
nidos, gerando as seguintes conclusbes: 

— massa do nutrientes per capita: este In- 

dicador nao apresentou diferengas esta- 

tisticamente significantes (ver tabela 

— massa de nutrientes por refeigao reali- 
zada no domicilio: a disponibilidade de 

proteinas por refeigao nao apresentou 

diferengas estatisticamente significantes, 

no entanto constatou-se que as FAT apre- 
sentaram disponibilidade de calorias por 

refeigao maior do que as da FAD (ver ta- 

bela 4). 

— indice ajustado de adequagao: verificou- 

se que o indice relative a calorias para 

as familias FAT foi superior ao das fa- 
milias FAD, embora em relagao a protei- 

nas nao se possa rejeitar a igualdade en- 

tre os dois grupos de familias (ver tabe- 

la 4). 

Adicionalmente, comparou-se a proporgao 

de familias em cada grupo que apresentava 

indice ajustado de adequagao inferior a 

unidade, indicagao de urn estado alimentar 

inadequado com riscos para o estado nutri- 

cional da familia. Tambem em relagao a 

este teste, verificou-se que as familias FAT 

apresentavam uma situagao melhor. Isto e, 

a proporgao de familias FAT com indice de 

adequagao calorica inferior § unidade foi me- 
nor do que esta mesma proporgao de fami- 

lias FAD embora quanto a proporgao de fa- 

milias inadequadas em termos proteicos nao 
se tenha constatado qualquer diferenga (ver 

tabela 5). 

Um aspecto que sobressai das tabelas 

analisadas e o fato de que a proporgao de 
FAT com indice ajustado de adequagao pro- 

teica inferior & unidade foi positiva, cerca de 

4,1%, enquanto esta proporgao para as FAD 

foi nulaW. Este aspecto sugere um efeito 

desfavoravel dos Servigos de Alimentagao 
sobre a composigao dos alimentos compra- 

dos pelas familias FAT, que estariam com- 

prando relativamente menos produtos inten- 
sivos em proteinas. Isto estaria determi- 

nando a inadequagao da disponibilidade de 

proteinas em relagao aos requerimentos pro- 

teicos de algumas destas familias. Uma 

explicagao para tal ocorrencia estaria no 
fato de que estas familias, nao sendo res- 

ponsaveis unicas pela alimentagao do chefe, 
seriam levadas a comprar alimentos caldri- 

cos — relativamente mais baratos — em de- 

trimento de produtos proteicos, uma vez que 
estes alimentos seriam obtidos pelo chefe 
na refeigao realizada no trabalho. 

Em sintese, este trabalho representou um 

esforgo de avaliagao das conseqiiencias de 

um programa de alimentagao na empresa so- 

bre o estado alimentar da familia do traba- 

lhador beneficiado. Constatou-se uma maior 

disponibilidade de calorias no domicilio 

destas familias em relagao ao outro grupo 

estudado. Obtiveram-se indicagoes de um 

efeito pouco favoravel sobre a composigao 

proteica dos alimentos comprados pelo pri- 

mefro grupo de familias. Verificou-se, tam- 

bem, que as familias cujos chefes nao eram 

(8) Embora o teste estatfstico levasse a acei- 
tar a igualdade destas proporgdes. 
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TABELA 4 

INDICADORES DE IMPACTO 

Indicadores de impacto 
Familias 

FAT 
Familias 

FAD 
Estatistlca 

Massa de calorias per capita Me 2.268.765 2.075,527 to = 0,8485 
DP 633,967 534,133 
N 153 8 A 

Massa de proteinas per capita Me 90,530 115,013 tc = 1,0367 
DP 45,765 65,954 6 = 7.3638 
N 150 8 A 

Calorias por refeigao Me 842,5256 653,776 tc = 2,4991 
DP 316,2477 201.095 0 = 8,90747 
N 154 8 R 

Gramas de proteinas por refeigao Me 34,7436 34,384 tc = 0,04789 
DP 20,879 16,347 
N 152 8 A 

indice de adequagao caldrica 
ajustado Me 1,4896 1,1483 tc= 3.2357 

DP 0,5016 0,2746 0- 9,737 
N 148 8 R 

fndice de adequagao proteica 
ajustado Me 3,0403 3,3908 tc = 0.60905 

DP 1,5792 1,713 
N 148 8 A 

Observagoes: idem as da tabela 1. 
Fonte: idem tabela 1. 

TABELA 5 

PROPORCAO DE FAMfLIAS COM fNDICE DE ADEQUAQAO INFERIOR A UNIDADE 

Proporgao de Familias com Familias FAT Familias FAD 
Estatistica fndice de Adequagao N.o % N.o % 

Caldrica ajustada inferior a 1 
Proteica ajustada inferior a 1 

148 
148 

6,081 
4,054 

8 
8 

37,500 
0,000 

zc = 3,248 
zc = 0,5808 

Observagao: 22,5% = 2,35 

Fonte: idem tabela 1. 

beneficiados apresentavam uma proporgao 

maior de negros e pardos, fato que suscita 
questoes relativas a influencia da variavel 

cor na quantidade e qualidade dos alimentos 
comprados, e participagao ou nao em pro- 

gramas de alimentagao. Estes aspectos su- 

gerem a necessidade de estudos especifl- 

cos que venham a contribuir para o melhor 

entendimento destas relagoes. 

Flnalmente, deve-se ressaltar que, no ca- 

so brasileiro, programas de alimentagao na 

empresa, como o PAT, nao tern atingido seg- 

mentos socials mais carentes, como o dos 

trabalhadores na construgao civil, os que 
executam servigos de baixa produtividade e 

remuneragao, enfim todos os que estao fora 
do mercado formal e os desempregados. As 

evidencias anteriores, indicativas de urn im- 
pacto positive de programas de alimentagao 

na empresa sobre o nivel alimentar da famf- 

lia do trabalhador, sugere a conveniencia 

de urn esforgo visando a sua extensao a po- 

pulagao carente nao abrangida pelos mes- 

mos. 
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