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ANO 
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1942-!944 

1954 

1955 
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PROGRAM A 

SAPS - u", ,,v de 

Desjejmn Escolar 

1 ; :v&ama de I Merenda Escolar 

('; cia 

Merenda Escolar 

OR(;"() I I OBJETlVOS 

~~;,I I fUl~~~ I 
KL~PuNSA VEL 1 

DNCr ! Nonnas I ; para merenda escoiar = 

J~riin alimentar a base de leite em p6. 1 CNA - Ministerio 

I de e 

I SaUdc 

MEC incenth/ar a melhoria do seu 

fim de 1955 L MEC 

valor nutritl·vo. 

inccntivar a ~1! escolar. mdhoria do seu 

1962 

!964 

1965 

1965 

1975 

!983 

1986- !989 

1986; !989 

!989 

1993 

Nacional de 

Merenda Escolar 

Nacioual de 

Merenda Escolar 

I

I Nacional de 

Merenda Escolar 

1 de 
, Almo<;o Esco!ar 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

Nacional de 1 

Ali:mert!a<;ao ao 
Escolar 

SUNAE 

MEC 

MEC 

MEC 

Programa Nacional MEC 

de ao 
I Escolar 

I 
Nacional ' F AE - MEC 

de Al!mentac;ao ao 1

1 

Escolar 

I 

Projeto lrmilozinho I FAE - MEC 

I 
1 'w0 ;ama de II FAE 

I cta 
1 Merenda Escolar 

1 Fim da 

'M"I·unici!J2tliutcilo do I 
PN,AE 

FAE 

cia FAE 

1\lerenda 

I valor nutritivo. 

I 
I escolar nlihzando mecanismo;. 

j internos de abastecimento. 

I 
I melhorar a nutriciomd dos escolares 

I brasileiros. 

l oferecer uma 

I 
ao escolar 

II oferecer merenda. para escolares. estudantes de 

cursos supletivos. do secundiirio e dos 

1 pre-cscolares. 

I 
I oferecer merenda para estudantes de 

cursos ,....1, parte do secundiirio e dos 

pre-escolares. 

oferccer merenda para escolares. estudantes de 

cursos parte do secundario e parte dos 

! l:TrP' nutricional: atender 

'!s% das nccessidades diarias das 

oferecer para 'Y' na faixa de 4 a 6 

anos, innfios de escolares c que niio estivessem 

I 
sendo atendldos por outra ,',t...J; como 

creche ou pre-escola 

i idem 1983: 

I 
controle administrativo da :merenda escolar nos 

Estados e/ou Municipios 

idem 1983: 

Programa Centralizado 

idem 1983; 

I rcpasse de recursos para Estados e/ou Mrnuc-1'-pirrs 

i que administram o Programa de Merenda. 
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e abrangcncia 
definidos 

des<oentmliza<;:k da 
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0 de de uma 

os de hoje, buscando amllis;ar as drferen<;:l!S 

entre a ao do e as 
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em no 

'"'''"""' o:ticiahne:nte em 1954 e corrtmua 

mudam;:as na sua 

sua hist6ria, uma vez 

de sigr1ificath;a 

ao Iongo 

recursos mrJbi!iz:ldt)S 

discussoes tern n"'"'"·" 

de des:taotne entre as Politi:;as 

Pdblicas de r~r:l·tpr Sen ObJetrvu e sua area de atua<;ao nem sernm:e unicos e 

perlodo de 

como 

as 1cio•nais das 

mu:itas vezes este prog.rmna pretendeu atacar problemas tao complexes 

sat:1de, fosse 

0 de 

de:scc:ntr·a!izado e, na marorm dos casos, o controle op:cracronal da me·r"""'" 

produ;;oao e 

e 

estrutura de 

ou estadual (pouco 4.000 mtmH;!p::os 

5.000). 0 

na e no 

bern como nas 

Educa<;ao A cobertura ater1din1eni:o e 

0 

rede 

l 
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a 

seus obietrvos e forma 

no ano 1983, as 

imjJleJneJ1ta•jas em 1986 e no:;ttenorrr!ent:e em 1993 

Nestes capitulos, feito urn os fatores 

deram as para o inicio da alimenta>;ao escolar, a do 

seu deserlvc•lvim<mt<J, ate atingiir os contornos opera:cicma.is e a abi·angeJncia 

cueme:ta m.u"'"- E im'''"'',n''" rc:sg<ttar como o 

corrcelbido e como foi se transf!om1antdo 

grupos 

a abrar1g~incia e aos 

torna:dores de uec'l><:t'U, em fun.;:iio 

'"'mc1uc;, a::catn<;acdos, para no contexto 

do este trabalho uma 

ammse para o programa aos tomadores de e gestores de 

cada entidade en-volv!dla OS 

18 



desta metoc!ologm 

sao reo;peltadas 

nos 

e uma CO!ld11;ao fun:daJTIClltaJ 

de,;ceJ1tn!liza<ya.o, onde as caract:eris:tic:is 

caso 

des:crita a 

as suas ca;racterJst:cas, sua 

abrartge:ocm, a estrutura Arlministntiva os urc1dutos utlllza,dos e o balanc:emne11to 

ana!iisar a partlClplt<yiio menos 

prc1gr.ama, tanto publico como sociedade vez 

de abaste<;rm:en!;o 

alrrnentos, princi:pa!lmente a e, o r.mnpr·rro 

ateno<;r a<:!ec1ua:dameote a popula<yao alvo, ou 

prc>du:zid<JS na e diversificando o cm·dapio 

atn1ge os 

pensar alt<;m:ati\ra 

UUHL<UlSiV geOCfOS 

oferecido, incluindo a preocupa<;;ao de 

o consumo de generos rei;!,HJmlls e ass1m propostos 

pote11c1al da regiao 

de 

buscando, o caso de a discussao 

a do abastecimento. 

apresenta as das 

aos 

!9 



urn pode ser como uma 

especifka, envolvendlo urn pacote 

a 

na a pre•ocu:pa;;;i'io com a 

mrvwao•e, com uma 

estrutura recursos e o 

por como urn do a!irrtent<ll(iio ao esc:olar 

Estrrdo. 0 desentvolvirnen:to desta amilise em 

que, em seu 

accmt:Bci:mentcrs poll1trccJs em tomo 

hist6rico eiaborado 

AI'RiEl\!D!ER , descreveu os E 

rnerenda, de uma 

acesso. Em alguns casos, a 

de de se a com a 

aprofundar a '"'''-'u»ccu 

lntr~" releri;ncias, como e rPh>tiu·,," tan1bem 

se cornpl:ern•entm e emiqrrec<er a anil.lise proposta. 

os objetivos divulgados para o 

discutindo-se as ctitencnrcB' encoJtltradas entre estes 

no seni:Jdo efetividarle da ea!1za:;:ao das metas prcrpc:sta:s. 

com a sua 

nos 

a 
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no teve coma 

a 0 com a 

em 1938 e 0 

nos 

por do do e em outubro I 939 e, logo 

em em 

e em I 

marco do no de 

0 SAPS a condi<;oes e a 
segurados e Caixas de e 

e 1979) 0 de uma sele<;:iio 

generos e e restaurantes destinados a 

Condi<;ii<os de Vida da C!asse Or><Cd<ri" Recife Alirnenta<;ilo e 

Brasilcira a Luz da Geografia 0 Problema da A!imcnta<;iio Geogralia da 

! mnn;rt£\;nri~ da Assistencia Alimenlar a Bases da Racional ( l Padrilo 

Dietetico do Brasileiro ( 
3 A cssencial minima foi baseada em um ahmentar realizado por Barros Barreto c A!mir de 

Castro, em 1937. c cstabelecia o atendimento das neccssidades nutricionais diiuias de um trabalhador adulto 

rer;"'u, correspondcndo em media a 3480 kcal c 120 g de proteina 1988). 

A.M. ~~:~~~~~:~~:~~~~~~~-Rio de Janeiro. Tese 
a !977: S. 

nurri<;iio no Brasil: acJmtu1a<;iio 

Londrina, p. 42-49, dez. 1988. 

Sqlur:do Coutinho o SAPS foi extin!o Govemo MilitaL po:ssi,<eilmente devido ao seu de 

congregar a classe trabathadora cn1 suas estn1turas de rcstaurantes facilitando os rnovimcmos 

governo daqu<ela 



as pn;oc:upavi'ies no 

voltadas a ar:en:aer ao muito monos aos es;;olan~s iJUiilHitlHJ! 0 fliiO a NlOTIC'O 

assume a pn)b!errmttca 

eram 

decada de 

a 

governo em 

OS 

r:'t:auv em ""''uum a alirnerJta\;ao esc~o!:'!r 

o atendim:ento da r.rionr." eram de:;pr,ovidas 

simplet:mente em 

tanto 

alirrJenta<;a:o, com pub:lico 

as org,aniza.;:5es hw,oc:rilt:ces vmmu,ds 

recursos e suas atribrtici'ies rmmrtva,m,,se 

e, 

alirr•entil<;iio inta:ntil e do esCiolar '""''"11111 ''"ISC!HUV OS 

OS 

a de tres 

par1Ic:tpa:;ao dos pais e professones A alimenta.;:ao 

de se educar a popula<;iio aos pouc:CJs, diflindin:do 

a defl:ni<;:iio alimenta<;iio racional deixrtva de 

na po~:ula:;ao infantil, a e 

era 

ser 

e 

como uma oportunrda,de 

Naquele periodo, habitos alirner:tares 

OS 

alllmentzu;ao. Neste 

alJ!lleiita(;il,o infantil era nrrv"''" e niiO Se feCJarrtaV3 a pre:Seflya PYP'f'l111V2 

tsmo:o no assunto, o P<lnr'"'' dos o de mostrar a rerev.an<~Ja 

os e professores, os 

"~''"''~nos com urn egul!am<~nto hrgrenH:o diettiiico, editado em 

! 939 1982). 

a all:mentzt<;iio aos escolares, 

de de alm1entavao, 

e proifess<)res 

se 

e 

22 



Nos anos a ter uma 

Castro. passaria a ser politica e alvo da attm<;:ao 

puiJllc:a e neste serttlc!o, em 1 o !Jepa1i:mne:nto 

a 

a rde:ras e rec:onrenda<;oe:s. No ano 

nos tennos: em torno 

de 700 e 

custo - imiis]Jerrsavel a sua realizaviio em larga escala, pelas 

e 

no tar 0 a como uma 

e 

suas 

SAPS, 

como restaurantes populares, postos de subsistencia, cursos, palestras, etc., estava inc!uido, 

durante o periodo de 1942 a 1944, o programa de "Servi<;o de Desjejum que 

furnecia urn larrctte para as crian<;as na entrada da escola, com a condi.;;ao este nao 

substituisse a merenda 

urn acompanhamento medico das criam;as atendidas, quase nunca posto em pratica. 

Previdencia Social e do Minis·teri:o da t:duc:a<;:<to e Saude, 

atraves do DNCr, urn terceiro ator tarnbem passou a se pn;o!:UrJar com a alime:nt:avlio da 

cnan<;a: o de Nutriviio da Brasil 

inncen;rdatde Federal do Rio de Janeiro), criado em 1946. Este Instituto, formado pelo 

grupo de Josue de precomzava a alimentaviio ao escolar fosse mais urn 

complemento alimentar, tornando-se urn me10 a cnanva e, atraves dela, a 

sociedade, salientando desta educa.;:ao alimentar 



como ser a escolar 

eram altamente pretensiosas do ponto de 

CO!Tespor1dem a ] das reC<Jm<mdllyOioS erJen;;etrcas 

12 anos, segunclo a 

tanto 

eram a 

este lema na epuc;o, t:lze:nao com a 

a porte 

mna 

a alirne:nt:l<yilo ao "'"'mm t1v"'"" urn do que efetivo. 

de reconhecHia 

a nel!eSiml:rde 

na ali:mcmta<yilo escolar, 

e 

publicos. 

merenda escolar utiliz<mrlo recursos 

nehltfn·ir" da epoca, "'-"'''~'~ ( 1982), e estas 

uuc:muvct> cm·eciam de urn difiecirJnamento s.u·vu• e de uma or~;aniza<?iiO etr<:rerJte. De futo, 

disso, apenas uma de escolares recebia merendas gratuitas e, de modo geral, os 

programas carecram de orienta96es e econ6micas adequadas, alem de recursos 

financeiros e continu:ldade 

o fim da 2' uma nova come<;:ou a ser 

elHhorecle e, entre outras coisas, deu-se o Organizat;:ao das Na9oes Unidas 

(ON'l.J) e seus orgamsmos especializados. eles, a United International 

teve urn papel a da 

alimenta<;:ao ao escolar, a partir de 1950, quando chegou ao Brasil. 

periodo, varios pianos e programas de politi·~as publicas, que 

existiam nos orgaos esrarzns, pa:ssara111 a ser implzlmen1ados Mr"v''< 

pela 0 primeiro de 

ap<Jlal1dO um as,:isten<~ia materna intantil (provisiio 

recursos injetados 

ocorreu em 1950, 

em po, 



educayaO e saude as maes) aos Esl:adl)S do Nordeste. 

tabricas de 

e a cnJlcao 

a 

Nos anos so 

urn 

pes;so<ll para os programas 

aprovou somente 

e 

'reil1amtento, no 

tentou 

a 

e o 

os recursos 

para a 

Destes pedidos 

alilne11!0S, como a """ ''·" em ea o 

a s<:g.umJa g:mnc!e reservas mcme:ta1ias ac:urr;m:w1iS em seus 0
AtTAC 

estes 

POI!tlc:a mms ~mn'" 

em 

crescimento. 

com uma 

Ao 

parece, este departamento uma eficiente com os organismos financiadores 

e, por isso, incorporava outras demandas do Estado. De fonna, enquanto projetos 

estruturais, a implanta<;iio destas fabricas tiveram muitos problemas burocniticos com a 

administravao brasileira. 

Como os programas de doat;iio alimentos pela tinham recursos 

limitados, a medida aumentava a abrartgenc:ta u:""'" ap!icat;oes ho;riz<)nt.alrnerne, estes 

recursos tornavam-se 

popula<;iio carente. 

diminuindo em 0 

Passados poucos anos, ao final de 1953, foi anunciada uma mudan.;a na 

estrategia de a<;iio da Devido a urn excedente de a!imentos avos, manteiga, 

batatas, etc.) de cerca de tres bilhoes de do lares, do governo Norte quanti a que 

nos 6 meses seguintes atingiria cerca de seis bilhoes de d6lares, a u1'accr 

fonna atuavao nos assistidos. outro de vista, tarnb•em se vwowtz<t uma 

escoar a sua safra. em as 

25 



uma SUl)Stiifl(!lal eleWliCBO 

necessidade do Brasil apresentar novos projetos que 

evlC!enc~am a 

no delineamento 

que as 

evi,dente a 

apJro,;eitas.seJm esta crescente oferta 

pro,jetr)s e 

em de amner1ta~ao, 

realiza.das no exernplo o de assJsH~r1cm mat.erno-infunlJil, 

nao 

pautadas em objetivos e populacoes 

merertda, p01s eram 

Para o programa de alimenta<;ao ao 

escolar marcantes estruturar a 

de parece era 

uma estrutura abrangente a quantidade de generos que 

aportariam no pais. Assim, as escolas caiam sob medida pois permitiam uma distribuit;ao de 

alimentos com rapidez e economia escala uma rede de 

"postos de distribuit;ao" e por contar com a aglomeracao dos alunos em suas dependencias, 

possibilidade de o pessoal do de ensino. 

legitima<;ao 

concentrava as caracteristicas 

ao programa 

ser uma 

dois argumentos: o escolar 

sabidamente carente em termos 

"-"t""'" e, o programa pn~ccmi;~av'a uma conexao entre alimenta<;ao e aprendizado. Tais 

caracterlsticas apontavam para o programa de fosse o preferido, no sertlldo 

aumentar da abrangencia dos programas de distribui<;oao de alimentos, quando se pretendia 

colocar os excedentes agricolas no Observa-se do Brasil, 

esta tambem a conduta adotada por como Colombia, Salvador, 

Guatemala, Guiana Britiinic:a e Holandesa, Dominica, Granada, Kitts, Sao V K:en:te e 

UU")d,V ((~QJM!3RJ\_ 1982) 

26 



o esc\)!hirlo e imp·lantado 

porque: a!inh:av·a-:se a nova situa<;oao criada na intemaciona!; representava uma 

a ainda e em 

outros e, era o 

e estavam 

re,3etJer aqueles recursos. 

1954, 

em os 

ser co::nplet<ldcls com 

a prinreira libera:;ao recursos da 

a alu:ne·nt:l<;illo nas escolas, ""''"'i>i a execu<;ao 

esco!ar Neste tanto a produtos 

stn:buv;ao c"~"'" estavam ba:stante e 

definiidos. P'er:gwnta.-se entao: como o govemo estava pH:paradlo neste pel'lO(lo para 

suas 

objetivos 

quanti dade 

a Os 

estavam Os mecanismos de operacionaliza<;ao estavam 

o suficiente assumrr uma tao em fim.yao 

a!imentos envolvida por urn !ado e quantidade de pessoas por outro? Alem 

disso, quais os criterios de acompanhamento, monitoramento, ava!ia<;ao, corre<yao, ajuste e 

interrup<;ao do programa seriam utilizados com vistas a efetivamente cumprir os objetivos 

propostos? 

0 quadro da merenda, nos anos entre 1954 e 1964, e urn 

responder a estas perguntas. Neste periodo de I 0 anos passaram Governo 

de sete presidentes (Getulio Vargas, Cafe Nereu Ramos, Juscelino 

On"rlm< e Joao u~•w<xl Primeiros Mi:ni,;trcls (Brochado Rocha, 

HP•rm''' Lima e Tancredo Neves), quim:e Ministros da Educavao (Simoes 

Balbina, Edgar Santos, Candido Filho, Abgar Renault, Clovis Salgado, Moniz 

Brigido Tinoco, Oliveira Roberto Lyra, Darcy Ribeiro, Paulo de e 

Julio Sambaquy) e doze Superintendentes do Programa de Merenda. E not6rio com 

tantos nomes assumindo de escalao nao e a 

27 



seguem a sua im;tituciortalizaviio em 1 como veremos em seguida. 

N acional de Alinnenta<yao em 

!1.
0 7.328, OS 

em 

970, foi 

29.850 estabeleceu o seu colocava os termos 

e 

A no seu Plano de 53/54, toma entao s1 o encargo 

principios, previamente analisados, por 

em po- com os 

propria: " ... entre as medidas 

mnuw>r esta situacao ( desnutri<;ao ), destaca-se a 

institui<;ao da cham ada 'Merenda Escolar', cuja eti<CiencJa vern sendo comprovada em varios 

paises. Atraves receber as uma suplementavao 

aliment1rr capaz de corrigir, pelo menos em parte, as deficiencias do cardapio de seus 

Alem deste aspecto assistencial, a institui<;ao da urn a 

para a forma<;ao de bons habitos. 0 Programa Nacional a CNA pretende executar 

existE:nt<cs e estende-los a todo pais, justamente, racionalizar OS nnwr·~rr"' <: 

dando-lhes orienta<;ao tecnica e assu;rem~1a economica. Esta ultima devera ser ate:nc!lc!a 

atraves cria<;ao devera ser 

proposta pelo govemo" (COMISSAO AL!MENTA~AO, 1953). 

6 A Comissao Nacional de Alimcnla<;ilo entre !951 c ! 956. Decretos R
0 29_446 e n.'' 38.730 

respee:tiYamen!:c. dedicou-sc nas de Comi!e Nacional de Oq,aniza;:iio de Ali.menta<;ao c Agnnr!tura 

das ,, .. ,.~ .... Unidas. 
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antlc!C>S os recursos ai!rnentos da teve inicio 

Segundo 
. . 
!IDpreC!SOS, que, no segundo semestre de foram 

mera segundo 

serem estes os 

CNA 

OS Programa Merenda, eram 

uma clara entre o no pr,ocess:o de 

d!stnbu!l;;ao de alirrrentos 

pequeno e tao somente nos Estados de origem dos decisores do 

programa. 0 fato de nao ter existido mecanismos de avalia<;iio e controle, tanto de parte do 

proprio Estado, como de 

percebidas, nao pudessem ser contestadas. Talvez, no limite, esta 

ainda que 

sido a razao para 

estes m•Bmmismtos nao existissem. 

manerra, o programa merenda escolar estava uma 

furam expressos prop6sitos ou metas da atividade 

tanto no cmnp·o da alimentayao, como na educa<yao a!imentar, onde as proposi<;oes sempre 

prevaleceram sobre as realiza<yoes. ru>u:tt. e possivel ide-ntificar que as declara<;oes expostas 

pe!a CNA, em !954, representavam mms a "ret6rica" que a "realidade" da polltica. A 

necessidade de muitas ret6ricas, como marcado o inicio do programa merenda, 

ev1dertc1a que nao foram uma busca consciente e urn tratamento enfatizando o 

devido a inexistencia de ObJet!VCJS estruturais e programatiCOS, bern 

como especifica<;oes 0 organiza<;oes envolvidas no 
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OS encontram 

dificuidade tomar dedsoes qwmc:o e!as a desapontar mten""~' de alguns 

so•~ra:rs. "'''"w'L o tS:tadO e lmnrYrt"tntP flaO SOmente as escolhilS 

mas tarnb<§m 

de 

esc:oltm em 

outros 

as 

tem a 

como a sele<;ao de criterios, 

IU<HJCS SaO COitOCadaS ( dlll1Cl1:SaO 

de recurso drspo:niv·el I.'"'"''"H 

e 

e 

omlad•es do ser det<ermina<:!as: ik_.!!Q<;>@:~m:L~~i!lli!l!, As 

levando-se em coma a pessoas a 

uma SOl;!a!S, nao 

so mente a estatl;;ticos, mas em,olv·Pnrlo jtrlgctmcmt:Js e 

nos OS de exlrmlina:m as pnonoacres oaJ;ea<los na opiniao pulJ!ica e 

de grupos e, 

economicos, em analise emro!,veria uma discussao de custo-beneficio (HAl\rl e 

1993). 

Os objetivos colocados oficia.lmen:te pelo programa merenda, mostraram-se 

de carater claramente ass:istenJ;iailista, as prioridades apontavam a necessidade da 

popu!a<;ao. Entretanto, observando o contexte e a fonna como as a<;oes foram 

organizadores do nnw1·"n1B criterios 

citados acilm<~, o principal u!lhzctdo a tomada de decisoes foi acordo com uma rede 

ou beneficios economicos. 0 contexte apres:enta11a a oporl:unJd<tde aproveitamento 

da oferta de a!imentos anunciada pelos organismos intennac;ionaiis, possibilidade 

das condi<;oes de do servi<;:o da educayao, interesse e necessidade de 

acomoda<;ao dos excedentes de alimentos norte-arneJ'lc<mc•s e, finalrnerJte, os dividendos 

politicos ao Es:tado como um todo e, em parlicular, aos seus tomadores de uv'do,,v 
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como a nnltlc·~ 

a!imentar do sem objetivos claramente inclusive tornando-os difusos e 

resu:!tados e avalliamlo rperficialrnen:te os 

assumiu urn papel 

0 

imrJ!errrenta<;a'o,ccmsc•lldcmumapos!<;~ o Est:1do, 

com o uma 

ter 

0 

Em 1955, hrnmP uma transferencia poder como suicidio de uctullu Vargas, 

o na a ascensao a 

enc:aminhcru urn antc:projeto cortterrlplando da Carnparrha 

(CME). 0 e 0 

Educa.y1io e Desta maneira, o Programa come.yava a se 

caracterizar como urn de poder, passou a ser disputado, devido aos recursos 

on;amentarios que come<;aram a serem previstos 1955, a do or.yamento do 

Ministerio, consignou a quantia de Cr$ 10 milhoes para as atividades de alimenta<;ao escolar) 

e os consequentes ganhos tipo de 

anteprojeto era pautado nos tennost 

exjJerimental, este Ministerio a de Merenda Escolar, para proporcionar 

aos esco!ares de todo o pais urn melhor atendimento. a execw;:ao desta atividade, 

contou este com a coopera<;ao da Comissao Nacional de orgao 

Minish~rio da Saude ( ... ) Entende, todavia, este o prosseguimento dessa 

atividade deve ser regulamentada, a de assegurado seu funcionamento" 

COIMBRA, 1982). 

instituida oficictlmente pelo Decreto n° 3 7.1 06, de 3 J de mar<;:o 

1955, deifiniu as atribui.yoes todos os a seu 
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facilitar a alimentaviio do escolar, uaauv-uuo assisti~nc:la t<~cnica e tm:anc:erra: ;;;,,cuua: e adcrtar 

nrovHlilllClaS d:~strnad:as a meU!ona 

desses 

e a sua a pre<;:os 

pouco especiifico e mtemament.e irtcm1sisten1te em explicitado. 

outro 

Leite em aos 

Escolar e, 

Agricultura Norte a 

quem caberia a politica de pre;;os para diversos produtos primarios. convemo com a 

havia negociado em 1954 e nre:vm o fomecimento par dais anos de Ieite em 

p6 ( 40 gramas/dia/beneficiario para 200 de cada ana 1t:uvu. de:stnlantdo-se a 250.000 

beneficiaries). Qctan:to a CCC, o inicio dos anos 60, pois 

vendia a prevo reduzido o excedente da produ<;:iio norte americana comp!ementava as 

remessas para o atendirnento ao programa. 

Com o estabelecimento dos meios de recebimento generos, organiza.;;iio 

da estrutura burocratica
7
, das experiencias e. 

sobretudo, com a perspectiva de aumento significative de sua abrangencia, o programa 

deveria a res]pon,sab•ilidade de cornpl,~me:ntar o em com a!nnerltos de 

antigos funciomirios da CNA rernar<cjados pam o MEC e agJ:cg:anc!o um corpo maior de 

funcion3rios, totalizando 37 pessoas no final de 1955 
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vvm1J, cabe que esta 

a inten<;ao de aquisivao de generos 

mrlm<:nt,o, porem, nao 

A na sua organiza<;ao burocnitica, 

os contratos com a 

supervrsao e 

U'tjU)'U~ de suas 

programa. 

e com a vezes por 

nos da 

uma a 

nutrologia ao mesmo ten1po que 

das 

em 

de 

no 

as de 

como as 

a 

o ma1:ke1:mg 

Este quadro persistiu 1959, quando ocorreu a mudanya do Superintendente 

CNME e foram adotadas altera<;oes na Campanha. foi 

promovida, autonomia tecnica e administrativa, criou representavoes em 

todos os Estados e Territories e deu continuidade ao estabelecimento Centros de 

Distribuivao de generos do programa, criando duas lnspetorias Regionais. Com isso, ern 

6! no Rio e 45 nos dernais 

Estados. Alem das rnudan9as de carater adrninistrativo, que visavam arr1pliar a estrutura da 

Campanha, na pratica ela retornou o enfoque tecnico e educayao 

diretamente no irnpulso a utilizayao alimentos funnulados, 

o que 

e, as farinhas 

A teJnd,§!H:ia expansiva deste programa e c!aramente observada no fato 

em tomo 80 l.900 em 1959 e em tomo 2.500 em 

'r,,;nhoc ciou alimentos dcsidratados. CSJ>ecialrncnte prepar·adrJs. formu!ados para atendcr mna neccssidadc 

dictctiea dcfinida. 



1960 (MlC:C, 

programa 

OS 

todos os 

era a distribui<;:ao 

agosto 

Development, 

JmPmr" de 

1961, 

No tocame aos a 

0 

este momenta a do 

em p6, via mecanismos internacionais. 

em OS 

acordo com as 

a implementa•<;:iio 

uma emao a Agency 

conhecida no 

em como de 

abalar as bases do governo, comt>at•en,jo SUJJos.tas ideias coJmumstas do entao Pre>sidente 

Goulart, o 

A 

passou por urn periodo 

Nacional de Merenda 

crise devido ao cone dos financiamentos externos. 

financiada fortemente com recursos norte 

amencanos, sofreu diretamente o impacto desta crise em sua propria estrutura: teve nove 

superintendemes em urn ano e 

de Ieite pela 

Delegada no 5, de 26 setembro 1962, 

cnou a a SUNAB, com a finalidade 

dos pre90S dos produtos no 

varejo9
, como estrategia de enfrentamento ao grave pn)blerrta de abastecimento dos grandes 

centros Este pro,cedim<~nto estava de acordo com a concep<;:ao da epoca 

9 No rncsmo ano da cria<;ilo da SUNAB, foran1 criados v<irios 6rgaos de abastcdmcnto para complerncntar 

suas atiYidedes" como a Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL. destinade a cxecm;:ilo do 

abastecimento ahmentar com enfase no comCrcio atacaclista e atuando no comCrcio sempre em 

carater a iniciati·va privada_ ou em areas ainda nao ocupadas pelo setor a 
Comissao de Financiamemo de - CFP .. destinade a cstabelecer a de pre.;;os minimos: e a 

Armazerragem - CIBRAZEM" dcstinade a de redo nacional de 

armazenagem 
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smmva OS de se 

eficacia, OS oi'nP1rfl' 

esta foi entao a 

que pucies,;e 

Neste mesmo ano urn aC()fd.o 

no UNlCEoF na Carnpanha 

este outro. Durante este nPriArln 

crimwas atendr<jas, de 2.500 

apesar de urn aumento sig;nil:ic<tti\ro no numero 

a 3.700 

dimtinuiu de 

merertda esc:ol;lf em a sua histill·iR· 

et?11VB das Cl1llny11S aJ:eniildllS pelo nn,ur~m·~ 

do aos escolares 

mstltn<aonal e 

marcantes 

clie:ntela em detJim;mto cobertura 

Depois de ter se tornado a (mica e exclusiva fomecedora Ieite, a 

comeyou a se rt>t1r"ir e a dnnmtmr as entregas do produto no periodo final de 63 e de 

64. Esta conduta, baseada na preocupayao com a crescente "influencia comunista" do 

governo em alguma para 

apos o golpe em 

alimentos sua transferencia autorizada 

se urn de oito anos em que a politica 

Jose Sombra a sua frente. A 

as bases precarias do governo. 

de 64, grandes quantidades de 

o Brasil e, a desta 

alimenta<;ao esco!ar sofreu aitera<;oes 

COm 0 i+c•nPrOI 

"interesse miliit"•r" 

uma vez que foi considerada de para a Seguran<;a Nacionai, fazendo dela urn 

instrumento da presenya nacional em todo e parte de uma estrategia com objetivo 
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neste a da 

Ia ao e reorganizar sua estrutura burocnitica, era de 

somente sete a urn 

a e 

com a 0 do de 

e 1979) 

de a a;;;ao N ao se tratava mars 

"combater a simplesmente, mas melhorar a qualidade dos esco!ares 

este era a se 

ge,og:rafi:cam•3nte, tiJm1ar:do uma estrutura •uki"'.J0a a me:rerrda aos pontc•s 

nestas pn;or:ur:'a(:oes do entao vovPt11o millirar, 0 

carater urn a 

chamada "hnegni<;;ao 

A nova estrutura estipulada constituia-se de "Setores Regionais" formados por 

urn certo numero de "entrepostos" situados em municipios estrategicamente !ocalizados e 

compostos por uma equipe tecnica treinada para supervisionar a distribui<;ao dos altment<JS 

aos municipios (em torno por Set or) e fazer urn controle estatistico do 

atendimento do programa. Foram mantidas as representayiies nos Estados como unidades 

urn rerceiro criadas as ng<tyav entre os Govemos Estaduais e a lnstitui>;:ao. 

Assessorias Regionais, concebidas como executivas intermediarias entre a 

e as Representayoes F ederais. A Superintendencia ficou a 

coordenayao geral do Sistema, articulando-o com o Governo Federal, com as entidades 

intenmc:ionais e com os de1mais 6rgaos burocrilticos assemelhados. 

AI em expansao geogratica e burocratica, outras metas ser 

como: 

empregos; de urn setor uma 
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estrutura armazenamento. a conc:rettza:cao 

dados aos poucos, em grande '"'"'"""' com a utilizayao publicidade. Ressurgiu o bolel1m 

como rev!sta tmnestral de:;tinada ao externo, de 

eventos no 

Ca:mjJanha. Em ternJos pniticc:s, f(,r~,., c<Jnsolic!adas as 

como a 

co:memo~rartdo lO anos 

relac!Jes com a u''""''u e como Pn><>:r~,,.., 

Ap6s o 

alnnet1ta•;ao infamil para produzir ger1enJs baseados em novas 

alilne:ntos, a base de combina<;:oes de 

teve 

e UUO.UI&> 

Moagem 

e ~,,"''· novamente com 

Camr1an:ha, com a 'm"'"""'m 

massas de t],rinr:~ 

1965, urn ano ap6s a mudanya organizacional, a Camr1ar1ha 

Merenda Escolar pretendia iniciar um franco processo de fortalecimento e passou a buscar 

novos campos de atua<;ao. Considerou-se insuficiente ater-se somente ao fomecimento da 

merenda e o programa buscou o espectro sua e o nivel 

cobertura foi lan;;ado o "Pmgrama de Almo.;:o Escolar", concebido como uma 

refei<;ao completa, capaz de fornecer os nutrientes necessirrios a do 

escolar. Desta maneira, o Ieite e os farinacios doados do exterior uma 

complementacao verduras, legumes e alimentos ricos em proteinas, fumecidos pelos 

Estados e comunidades locais. a Campanha passou a se chamar Campanha 

Nacional Alimenta<;ao ao (CNAE) abrangendo, alem da faixa propriamente 

escolar, os estudantes dos cursos suJpl.;~tn;os parte do secundario e parte dos pn\-escolares 

Mas em termos do 

disponiveis sao insuficientes para se 

acJrescuno de 29% no atendimento 

do proposto ano, os dados 

uma conc!usao. Segundo a CNAE. urn 
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Entretant•D, o nnEmlmR 

iniciativa muito 

aln1o.;:o nem 

prcpag:anclistica do 

torne•cm1ertto externo 

64 buscaLva-se 

Ammsancw o des•amr•enrto 

pnJgrarrta era em tomo 

almlent<JS do exte:nor 

(COIMBRA, 1982). 

senao 0 e 

em adc>tar medidas assist<mciais 

,,u.mu.v a rlirninnir:~o 

em none-

antes 

ab:ast•eci1mento com 

a 

generos somente aconteceu em 64. a 

burocratica do aparelho gerir o programa a partir entao, era se esperar, 

portanto, este ano nao tivesse sido muito eficiente no que diz respeito a cobertura da 

merenda. isso, aqueles 29% declarados nao ser vistos como uma melhora 

significativa da cobertura merenda, pois trata-se de uma roloPrilll'" de em tomo de 51 dias 

!etivos, correspondendo a somente 28% 

Coimbra, 1 982). 

meta prevista para o ano de 65 

a transi<;ao e evidente as condi<;oes operac10nms 

estavam adequadas para a amplia.;;ao programa de merenda. a merenda ja estava 

instituida de desde 54, e facil que nao ganhos politicos com a 

smrpl•es" continnida.de do programa. Fazia-se necessaria mudar as metas, o alvo, os 

modos de atua.;;ao, os objetivos, etc. outras palavras, era necessaria inaugurar urn novo 

programa e, isso realmente foi feito, quando a conhecida foi rebatizada, 

passando a se chamar "Alimenta<;ao transformou-se em mars 
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ou na 

Em apogeu 

a mesma 

govemo bnxsilei1·o dirigentes 

partir desse momento e perti1ner1te observar das ag~em"''~ tinartcm,doras n<)rtt~-arnerica 

como a estrutura do programa sendo transformada, buscando atender a esta nova 

al!Jmentar", as 0 

tralballhar com 

grandes qmmtitda<:les 

produtos destinados a merenda escolar. 

No final de 1966, de acordo com o relat6rio anual da CNAE de 1967, o 

programa chegou a ter na sua estrutura operacional 6 7 Set ores Regionais todas 

as 7 Regionais estavam organizadas e a abrangencia do programa nao atingiu os 

ll milhOes 

milhoes 

ou 28% do 

estrutura burocnitica destinada a 

atendimento 

1982). Apesar do crescimento vertiginoso da 

o programa, os resultados pn'tticos se 

mostraram bastante fracos perante os objetivos propostos. Desde o inicio do programa, a 

porcentagem cobertura nunca ultrapassou a modesta casa dos 30%. E verdade que a 

populavao alvo expandiu muito e, efetivamente, tanto as quantidades de alimentos 

distribuidos como as cnan1;as atendidas aumentaram, mas desde o inicio da merenda ate este 

e pratica jamais corrigido. 
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0 

programa de aiim<mt:C~<;:2io escolar como estimulador 

7 a 14 anos. 

no 

lnt!Jfe<ClS()S e 

metas pn)p<)S!:as eram 

momemo em nao ""''~uam m<:cani:>rrlos 

a pe:rmmi~ncm na escola e 

8 

no 

0 

0 

as 

num 

tomadas. a burocrada a aumentar e il merenda foram incorporadas novas 

alimentar os escolares e a educa<;ao allment<tr 

a 

almms, ou 

criados outros 46 Setores 

ainda da estrutura destinada a a 

Entretanto, fatos poderiam abalar operacionalmente a Campanha: a suspeita do Ieite da 

USAID estar com esterilizantes ou anticoncepcionais e o escandalo da 

aquisi<;:ao de 2.000 milquinas de reconstitui<;:ao de Ieite em p6 fora dos padroes nacionais. 

No primeiro caso ficou 

nacional, que atravessavam uma crise de superprodu<;ao, se opondo il entrada de Leite em 

extemo. 0 embate se deu no campo da e ao governo defender a USAlD. 

0 efuito da publicidade como manipulador das a96es sobre esta questao, de aprova9ao ou 

desaprova<;iio, mostrou por urn !ado a extrema e de controle do 

govemo o programa e por outro a desinfmm<!Qil.o da popula<;:ao. 

segundo caso fui 

Dinamarca, no qual Brasil importou 

de urn acordo de reciprocidade comercial com a 

, ... -~_,,_, e equipamentos daquele pais dirninuindo o 

supenivit naquele momento. As 

infra-estrutura brasileira, 

no nao eram 

ass1m inu:teis. A compra 
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no marcou o extremo descaso e do 

publico parte governantes. como extremamente peculiares, como 

tornaram-se tao comuns a ser como 

Em OS casos~ a mostrou-se 

comos externos comos 

0 de nao 1972, 

o aumento como setor com 

a 

Proteicos, a da de alimentos e a 

de em a base 

ru>~L era uma S0<3ieda,de 

colaborar com o nos pnJgrarn:as e congregar os liriPn'< 

de de educadores e todo o 

ligado a saude e educa<;ao dos esr:ol:2re:s brasileiros. Seu discurso estava pautado na se),uinte 

filosofia: "o programa de alimenta<;:ao escolar, educando as crian<;:as a comer certos produtos 

torna-as, portanto, compradoras potenciais. 0 programa de alimenta<;:ao escolar, e no 

memento, urn mercado possibilidades ilimitadas produtos 

alimenta<;ao esco!ar desenvo!ve e expande sua 

variedade de a!imentos" (COIMBRA, 1982). 

0 Departamento Alimentos Proteicos, foi 

e 

servindo 

pela 

Industrias de 

governamentais e de representantes 

com a participa<;ao de tecnicos 

de 

universidades, de empresas privadas e outros interessados e objetivava a 

imp!ementa<;ao suplementa<;ao proteica a dieta da popula<;ao brasileira, sobretudo a 

baixa renda, diagnosticada como deficiente neste nutriente 1970) 
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~mao~ ao problema da ""''"""!" 

alimentayao 

proteina nas dietas, teve 

com 

rep,erc;us;;ao neste periodo. 

Em 1970 noaluL.vu-M;; 

0 

de1;envollvirne:ntista e, a curto 

alim<"ntar res]palc!anc!o a pollt1ca 

foi a 

este um inclic:idclr 

ser um 

ser 

ilm<"nt!)S a base 

discursos enm<:!Onadcls da epoca se oaiJtava;m nos seguintes termos: 

o R '''":il aumentar as fon:tP' prc>teum a custo (. . ) mc>drltJcl!r o sistemas 

prim~ipalmen:te de alim,entc>s, 

o ae,!Ja,cte 

povo, da 

alto valor pnJteico (came, Ieite, ovos e v~~~~, se encontra cada 

Resta-nos pois, caminhar 

as 

mais afastadas (. 

naciona! em termos economicos, e compativel com os salaxios existentes. fontes seriam 

os produtos vegetais tais como o arroz, trigo, amendoim, e principalmente os 

produtos industrializados com altos teores de proteina tais como : de soja; proteina 

de peixe; melayo ou (sic, residuos da industria sulcroalcoeira)" 

lL\ClLH'-rhO, 1970) 

0 processo de retra<;ao da ajuda extema nas doayoes de alr:mentcJs Sf,gUJa em 

marcha e o governo brasileiro se esfor<;;ava para aumentar a cobertura atendimento da 

populavao escolar, buscando alternativas tais como a produ<;ao nacional de Ieite desidratado, 

semelhante aquele recebido pe!a ou a soja e fuba ao em po, 

os dados dos relatorios 

do programa. 
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Em uma mux'"'~ 15rvL•m, tern 

merenda escolar: urn !ado, nos 

nos 

286 Setores Regionais 

urn 

com 

em i 

nO nnwr-BITlB 

e desenvolvidos, 

de 

urn 

com recursos 

e 

Regionais e das Representav5es nos Estados, com 

a nao ocorreram no 

dos org.ani:smc1s 

a alnnet1la1;ao escolar, em termos de ap1rca•vau 

recursos e de cll<mtr~la, pa:;sou a contornos essencialmente definidos 

pelo Nacional. "No contexte urn am;;tu projeto autoritario de de:ser;volvime:ntcJ, 

o segundo Plano Nacional de Desenvo!vimento, II PND, e os programas socrms 

compensat6rios, como a suplementavao identificados como intef\•ent;o•es 

necessarias, de e emergencrars. 0 Estado seu de 

combater de modo direto a pobreza e a o pars nao se transfbrmasse em 

'potencia', eliminando a pobreza absoluta" (FUNDAP, !991 ). Era o modelo marcadamente 

desenvolvimentista, de 0 ere seer depois Neste periodo, a 

intervent;ao estatal pautou-se no discurso "integrac;:ao social dos contingentes 

fi~''r"'"' a margem crescimento economico" (VASCONCELOS, 1994). 

reuniao do de Saude das Americas, em 1972, com a 

participayao do Brasil, foi consolidada a ideia de se urn sistema de assessoramento para 

os paises Americanos, objetivando tecnica e em seu 

compromrsso de a encontro na cria<;ao 

lntera:gencial de Promoviio de Alrmentat;ao e - PIA/PNAN, 
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corn a 

Mundial de 

Saude I 

rz;ncullure O'rganiz<Ytio;•J, FAO, 

e 

m~cH<lUU ao OS em;aq~os otYvPr·nn na tormuila\:ao 

de nn>nrw o Programa Nacional politica alimenta.yao e Assim, 

Alimenta<;:ao e Nutri.yao (PRONAN), nev<>r·r" ormno·ver e fiscalizar a sua execu.yao, av'"'"'' 

e, 

0 novo 

E 

mc•rP1Yrl" eS(IOlar. em 54, era a nrimc•ir" VOZ 

inc:onJoravrr-se a estrutura bwrocratica/orrenlcir)nal do 

de preocupa.yao do programa de no inicio daquela 

decada, foi a utiliza.yao de generos de origem nacional buscando, no uma 

"racionalidade administrativa" Isto deveria trazer conseqiHlncias na furma e no conteudo 

operacional da CNAE. 0 que ocorreu de foi a expansao do setor da ind.us1:ria de 

quase unicamente para a produvao dos chamados "formulados", 

atendendo praticamente com exclusividade a a!imenta.yao escolar. 

dec ada 

nutri.;ao resumia-se praticamente a merenda escolar, 

distribuii<iio de em p6 ou o de 

de alimenta<;ao e 

outros programas, como o de 

de refei<;oes a baixo custo para 

trabalhadores, eram pouco expressivos. "Diante da perspectiva de uma decisao governo 

de ampliar a sua atua<;ao na area de suplementa<;iio alimentar, vilrios organismos passaram a 

disputar, suas clientelas, os beneficios distribuii;ao gratuita de alimentos" (FUNDAP, 

as gestantes, 
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ou 

gestantes, as 

7 a 14 anos. Os a 

as pes:sm1s vulneniveis aos efeitos da desnutri.;:ao, sao exatamente as 

() 

sua 

sor:oame:nte na ov''"A"'"'0 

se transfonnado em 

teve 

comr1rome·tida a sua exe,Cu\:ao. 

ser 

Foi o II PRONAN 1976 a 1979 ofereceu o primeiro moae1o 

composta de de 

recursos 

e suas 

alimentar, 

ao trat,alh:ldm 

ao 

e 

10 novos 

e 

ao "Programa de programas que o II PRONAN, 

ficaram sob o comando do INAN: "Nutri.;ao em Saude"; "Abastecimento A!imentos em 

Areas de Baixa Renda"; "Racionaliza<;:ao da Produ.;ao 

Aleitamento Materna"; "Combate as Carencias 

Alimentos Basicos": "!ncentivo ao 

Especificas"; "Sistema de 

lirr1entar e Nutricionaln 

"Complementa.;ao 

"'"r"'Tl a de outros 

ao T rabalhador", 

os programas de 

para Crianvas 

e Alimenta.;ao Popular". 

Alem da merenda, que passou a denominar-se "Programa Nacional 

Alimenta.;ao Escolar" em 1975, o lNAN inicio ao "Programa Nutriviio e Saude" 

(PNS), cujo objetivo era gratuitamente costas basicas de alimentos in natura a 

popula<;:ao materna de baixa renda atraves dos postos e centros de saude. 1976, 

o Ministerio do o "Programa de T rabalhadores" 

concedendo fiscal as emrm''"' fornecessem, direta ou indiretamente, refei<;oes 

subsidiadas a seus Legiao de LBA, lan<;ou o seu 

em 1977, com vistas a beneficiar a 
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tmmvuv,, distribuiclos par sua nrr;nr1~ 

tmalrrtem:e, em 1979, o !NAN Abastecimento em 

a a 

estabelecidos a partir 199 

Esta grande de programas, emergindo em urn mesmo periodo, 

mostra como se dos programas de surJlerneJ1ta,,ao alirnerrtar 

Segundo (l no ten1po vigencia II (1976/79), 

llaO foj lOdjJ'dL, tOI!LJUdlllU in<11nl111P11tn 1JU11ll!ICU, de 

coordenar envolveriam as de1ma1s setores participantes 

da politica nacional de alimenta<;ao e nutri<;:ao. "Cada institui<;:ao estabeleceu uma filosofia 

propna 

INAN 

seu programa e cada urn seguin urn rumo diferente, sustentado par poderes de 

burocracia ou compromissos com o setor empresarial organizado. 0 papel do 

restrito a administraQiio de seus pr6prios programas e projetos, enfrentando 

sempre em sua 

financeiros, de 

restri<;:oes or<;:amentarias e problemas de aloca<;ao 

uu''"'''" com sua estrutura de pessoal". 

recursos 

a critica no relat6rio do 

Desenvolvhnento Administrativo, FUNDAP, com respeito a esta conjuntura: elegancia da 

proposta resguardada pela de urn programa coordenador das diversas 

a96es implementadas. 0 ll PRONAN tinha como fun91io efetiva- e apenas ret6rica-

<rnl<">~r a existencia de chegando ao ponto de conferir a LBA a 

1 Uma das formas de aqllisi,;ao destes produtos se daria alarves da COBAL para aos 

nrilnri'" programas do !NA.c"l o (!993). csta inicia!iya do 

JNAN nao tcve sucesso. 
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"lirnF>nhrP< com a dis:tril::ui1;ao 

tl!c>solla' re(:on1errdatva a ado<;ao de alnne:mc:s in nawra, E 

com sua 

escassez alimentos 

e a 

0 

0 

0 

ea 

com a utiliz<lca,o dos recursos pub!icos ou, no .. m,c~, a avrde:z em uuaLru 

politicamente todo e que a rsso se 

0 

uma situa<;;ao marcante narquele pe:no,lo, 

se estender 0 de 80, Mesmo com a de 

coordenacao e prioridade para a area de suplementa<;ao a expansao desordenada 

dos programas citados e as tentativas individuais afirma<;:ao de estrategias e 

operacionais, deram-se em detrimento da qua!idade do atendimento, em fun<;ao inclusive de 

julgamento sobre o sucesso ou thlencia de uma pvrmc,a nao se restringe tao 

somente a compara<;:ao das propostas com os resultados obtidos, po,Jer!oo ser an:ali;;ado no 

tocante aos objetivos de cada uma das partes ou em termos da preserva<;ao do 

processo em e fato que a imp!anta<;ao do programa e durante todo 0 

periodo descrito, evidencia-se que a especialmente a popula<;;ao beneficiada 

pelo programa, sua elaborar;ao e nem mesmo reivindicou o cu:mt=:rirne,nto 

dos objetivos propostos, se pensar na imp!ementa<;;ilo de uma politica como urn conflito 

no as organiza<;oes e os individuos, com seus interesses especificos, por 

vamagens relativas no exercicio do e na aloca<;ao de recursos, a noliti''" 

processo, 
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sua 

sequer 30% das suas metas, 

como 

a 

destaca-se o 

de 

cons<:qi.i:entelnente estimu!ariam a 

novo, e com uma 

decorridos anos, 

ter sido revisto em algum momento, 

pais 12 

sessenta, com a retirada dos al!!mentcrs e ajudas 

urn novo setor: a 

com os consumo e 

merenda, 

baseados 

em novas f6nnulas, com objetivo de atender a nova demanda que a merenda escolar 

produtos, posterionnente denominados furmulados, eram feitos a base combinavoes 

farinhas de soja e trigo. Este direcionamento da prodw;;ao de ali1nentc>s tinha uma 

base teorica, promovida ao problema da 

canlncia de prot,ema nas dietas 
13

, remarcando a necessidade de a!rment<Js fortificados a base 

saber nutriciona! epoca, dando 

pn.ncrp<t!rrterJte de soja, materia prima produzida em grandes propriedades e que envolvem 

dependencia entre estas industrias, que se tornaram as grandes fornecedoras de 

12 As dcmandas para participa9iio do sctor agricola "'l/30 ocorrer anos mais tarde. com as iniciativas de 

descentralizayffo do programa e na da merenct.L a da segunda metade da d6cada de 

80. 

"Em 1974175 foi realizado o Estudo Naciona! de Despesas Fami!iares (ENDEF) onde foi enlre 
outras coisas, que mesmo cnergeticamente deficitiiria. a dicta do brasiteiro demonstra-se 

nutricionalmente o mito da irracionaHdade ahrnentar c da suprernacia das carencias de 

p::~~~::~; vitaminas e minerais sobrc a carencia de Embora feita em 1974. os resnl!ados desla 
p somente foram a de i 983. 



e~e o o 

incorpora cada vez nunca de 

CSHHJU, e l1Ul1Ca Se 0n,nitru 

acertos entre os e 

OS 
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PROGRAMA NACWNAL DE AUMENTA(:AO ESCOLAR 

escolar, 

e 

198 

ao com a 

ensmo oa:;tc<Jo Este Tn,:tit:;,to assumia as atribui<;oes 

ASSlSloencm ao ros::uuameo Postefi,orrnerJte, em 

AsiSlstencla ao EstlJda:nte, 

A no 

ao educando em os 

de na 

como a 

de 0 

de alimentos ao educando, 

ao 

material escolar e didiltico, o fomecimento 

"Programa Nacional de Alimenta<;ao ao Es<3ol:or"o 

PNAE, finalmente, o apoio ao estudante reconhecidamente carenteo Quando de sua criayao, 

a foi, sem duvida, uma iniciativa de consolidavao da centralizayao da alimentagao ao 

escolar em FederaL 

Neste ca!Jitttlo, a tern 

contomos a defini<;ao do pu!blic:o e os seus objetivos, uma vez que 

material utilizado para a discussao do C0ffeSp0!1deffi a0 programa de mPrPnlrl em v1gor. 

Pnwroerrm neste 

lnstitui<;oes 

Alimentar 

destinados a 

Governo Federal, ou mais 

dos ou de 

avaliav5es dos Programas de Suplementa;;:ao 

esr>ecificamlP!11te da Merenda EscolaL 

com a operaciona!iza<yao da merenda, comparando os 

propostos com a sua ete1tiva implementa.;ao e OS po:ntC>S de estrangulamento do nrcwrorr:o 

com esrJecml aten<;ao ao processo de de:scEmtraliza.yao ocorrido em dois momentos: 1986 e 
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edcJcacmnai e a 

pobreza, 

escolas. 

no inicio dos 

corresp<}ntiertdo a 15% suas nece:;sHlac!es 

aluno no processo de en:;in<o-a:pr,emiiz:lg<:m. 

o PNAE em a 

a 

de acesso a comida a popula<;ao carente atraves das 

A popula<;:iio alvo do programa foi definida como as rnon''" matriculadas na 

pre-escola e no l o grau dos estabelecimentos ensino oficiais e filantropicos, atendidos 

dentro dos principios da universalidade, durante 180 dias no ano letivo. A meta de aporte 

nutricional definida pelo programa desde sua implementaviio, nunca 

foi atingida, v"rumrln a cada ano, o numero de alunos atendidos, a an1ld<rde de alimentos 

distribuidos e a dos dias de ate:ndim<"nto. 

As series dados historicas mostram, por exemp!o, que em 

1983 atendidas em torno de 19,5 mrlhc>es de crian<;:as com a media de Kg de 

alimentos/ano em 1984, o numero de alunos atendidos passou para 20,8 

milh5es, com a distribui.;ao de urn per capita de Kg de alimentos/ano (FUNDAC::AO 

ASSISTENCIA AO 1984). Nesses mesmos anos, ating1iu-:se em tomo 

I 40 dias de atendimento, de um de 180. 
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e 39 g os anos 83 e 

observar a crescente presenva Estado metas bastante distantes da realidade 

Os anos se seguem nao muito difen:ntes. 

ffif'TP111l" Oa ]itf'T"tm·" SaO fataS 

e inccmsi:;ten:tes. lnd<cperrdentemente estas metas 

sem 

hrp(>lCSE$, de 

Dentro da estrutura hnro<3ri•ti<:a 

4 

A 

Coordena<;oes 

Estaduais de Educavao Estas 

a 

nos e, 

era a das 

de Alimenta<;ao Escolar, das Secretarias 

0 numero de alunos, OS dias de 

atendimento, a infra-estrutura para a operacionaliza<;ao da merenda e tudo que se referia a 

regionaliza<;iio e aceitabilidade dos A da paula de produtos proposta a 

a Alimentar e Nutricional, DAAN, ana!isava os valores 

nutricionais, os custos, a on;amentaria e aprovava a pauta 

a rnrcraNa o processo 

alimentos de fonna centraliza<:la, para os U!ilJU'lnt" formulados, ou descentralizada para os 

aliJmentcJs basicos, da Companhia de Abastecimento, nos Estados. 

Alguns Estados re<:e!Jiam os recursos repassados pela F AE e eles mesmos adquiriam esses 

produtos ba:sicos. As Coordenavoes programa ficavam encarregadas de fazer o 

recebimento, annazenagem e distriibwi<;ao dos produtos nos Estados e, apos sua aprova<;ao 

urn contro!e de qualidade, eram distribuidos as escolas. 
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casos em a aqrusi,;;ao de pnrdutos era nos Estado,s, olbietivava-tse 

reduzir os custos de tnmsporte e 

adequados aos nan!tos alirnerttares de 

A 

o alnmetnto 

amostras 

25 

, nos 

de ma1s 

OS 

o consumo hutmano. 

os exames !ahoratoriais eram 

urn em 

utc"-"', correspondentes, considerando os ali:ment(JS em co:ndi<;:5<os a:orooriad<ts 

o consumo uun±auv, eles eram 

l iJI'Ir\ M hR 1\IcRVR··SC Ua Para a 

sua para 

pnJdr1tos, s<5nrmoo-se de pessoa! esjJe<:mlrzado, com conhecimento 

as de 

estava bern organizada em as unidades da Federayao. tambem 

agilidade e rapidez nas compras, em funyao sua fonna estatutaria e vincu!ayoes legais 

com o Govemo Federal. estrutura realizava, ate 1991, dois de aquisigoes de 

acordo com a natureza dos produtos 

produtos como arroz, feijao, sal, agucar, 

uma nas dos Estados, 

e ovos; outra centralizada em Brasilia 

ser uma rmcra.nva de ceJ1tr:1li2:a<yao do PNAE na esfera rc<Jn<H, 

em meados dos anos 80, os Estadlos do Rio r on,pirn e de Sao Paulo tomaram a ini<:iativa 

de gerir o programa de merenda de forma descentralizada. 0 resultado uma experiencia 

prc>gr<ima. lnfluenciada e do 

este a em !986, urn programa de 
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convenios 

Bm,oveir>mrlo os exc:ed:ent<oS 

e re:<ull:ando em uma menor 

pais neste mesmo ano, Os 

alin1entos, utilizm1do mao 

o ano de l 

varremme e adequal(ao do 

a contar com 

Neste ano, 1989, o programa atendia em torno de 32 milhOes de escrol:1res, e 

estava em jogo urn de poder. 0 foi de:;allva<:lo, "'"'a"""i"-"' 

na 

ntCifOi;!(l!ldC no rer1as:;e 

capacidade dos M11m:crpros 

recursos, 

e a descortliar 

e 

com 

na 

com pnJbr::lacle e etiCienc:la os recursos destn1adlos 

a Na as indlustria:s de formulados que influenciaram de:cisitvamente 

na mudan<;a da estrategia federal, extmgumclo o PMME, 0 governo sofreu pressoes para 

ou ampliar as suas compras de em orienta<;ao que 

pretendia seguir na Enquanto principal cliente deste setor, ressalta-se que, 

somente em 1988 o governo aplicou 63% dos recursos movimentados 

cmnpr-a desses produtos. 

PNAE na 

De no ano da paralisa<;ao do processo municipaliza<;ao, 

pn)bllenms na transferencia recursos para os fez com que 

estes voltassem a receber Funda~,:ao. Entretanto, alguns tecnicos da 

afirmaram que as empresas fornecedoras de alimentos formulados foram as principais 

re:;pcmsaveis por esta reversao, pois nao interesse em fazer contato com de 

4. 000 Prefeituras, caso quisessem manter a sua na Alem de deveras 

tra,balhcJsa esta situavao menor possibi!idade de sucesso uma vez que as Prefeituras, 

gozando de m"ior awtorlonJia, poderiam aos fornecedores de aliJnentc>s 

). 
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suplementa<;ao alimentar e pela reafinna<;ao das metas 

dos recursos 

universaliza<;ao 

Em l o as do 

a 57 eo de 

no nao e 

de nos anos E 

como se, dacios os mr:canismcJs 0 a fume 

se a mera de recursos. era 

OS politicos e 

su:ple:m:enta1;ao alimentar e, principalmente, nos co11dicionm 

1991). 

lt:liW3.0 aOS aOOS SC'tC!ltaS, nota-SO neste nArlnAn alem urn 

modelo estrategico de intervenvao no cmnpo ,,J'-'"'L uma mrrdrrm;:a 

quamo aos pr:oposrtos de suj:llerner!ta\;ao alimentaL Naquele 

tempo, 

economico, 

se imprimiam ao pais medidas autoritarias, buscando urn crescimento 

transformasse o em "potencia mundial", os programas alimentavao 

tinham urn papel transitorio e emergencial no discurso, o custo social das medidas 

tomadas seria pago com o desenvolvimento do pals quando, entao, os pobres seriam 

reins(~nclos na sociedade e no mercado. Posteriormente, a do governo Samey, as 

po!iticas compensatorias passam a ter urn carater definitive e o discurso perpetua<;ao 

destas a<;oes nao significava 

cc."•cw:>av Social da no'-"'"l!o 

os anos 

abranger um publico alvo 

do que a manuten<;ao e irreversibilidade do est ado de 

da popula<;ao. 

86 e 88, no 

4 a 6 anos, irmaos de escolares, se encontravam fora 

em 5 milhoes cnan9as. 

alunentc•s ou recursos de1stirmd.os ao pnograrna nao cresceu neste 

diminuiu a custas 
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metas c~upcmcua,. "Ap6s de 30 anos 

sua meta "'"'""n~l de atendimento, a m12n,nrl u'"~m,,u n;de:t!nir sua populat;:ao alvo, 

uma com 

urn 

3 anos 

a o sena retorrradla na pauta de u",LJu>>e.u 

em de 1991, como Consellio N acional de Secretaries de 

uma altemativa eficiente para os blermas da operaci.onaJiza.t;ao da mer·enc!a c<:ntr:aliz:ada. 

que a 

l 

Os problemas apontados e as criticas a centraliza<;:ao e ao gigantismo da PNAE 

os seguintes: o dos alimentos, onerando excessivamente os custos de 

transporte e arrnazenagem; os pn~jUJizcJs causados pela deteriora<yao e expirada de 

produtos; a inadequa<;ao dos aos reg10nars; as de 

iniquidades praticadas pelo programa, devido a percep<;:ao de que algumas regioes e algumas 

escolas eram m<:!hcrr assistidas que outras; o custo adicional dos testes de controle de 

qualidade, vezes os gastos com agcntes e compras; o custo de m<mu1terw<1o 

dos nucleos regionais dos Conselhos Estaduais, ser e sutJstltuidcJs 

pelos 6rgaos regionais das Secretarias de Educa.;;ao e, os atrasos e 

descontinuidades no tOJ'!lecJrneJJto da merenda. 

As considera<;:oes apontavam no sentido de que a municipaliza<;ao do programa 

permitiria 

no 
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de a ao 

as a me<:lida 

e, com 

A Govemo 

a 

realocados para finandar a seguridade socJaJ, gerando o 

no Sem refor<;o e 

oca:sionM!douma dequ<uid:ade 

et , 1 

Collor, 1990 a 1992, 

com os relatcmcJs 

uma redw;;ao nos recursos 

alocados no PNAE. 

patamar de 3 50 mrlhcoes de do lares, 

1992. Neste ano, foram 30 

cobertura de so mente 3 5 dias 

FAE, as despesas, em urn 

caiirarn para 280 milhoes em 1991 e 146 milhoes em 

uuu""'" de alunos atendidos no programa com uma 

1993 ). Com o comprometimento 

govemabilidade alem impeao~e~:nmJI do presidente, novas 

foram tomadas, determinadas pe!o jogo forvas que se instalava no novo governo que 

c.er1"nn de crise do PNAE a uma assu.miu o memento 

nova rmcrauva de de:;centralb~a<;ao, ""'"rrirb no ano 1993. 

Do ponto de vista popula<;ao alvo, a PNAE apresentou 

problemas mas que nao colocados na agenda discussao do Estado, 

devido ir carencia de relat6rios avalia<;ao da eficiencia e eficacia do programa. base 

nos dados preliminares da Pesquisa Nacional de Saude e Nutric;ao, PNSN, publicada em 

1989, o Institute de Pesquisas Economicas Aplicadas, IPEA, avaliou o nas 

popula<yoes dos suplementavao do 

Rv;,li"cb a do PNAE e o indice consumo da pelos escolares do 
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de urn pufahco, et;timado pe!a 

em 1989 de 24 somente 19 millho•es de crian<;as freqi.ientando as 

as regioes 

urn como em todas as regioes a 

mc:re11da nas nas de 

revela1mm COJnsumir r1J~<nRn1<ente a , """ya:v n1FPnc~irh consumo 

uw.,av OCJ~ativa com a 0 

parte 

respeito ao papel os programas de suplementa<;ao vern cumprindo de 

ganh:anJ:lo com as 

como no caso da do 

composi<;:ao se 

S~><e•rPtR<riR de Ad•ministl-a<;il 

Govemo, as nnllt],,oc SO·Cl<!!S, em especial OS pn)grarrlaS 

como de 

suplementa<;ao 

politica. A 

em duas dire<;oes: pela dos ministerios e demais escaloes 

administrativos e pela dos Estados e Municipios, com seus poderes executive e 

legislative. Essa que, em caso, joga com poder e or<;oamento, nao se 

com a status Pelo e nas diferen9as se as for9as e 

e no acrescimo que se confere poder e se obtem apoio. Quanto ao atendimento a popula<;ao, 

nao e a manutenyao do beneficio concedido a determinante possibilidade voto, mas a 

concessao novo beneficio ou o nova popula<;ao. a desenfreada 

necessidade desses programas se e alargarem seu potencial de crescimento. ( ... ) 

perspectiva das instituiyoes que OS programas, e a propria sobrevivencia esta 

em jogo. No momento em que, a possibi!idade de universaliza<;oao, os mecanismos de 

interven<;ao se tomam abundantes e concorrentes, as coordenadoras passam a ter 

que Isso traz a a contradi<;ao basica do processo crescimento 

de urn !ado, a amplia-;ao cobertura e do 

cornp<JSi\;ao politica, de 

no,«o,·'lr. a contar com 
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conting<ontes populacionais vez menores a mr·rwnnror a seus 

palavras, corn cada vez menos poder 

mrversartzauo se toma 'dir·eit<J' oibri12,a<;:ao 

ea 

uma especifica, ou 

captaviio votos. 

estabelecida como uma anvula<le normal e obrigatc•ria 

atribui<;oes so<~mrs. 

1993 

e e 

l) 

urn a 

ou, em outras 

beneficio 

a me:rerula 

.c'"'"m, dentre suas 

PROGRAMAS NA LATINA, 1995) 0 

recem empossado pn;sidlente ltam,,r rnn1co definiu o enJJ:er1trume·mo il questao da F orne e 

Miseria como uma prioridade de seu govemo, isto em grande medida em funqao das 

repercussoes de promovidos por entidades nao-govemamemais como o 

"Movimento pela na Politica" geraria, em seguida, a "A.;oao da Cidadania contra a 

a Miseria e pela Vida". Assim, foi o Conselho Nacional Seguran<;:a 

Alimentar, CONSEA, que entre suas prioridades o fortalecimento do i 

PMA, 1996). 

A constituiu urn grupo de trabalho com a de apresentar as 

clinetrizf>s e estrategias para a da do nnwr·Rrrle de alilner1tai;ao 

respaldassem esse 

processo, buscando viabilizarum novo procedimento admil1is1tra:tiv<J. 

As diretrizes api)nt:adacs o pn)Ciosso de descentraliza<;ao e apresentadas no 

1994 
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fur1damenta:ndo-o no ao 

unic:ipio il De:scerrtraliza<;:ao 

ae:soe que co1np:rovad1rs a estrutura adrnirtistratJiva, 

re,;ional ou escamJa~, e a 

ate1ndi1meJ~to a prfl-e>>co]la e ao bern 

- repasse 

como 

de recursos financeiros aos 

fevereiro, maio, agosto e novembro, 

OS 200 

nas 

e nos meses de 

a aquisi;;ao dos generos alime:ntiiciJ)S 

atendimento, pelos Estados e 

nutricionais definidas FAE; 

il legisla<;ao vigente e recomenda<yoes 

- acompanhamento e avaliavao de Alimenta.;ao Escolar FAE e 

Secr.::tarias r:'"'"'""" e Municipais de cu'"""'""'' 

de urn escolar; 

- envio dos recursos aos e Municipios tenham em funcionamento os Conselhos 

Alirnenta.;ao Escolar (Lei 8 913, de 12 de de 1994) 

constituidos rer1re:ser1tant<lS do 6rgao de adrninistravao da escola publica, dos 

professores, e trabalhadores e, se de outros 

segmentos da sociedade. A este a fiscalizavao e 
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como 

Para ao OS certos 

entre os se como 

e 0 

em mora ou 

com o ou da 

no anterior, a de no da 

de na e do ensino ( conforme 212 da 

o ano de 1993" 310 entre a e OS 

iVH~a.v;nv,, nao este nnmc•m UW"V' devido ao de adaptac:ao FAE 

foram firmados 

umverso 

montar uma estrutura de ad:mini s•tnrr tantos convenios. em 

1.850 convenios e em 1995 atingidos em torno 4.000, 

aproximadamente 5. 000 Municipios brasileiros. 

Assim, apesar do 

os prcldutos alimenticios aos .t:stad:os e LVUJmcrpros que nao optassem pela mtmi<:ipali;~a<;ao, 

isto acabou nao ocorrendo, pms todos os firmaram com a FAE, 

assegurando assrm o atendimento da alimenta;;ao aos nao 

conveniados. unicipi1os, a de:scentr:aliz:a<;iio alicarwou as escolas, onde dir:etores 

e/ ou associa<;oes 

pnJVlSIODar a mc•rPtl<h 

e mestres passaram a receber os recursos financeiros 

recursos financeiros transteridos pelo Govemo Federal aos Estados e 

arcanclo com 

refei<;:oes. R$ 0.13 
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apro~;irn:adarn,ente US$ 0, 13 centavos de 

ser utilizado na cor:nprra alinrent:os (F AE I PMA, 1996). 

as neste destacou-se a 

como a 

atuar como agente cor:npras na o PNAE. A 

ffiPlCPnliO eSiC0f1Zf p:ropiciOU U!J1 aumento no nJJJJleJ[0 de hPn:Pfi:,JorJA<o do 

Em 1992, em o atcmdimenl:o wtm:csm cerca de 30 nmnu•es 

alunos em 38 em 1993, pnmerro ano da 0 

pn1grarrra manteve o pmcan1ar de berJeJtrctarros, mas awtfJ!luu a coberiur ll8 dias. 

passou a aterJder 

a meta 95 era a mesma em 158 

1 

dados apr1ntam PNAE apos uma fuse e, 

urn ganho de qualidade, 11llHl=;muv metas mais proximas dos objetivos propostos. 

Neste sentido, o programa de m<~rerada escolar estaria, na pnitica, em maior consonancia 

com a politica 

Fazendo uma avalia.;:ao das a<;:oes de govemo no combate a 0 

ressaltou como obstaculos ao processo descentraliza<;ao merenda: a mo,roi;id<ide 

na libera.;:ao dos recursos do Nacional e o atraso na presta<;:ao de contas dos 

Municipios; a dificuldade operacional dos atender a rede estadual e a sua 

propria; o aparelhamento administrar 4. 000 resu!tantes da 

municipaliza.;:ao e, por ultimo, a de 0 fluxo de informayoes do programa, 

atrapalhando urn acompanhamento e avalia.;:ao adequados (PELIANO, 1993). 

Como 

segundo seu 

positivo, a expansao dos convenios mumcrpars com a F AE, 

e favorecido em administrar de 

nas publicas, urn 
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no 

Estac!os da federa<;:iio e ern urn 

accornp,anltlannen.to e avctuay,au 

tanto no federal como na dos 

Municipios"(S!MPOSIO PROGRAM!\S 

1 

com respeito a este pnJgrama, a1gLnmxs llleutluli> 

como exernplo o relai:orio 

de (1992/93), urna 

o na pals, Em uma 

11mm,," gloJ:;,al, esta pn:ocup,a<;:iiio ja se em urn ""''nr'~ srgmtrc<rtrvo na implementa<;:iio 

pn1grarrm, buscando atir;gir melhores eficiencia e eti1:acia e uma 

pre:oc;up<t<;:iio com os gastos pul:Jlicrvs na 
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A MERENDA ESCOLAR NO EST ADO SAO PAULO 

1 com a ini•ciativ·a 0 

no o Governo no Departamento 

Esco!ar a administra.;ao e open!CI!Jmtllza.yiio 

desta data ""''>uu a deserrvc,Jv<lf o 

e os transt<cna aos Mrmi<;ipios, 

esta a presta.;ao servi<;os da merenda escolar era realizada de 

centralizada, on de 80% dos produtos adquiridos pe!o D AE eram ali1ment<1s iCJmml<tdos. 

Estes produtos apresentavam como desvantagem: a baixa aceitabilidade, por nao se adaptar 

aos habitos ali:mentares das crian9as e, significativa eleva<;iio do custo do produto devido ao 

seu transporte, desde a industria o municipio cot1sumi,jor distiincia 

ate 2.000 (DEPARTAMENTO DE 

poderia alcanvar 

!.00'0VIuf'U,, 1986) 

0 Pro1gran1a de Mu:nici]palizav,ao em curnprime1nto a politica de 

de:;centr·aliza•<;iio do G"'v"'"" M<Jnt.oro a elabora<;ao de compativeis com 

os alimentares da populayao utilizando generos comuns dieta 

regional e contemp!ando maior VaJ"lec1ad!e de alimentos, especialmente produtos in natura. 

aquisi<;ao dos ser 

economia local, princi:palment.e os pequenos e os medias produtores, os comerciantes e as 

industrias. ,,_o,,H,,, se intro<lm:iri:am processes de produ.;;ao !ocais, com redu;;ao custos 

tra:nsp:on:e e de embalagem 

nnitilrio da a mu:nicijJaliz:ayi'io p1retendi:1-se rcm-iuir 
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como sirrtplific;>r os pn:>cedime:ntfJS 

senam executadas pelas para urn umverso menor e existiria a 

as compras cen:tralizadi!S, 

licitat;:ao 

1 

do 4° 

trirne<;tre de 1983, com a adesao de 118 mLmi<~ipios. No ano se!suinte foram nonnatizados, 

Assernbh\ia Legislativ:a, OS procedimentos !Pa:'l~· . Esta !eg;tSliaya:o nPrrnitio 

urn pnJteito, os recursos ro,;sem nlpa:ssarios au1:on1ati:cmmente 

a nec:essir1ade 

e orienta.;:ao 

Conselhos Mumcrpms de Me1rendla, compostos 01 Prefeit:ura, 01 da 

Cilmara Municipal, 01 da Secretaria l:.stadtual de Educa<;ao, 01 Associa<;ao de Pais e 

Mestres (APM) e 01 dos produtores ou fomecedores locais. Esses Conselhos tinham por 

objetivo nriPnt~r a politica de aquisi<;ao, armazenamento, preparo e distribuiyao de alll11entcJs 

destinados a escolar, assim como promover a<;oes integradas de institui<;:oes, 

ageneias da comunidade e 6rgaos publicos, visando auxiliar as Prefeituras no planeJianJentto, 

e controle da presta<;ao de servH;os de merenda escolar16 

AO ESCOLAR, 1986). 

Os resultados positives do prograrna sao revelados pel a adesao em 1984, de 440 

munieipios do Estado (77% ), sendo que dos 118 que participaraJm da experiencia de 

1983, 112 continuaram. Nos anos 

"Lei 4.021 de 22 de maio de Decreta no 22.379 de 19 de de 1984 e Resohr9iio do Secretario da 

Ednca<;:iio Res. n' !51 de OJ dejunho de 1984. 
15 Decre!o n" 22.758 de 05 de outubro de 1984. 
16 Para consolidar a !egisla<;ao foi promulgado o Decreto n' de 05/07/85, que regulamcnta a Lei n" 

4.(121 de 22105/84. subslituindo os Decretos anleriores n"s 22.379 e 22.759 c. em 22/10/85, o Secretario da 

Educ,l<;il<D, atraves da Reso!w;iio n" 220_ o Decreto n" 23.632 o Conselho 

tvmm<Olpal de Merenda Escolar. 
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ao em 1985 e 

ASSlSTENClA AO LC>''-"VL!"kl"'., 1986). 

A 

constatou urn 

mc:tus<to no cardapio carne 

A dos 

merenda, elevando 

em 

a 

DE 

nos anos seguintes a 

Programa, 

a 

a aceitabilidade 

tami!ias de mai,or aquisiti·vo no prc>gr<tma. (l,()Nf:AL 1993). 

2 anos sua 

im]Jla:nta<;a(), em 1987, tivesse at1:ng1do 

op,enJ.<;:a.o do programa foram detectac!os e apontados dos Di1igcmt<~s termos 

Municipais de como: o baixo valor subven<;:ao 

repassada pelo Estado ao municipio; equiparnentos nas escolas para a 

prepara<;:ao merenda; falta de rnerendeiras, com o agravante de que a a!imenta<;ao in 

natura exige maior trabalho na preparavao; empecilho para atender a proposta de incentive 

aos produtores locais, devido as exigencias legais dos processes de llc1ta.;:ao (UNDIJ\1E, 

!987). 

Estado Sao esteve centrada no repasse verbas, sendo este problema levado it 

Assernbleia Legislativa em novembro 87
17 

julho de 1990, no Encontro de 

Dirigentes da Alimenta<;:ao Escolar, foi redigida a "Carta de Sao Paulo" corn as conclusoes 

do encontro, onde se destacava: "Ha necessidade urgente de uma nova visao da escola, 

uma alimenta<;ao boa qualidade. atual politica do Govemo 

Estadual, que deveria subvenvoes as Prefeituras Municipais para as 

presta<;:6es servi\]OS de Merenda nao aponta solu<;ao 

de 12/1 li87 
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M:umcnno, ao mosmo tempo que 

tern gararrti(:lo ""'4'"'"' os recursos 

constam nos ri<e<cretos 23.632/85 e 28.1 

atutaliza<;ao ou su~llernerttas:ao v """"''v ll:Rrmntir os vBlrmes 

como em o 

0 

e 

da novamente nosto 

ao escolar no Brasil, que a 

e as entidades 

de elabOfayaQ programa §e SO!hn•nr!P a 

de avaliavao e 

sao OS CCillS!llhr)S rv1unicirlais nao atuam. As 

se sol:uci<Clmtr os 

tostado resjporJsaibili,~a os mumcrpros, o 

se 0 

resJJon:sabillza a 

Federa<;iio. Pode-se observar, nn1cf~rltO e na etapa implementa<;iio que se apr·es<entam 

as o ganho de qutalldacle da alirnerlta1:ao ao eseolar. 

De toda a experieneia de municipaliza<;:ao da merenda escolar estava 

incluida na proposta de descentraliza<;:ao das politicas alimenta<;ao no Estado de Sao 

Paulo. Junto a somavam-se projotos alternatives produ<;ao 

comunitarias, integra<;ao de pequenos produtores rurais, servi9os de apoio ao 

desenvolvimento padarias municipais, pilotos, produyao de Ieite 

projetos apicultura, e e mini-usinas de produ<;ao extrato 

hidros:>ol(lvel de soja DE AO 1986). 

Assim, e ressa!tar dois aspectos positives desta politica: em prime:iro 

Iugar, a da merenda foi para que os decidissem 

de produ<;ao de com a finalidade ultima de encontrar 

altenJatJv<ts para o de generos para as e, em segundo, colocou na 

agenda das o comprometimento com a questao da alim<mta<;iio: 
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0 a Nao sua 
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V. A MERENDA ESCOLAR EM CAMPINAS 

1984 

e 0 

descentraliza<;ao govemo 

a da 

Desde entao o 

0 

de 

A 

e 

deuma 

Sao 

a 

entre o 

acordo com as metas de 

do programa 

set ores e da corrtatlili<iade, Secretarias de 

As atividades basicas da Coordenadoria de Nutri<;ao para atender as 204 escolas 

do MrJlllCl!llO (164 estaduais e 40 municipais) sao tecnicas e administrativas. As atividades 

tecnicas correspondem a: fazer a formula<;il.o dos cardapios; realizar os testes degusta<;ao 

destinados a merenda; supervisionar nas unidades escolares o processo de 

producao das refei<;oes; treinar e 

especialistas da Secretaria de 

os funciomirios de cozinha e reumr -se com 

Ja as atividades sao: a 

previsao de de cada produto constante no cardapio; auxiliar a Comissao de 

no julgamento do 

necessaries 

compra; receber os generos, notas fiscais e 

o pagamento dos foJmece<im·es; enviar amostras dos 

produtos para ana.lise no !ns1titu·to A,ao,lto planejar a distribui<;:ao dos generos as escolas 

de acordo com os relat6rios enviados por elas. 

De acordo com o 

correspor1de a Pn,feiitm·a gerir a totalidade do programa e ao Estado o repass:xr a 

1984, 

para 
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uso ex•:lusivo na compra 

Quadro 1. 

I : e 

1984 

.. 
em 

a. • 
0 

e 

funvao da recomenda<;ao 

1 
nutnc:!Olt1al por lei. " 

Adquirir e manter os I 
e ao 

I" 
aoe 1-cursos ,.., 

a 
com 

I 
Fonte: Coordenadoria de da Prefeilura 

programa. 

estao no 

com o 

programa merenda em Calllpinas funcionou, de 1984 1993, bus•cani:lO 

dificuldades atingir as metas descritas nos tennos do convenio de municipaliza9ao. 

enfrentadas por Campinas nao fnrom diferentes daquelas atingiram outros munic:ipios, 

on das esc:olaB, de pessoal capacitado e 

as dificuldades burocniticas da Jegisla9a0 que 

os mesmos problemas apontados pela 

capitulo anterior, tarnbt§m sao pertinentes para este municipio. 

os processes de 

discutidos no 

acrescentar urn agravante sobrc os processes de compra em Campinas: 

tratar-se urn municipio grande porte, o vulto das envolve enonnes 

pnxl\Jtos, fazendo com que o abastecimento programa soJa quase 

sao 
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prc>ce<iirrtemtos !entos. De isto refletiu frn-tc•mcntP nas dificulda.des de curnprir as metas 

de incentivo tanto a economia local, ua1nw aos produtores da regiao com a in<.Pn'iio de 

pnJCllJtc>s in somente em 1991, 

sete anos do estes produtcls come<;aram a ser no 

a descemtralizaciao do no em 1993, nao ocorreram 

mm!ancas signiJCicativas na 

paulistas, estes de quase 1 0 anos. 

mcJdific;xyil.o de fato no recebimento rlin~etn de recursos finam:eil·os, u"'''m"'"'" a corno•ra de 

u.un"<" diret;xm,mte da os municipir1s o 

contas a este pn}grarrm em 1994 sem 

o convento como (irtver·no Es:ta1:lUJll e os 

ano 200. No 2 sao as atribuiyoes do e 

Govemo Federal que n~'""'·~m a vrgorar, a de 1994, forma paralela ao ~mmBn1 

com o Governo Estadual. 

E co;mpete•nci:a da Coordenadoria de Nutri<;ao, alem da aten<;ao ao esc:ol<tr 0 

atendimento a rede pre-escolar, as conveniadas com a 

bern como ao "Programa de Educayao Continuada de Jovens e Adultos". Ao todo, sao em 

tomo de 160 mil os alunos matriculados inc!uidos no programa de alimenta<;ao escolar da 

Prcfeitura. Os dados l, os mimeros de a!waos 

no programa, na ano de 1 valores ainda hoje sao representatives 

para a cobertura do programa, pois ocorreram mudanyas significativas no numE'ro 

alunos matriculados na rede publica de nos ultimos anos. 
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e Pre:feitu:ra de acordo como Programa Federal 

J 

recursos "' 

aos e 

nos meses 

aos alunos, em 

letivos. 
os 200 dias " 

de 

do 

para 

e ao ensmo 

estadual e 

de .. a 

" os Conselhos 

Alimentayao Escolar 8.913, de 12 de 

de 1994) devidamente constituidos. 

Fonte: Relat6rio do l\I!EC!FAE. ! 994. 

Tabe!a l: Numero de alunos atendidos Coordenadoria de Nutri9iio da Secretaria 

UNIDAOE Numero de Ahmos 

Centros Intlmtis 8 035 

Esco!as Municipais de Educayao lnfantil 12.903 

Escolas Municipais 27.830 

Escolas Estaduais 106.448 

Jovens/ Adultos 4.917 

Entidades Filantr6picas 5.079 

TOTAL 165.212 
Fonte: Coordenadoria de Nutri;;ao da PMC 
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0 as mumclpals e 

estaduais de e zo graus, e importante co·nslde:rar que a responsabilidade, 

programa no 

aumenta o 

a Prefeitura tern firmado a 

concretamente recursos destil1ad!os a serem 

gastos exi;lusivanrente na cornp1:a a pre:-es:colla e escola: o 

valor (1996) de R$ 0,06 por eo 

F AE 13 no de 11 

(aproximadamente 6 centavos de 

(aJlroxirnaliarneJ1te ll centavos dolar) 0 

recurso, ao pa!;an1eni:o 

generos tsraao e da 

na dos generos. cabe a Prefeitura, mesmo sendo atribui<;ao do 

Govemo do Estado, a aquisi.yao de equipamentos e a manutenyi'i:o das escolas. 

descrito, utilizando-se dados a 

do ano de 1993, partindo-se da sua administrayi'i:o na Prefeitura, fluxo de distribuiyao de 

generos, do cardapio oferecido as crianvas e das caracteristicas de infra-estrutura das 

unidades escolares. Sem aprofi.mdar a discussao sobre custos a merenda escolar e !ovando 

em conta em Cam1Jin:as o programa oficialmente atende o publico a.lvo nos 200 dias 

buscou-se desenbar urn quadro contextual da merenda escolar no Municipio e 

compani-lo com as metas 

18Repasse de recursos financeiros para "'1"""\;au de generos alimenticios com base a 138.199 ahums. 

Parcela de 1994: R$2. 1!2.655,65 I per dia de R$ O.ll7. 

Parccla de 1995: R$2. (!80 I per dia de R$ 0.1!7. Este valor cobrc. em media. 48% 

dos gastos rotais do a Coordenadoria de da P.M. C. em 1994. 
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5.1. A 

""ntmiP do estootte, o p!aJnej<Lillento 

ranii;n;;n e tma!n1ente 0 ater1dinnento 

0 

Para executar estas tarefus, no ano de 1993, esta Coordenadoria contava com o 

2 em 

1 

!eCrllCI)S e 0 nrr.ontmQ 

Alem do da sob 

Auxiliares Ac!m:ini;;traLtivos; OJ Especialista em Administra<;iio; 06 Entregadores. 

Em 1996 o numero de funcionarios no quadro da Coordenadoria diminuiu para 

5, com o afastamento de dois nutricionistas, ficando l Coordenador e 4 

Aclmtm:str:atrvos, de modo ao contritrio 1993, ficou composto principalmente por 

pessoas com atribui<;oes administrativas. 1997 somou-se a este quadro urn assessor 

Diretoria Planejamento e Gestiio da Se,cnet"ria de Educa<;iio. 

do con1prc>meltimEmto 

profissionais tecnicos na coordena<;:ao do programa, descri<;:iio deste quadro funcional sugere 

urn estrangulamento na capacidade admrm>;tntti>'a da Prefeitura para gerir urn programa tao 

complexo em uma cidade de grande como e o caso de Campinas: sao poucas pessoas 

incumbidas de urn grande numero de tarefas, indiscutivelmente trabalhosas, que demandam, 

menos, tempo. 
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a gestao 

esta em andamento, pode ser questionada a sua enca(:Ja, avaliando-se a COID!Jlexidlade 

OS sao a 

5. 1 l 

As dos a alimentaviio do escolar efetuadas pe!a 

com a disponibilidade on;:amentaria. e !icitado 

ac<)rdo com o 

CHAIM (I 

fluxo 

esco!ar chega a ter oito etapas da 

transformando-se em urn entrave para a t1exibiliza<;iio do programa. Assim, se 

caracterizar pouco versatil e extremamente Iento, chega ao de demorar ate 6 meses 

para ser concluido nas categorias 

publicas. 

complexas de licita<;iio, como sao as CO!GC(Jrn§m:ias 

1996 foi em Campinas a "Ata de registro Pre<;o", que 

registra periodi<:arne11te os pre<;os dos mms pelo programa, o que 

permite lei a compra menor sem a necessidade de licitayiio. En1bclra seJa urn 

avan<;o, a composi<;iio das empresas integrantes desta 

licitat6rio comum e assim volta-se ao quadro inicial. 

deve passar processo 
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Quadro 3: Processo aquisigao de generos alimenticios, pela Pn;feitura Campinas, para 

Departamento 
- Elabora o editaL 

Suprimentos 
* 

Secretaria Municipal 

-Executa o processo licitatorio (de acordo com a lei federal de licitayoes n° 8.666). 

+ 
Coonlenadoria de Nutri-;lio 

- Avalia OS preyOS e OS pn)dtltOS. 

J. 
Secretaria de Fimmvas 

E!<tbora a nota de em:per1ho 

Df:p2trtan1er1to de Suprimentos da Secretaria Municipal de Administra~lio 
- Aguarda chegada de maieriar 

a nota fiscal e a nota de nqmcmgao. 

Area de Contabilidade da Ser:re:tar:ia Municipal de Educa~lio 

- Efetua o pagamento. 

Fonte: 
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Por ser urn mlmici>Jio as 

compra sao vu!tosas, fazendo da co:ncon·encia publica a categoria mms 

em cada 

nos 

pro(;ess:os lic:ita1t6ril)S em Carrrpim1s< 

a rea!iza:<;ao 

execu<;ao como a 

urn 

~hs:on1P te•mn:o e tra[JalflO 

no acc:mpanl1an1ento 

em urn pro:gra:ma 

com as metas 

compra, passando por tantas 

Co{Jrdenadoria de r"uuwao 

processo licitat<6riio dove seguir as forma!idades !egais de e 

Contratos n<o 8<666, 21/06/1993, atualizada pela n.0 8<883 de 08/06/94) 

impoe certas limitaviies de ordem operacionaL esta lei elaborada para normatizar 

todas as compras efetuadas pelos orgaos publicos, ela e destinada principalmente para as 

concornlncias pt1b!:tca.s 

area da construvao civiL 

envnllvem uma grande de dinheiro, como acontece na 

requer, em todos os processos, urn grande de 

dos fomecedores com a finalidade de garantir quatro pontos basicos: 

qualificavao tecnica, qualificayao economico-financeira e regularidade 

legal para a transa<;ao de generos alimenticios, no pnme1ro 

momenta, dificulta a participa<;ao de pequenos comerciantes e distribuidores, exigindo uma 

documenta<;ao especifica e onerosa. latnb:em exc!ui os pequenos agricultores, pois estes 

muitas vezes nao dis:poem registro ou nao condi<;oes de notas fiscais. n>"" ,_ 

setores da esta legislayao nao somente e 
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o proces:m 

Estas const.deraj;o<:s a
1
ev•nau 

e imnP11~trvn que a 

em 

a qua!Hjad:e do servh;o eS!Jecihc:o 

possa ser melhorada com a auwt;H,;au alividacle il Sec1·etar 

ser no em tomo 

nas 204 tern as 

OS do 

e com 

aqtHSl1gao de UPn1>rm 

Abastecimento. Esta 

130 

com as estruturas alimento,s; c<mhe:Clmemo e 

partH;lp:a<;2lo no mercado de generos anmE:ntJC!ClS n:gHJna:l; nas polltr,cas 

contr·ole de estooue. armazenamento, nner.r>s e distritmi<;ao de ali:ment<JS no municipio. 

altemativa no tratamento dos aspectos educacionais inclusive 

forma91io de habitos, pela Secretaria Educa<;:ao, neste caso desobrigada das tarefas 

abastecimento de generos do programa. 

5.1.2. Controle de 

Secretaria Educa9ao 

de estocagem generos o de merenda. somente com urn annaze:m 

situado no E!iseos, com area aproximada 900 m
2 

e sem u"uuuu"' 

estrutura deposito e para a quantidade de generos utilizados 

para atender o de nao de ou empilhadeiras 

auxiliar a esltocagem e mcJvi:ment:l<;:iio dos 
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este 

alimenticios, no caso generos pereciveis, nao '""'"'A produtos quimiicos, como os 

estoq;1e vern sendo realizctdo manwilmen1:e 

a 00ffi0 esta estrutura e UUUL<,UU 

sao 

Nutri<;;ao, utilliza.ndo-s.e 

uso, deveni receb<;r 

na remessa seguint.e. e 0 prclcedmr!el 

A 

capacidade de entrega do almoxarifado e de elabora<;;iio dos relat6rios na Coordenadoria de 

Nutri<;iio. 

Devido a precariedade do anna:ze11n, a mc•vnnerJta•Qao de produtos nem sempre 

segue a on:! ern esperada, que seria a de rli·otr'h'"' primeiro os generos estao annazenados 

uma decorrencia da a 

falta 

tempo. nao aparenta ser uma 

estrutura de estocag•~m e control e. 

razmivel, mesrno 

de p!aJnej<tmento e 

poucos recursos, que a Prefeitura 

infonnatizasse o co1ntrole de estoque. 0 passo seguinte poderia ser o deslocarnento de urn 

tecnico capacitado para tornar decisoes incrementassem o de e 

desde que direcionado para atender as demandas rems das unidades 

escolares, diagnosticadas a de urn contato 
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5. 

escolas 

plm1eJamento e generos toma-se ba:stante ~vm;nc .. w, nece:ssi!tando adeq11ar 

pereciveis -

bebida 

com as metas a serem 

no sao em 

Ieite, came, 

em p6, 

e hoftj,co][as - e nao pereciveis - arroz, Holji1U, mc;rorri'in 

e salsicha em conserva. As 

recebem os 

somente os alll:nentl)S nao A 1995 

esc:oh1s ovo e 

de uma estrutura annazenamento da a 

aquisivao dos alimentos pereciveis e com o custo da entrega no para 

que esta seja realizada fornecedor. Geralmente o abastecimento e feito semanalmente 

ou ate duas vezes por semana para cada unidade escolar. Dentre os pereciveis, o Ieite fluido 

as creches. 

Ate o ano de 1994 os produtos nao pereciveis eram entregues as 

umoa!Jes ed:llC<icionais, mas, a capacidade fisica do almoxarifado, de 

funcionarios e da estrutura da Coordenadoria Nutri.yao de gerar as remessas neste espa.yo 

de tempo, o das escolas passou a ser bimestralmente. Para tanto 

aproveitou-se a organiza<;ao da Municipal de em 

Secretarias A<;ao Regional (S.A.R., Norte, Sul, Leste e Oeste) para organizar as entregas 

em desta regionaL Esta modificavao teve por finalidade as entregas, 

diminuir a frequencia dos relat6rios unluctut:s escolares, adequar o planejamento da 

aquiSiyaO de ai',nPl'O' e a ate,nc:ao, senao ao publico alvo programa, menos 

aos 



produtos 

outro 

esta mee101a nlso!veu-s:e tztmt>em o urc:Oiema 

escolas e, corrse,qti<mt<:m•ente, do de,;ab.astecrmento 

as es<~oJ:as tlveram que assum.1r a resp011sabilidarie 

atraso no forne<;imtento de 

era comum. por 

armazenar os alrmentcJs em 

e rlnr"''"' 0 rlr.l'm 

rmriPr"'"" i<lcH!L.d! a 0StCJCS!50ffi adclquada 

antes ter os ahmc~ntos, e encontrar mamt•~-l<Js em 

utr!rzztdo os recursos 

comrata os 

avalia<;ao 

a Coordenadoria 

e do Ue]pantarrteni:o 

efe1:uar a Pnh·"'"" 

de 

utricao tern 

generos, tanto para produtos quanto os pereciveis, os me10s 

transporte utilizados sao precarios, fazendo desta etapa urn ponto critico que algumas vezes 

chega comprometer a qualidade do produto entregue nas escolas. 

operacional, 

distribui<;ao dos 

pro>gratma sen 

escolar. 

nestes dados, nota-so claramente urn estrangulamento na estrutura 

no dos recursos humanos e para curn.prir a 

prcldutos de forma Niio se justific~ de nenhuma maneira, urn 

como e a alllment<t<;ato ao 

das 

escolas absonve tanta aten.;ao Coordenadoria de Nutri<;ii.o que esta etapa operacional 

mecanica nao consegue ser realizada a contento, embora somente urn planejamento 

nao complexo e atribui<;oes sem novos entraves legais ou burocniticos. 

Sem dirninuir a importancia ou menosprezar a dificuldade de administrar uma 

a entrega prcldutos a 

de !994, 
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sirr1plifiquern esta como exernplo a descen:traliza;;;.ao do 

processo de o ab:astecltm<ont.o em sub-regioes municipio, de 

5. l 

A Merenda desde a Constituicao de 1988, como 

Estado. de 1994, o proces:;o 

985, ene1rgia em 300 calorias e 8 ser 

0 nutricional muumo e 720 calorias e 22 

gramas de proteina, determinado Resolucao SE 62 de 13/3/l989. Desta forma, as 

recomendacoes nutricionais da merenda do tempo de permanencia da crianc;a na 

escola, suprindo para cada caso respectivamente, 15% e 30% 

individuo em macu~ esc:OIEtr 

necessidades diiuias urn 

Sao 

Desde o inicio 

ocorrido em 

municipaliza.;ao 

e 

composto ex•~lu.sn;arner1te por formulados. 

compra, estocagem e distribuic;ao as 

programa de merenda escolar no Estado 

merenda em CamrJin:as era 

apresentavam as vantagens de facilidade de 

mas outro lado, os mcon,;enrentes de 

recebimento irregular, o acarretava a deteriora9ao de produtos, pouca aceita<;:ao dos 

alunos e incompatibilidade com as condi9oes fisicas das escolas, prejudicando o at<,ndimenl:o 

no final do ano de 1991, uma 

19 A Brasileira. em 05 de outubro de !988. estabelece no llL L 
Artigo 208: "0 dcver do Estado com a sera efetivado mediante a garantia de: VII -

a!cndimento ao no ensino fundamentaL atraves de programas de material didatico-
r<r'""r tranS}lOr:lc. alim:enta<;2ioe assistencia a saude." 211: '·A os Estados. o Distrito Federal 

Mtmic:ipios o:rga.niz:ar2io em regime de seus sistemas de ensino". 
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cardapio 

arroz, 

merenda escolar e 

e estes foram no 

boa aceita.;ao por pane dos alunos. Este 

!ll!!>JUl>ILHIUU a consume no ca1·dapio merertda nos 

anos o semestre 

ano 1993 I" 

mc:rerJda esc:oh1r em Camrrim1s no I o semestre 1993 

Deste ano ate 1997, o da sofreu poucas altera<;oes, como 

pode ser v~sto no Quadro 5, apresenta os cardapios semanais alternados que devem ser 

servidos nas escolas o l 0 Semestre de 1997. 

to<ros os casos, o cardapio e!aborado e uma rPtf>r''""'" para a Coordenadoria 

de Nutri<;ao programar os processos de compra da e controlar o abastecimento 

'"'"u'"'· Na as escolas tern certo grau de fazer modificat;oes 

aoarrmr o servi<yo de acordo com suas condit;oes de e necessidade dos alunos. 

Os Quadros 4 e 5, com a descri<yao houve 

mc,drtJca<;6<3S significativas no perfil da alimE;nt:H;aco servida. N ota-se claramente urn avan<;o 

na inclusao de generos basicos no ano de 1995, como o ovo e a banana, ambos <"'""'"" 

quinzenalmente. Porem, no cardapio de 1997, predominam os produtos formulados caso 

OS 

na 
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pms ano, entre os a 0 umco 

me:rer1da esc;oilar em Cam>1im1s no l 0 semestre 1997 

com 
Fonte: Dado cole!ado nas esco!as da rede. 

maxmro de 20% 

basi cos, 

se 

as rluP·trw'"' da 

atjlU>ll(i:lV de 

somente as suas 

na inserido o 

nas 

rcrcmars estipuladas 

cardapio o ano 1993 e 1997. 

como 

ao 

no 

e o restante 

no caso 

!Jm1:tay6es a sua Opiof3lllOtlali:cayaO 

objetivos estab<;lec:l(IC>S na reg:tsra:~ao 

2 e 3 mostram a 

em 

val ores obtidos cal:culancio-:;e o 

nos diferentes semana, 

Alllner1tos do 



1 e as ' 

ramo e com a 

7 a 10 

tanto a 

, nao atr!nd!em 

OS 

tornarrdo:-se como base o ate:nd:imrmto 

que I dia ou OS 

apresr~ntadcrs na 

as 

a ovo ou da 

o fomecimento de energia e proteina no 

mir~ronutrier1tes no segundo. 

Nas 

de 

e 

e 

mesmo 

nao 

legal, 1 

em l a 

a 

na 

no 

caso e proteina e 

mesmos 

2
" Para cnergia c utilizou-se os valores estipulados por leL ou 3()0 Kcal e 8 g respo:otir:an1ert!e. 

Para os demais nutrientes utilizou-se 15°/o da nutricional para na faixa eiUria de 10 a 

!2 anos. ou mg de 180 mg de mg de Ferro, fig de 0.12 mg de 

Tiamina. 0.195 mg de Riboflavina e 7.8 mg de Vitamina C. Estes valores estilo de acordo como relat<irio da 

Sociedade Brasileira de e que indica as nutricionais para a 
1990. baseado nos valorcs da Munial de Sa(rde de 1985 

el a/.. 
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* 

* 
* 
* 

* '/alores nao encontrados 
Fonte: Coordenadoria de Nutricnioda P.M.C: Tabcla de Convcrsao de Nutrientes do F!BGE 

Vannucchi et ar 1990. 

s 

I 

s 
E 

N 

A 

2 

* vaiores niio encontrados. 

Fonte: Coordenadoria de 

Vannucchi eta!., 1990. 

134,76 

21,52 

233,33 

li 

40,64 

* 
* 
* 
* 
* 

64,63 

46,02 

96,67 

115,19 

9,04 

61,11 

24,27 

283,33 

!06,67 

72,08 

128,27 

100,75 

Tabda de Conversiio de Nutrientes do FIBGE 

c 

73,75 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

c 

86 



ll!trmos anos. 

as 

econon1ico e 

programa, 

anode 

urn 0 

a aceita<;ao da 

que 

Segundo dados 

aos consumo 

urn a 

se reJ'eii;il<;s com a 

novos alilne1ntos. Nao se 

com 

uma cor1duta 

urn 

consumo. 

0 ao 

se servem merenda, e outra 

utr!<;a<J, a rela.yao "'m•mQm 

0,6 (atil1giu a 0,57 no 

21 Comp>annh·anJerlle com o cm·dapio de 1993, em o da semana 1 aumentoa, na mCdia. o 
aporte de caloria em 16% e de em 1 5% e o cm·da,pio da semana 2. 1% c 6%. rer;pecti•varner1te. 
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inJ·prfPrP nos custos 

como a coma 

pnJgr·arrm aca1rretarldo urn aumemo na 

repasses finacceiros C011Ve!ni(JS e 

em uu<va.v 

mesmos recursos e nos;;ivel diminuir 

aS ljU!dHUU<U.!n 

remanescentes no olrno·vor·Wo 

ser cm1siclen;da na 

acerca 

a 

as 

e 0 

nao consegue as 

no 

a 

na 

de ano, em 

com a escassez 

e 0 

e 

sua 

escolares e trata 

sen:tJoo de alcan•car uma apr·o~;na•caodosbeneficiad<)S 

se que o uc1cmar as limita~oes OJJe:rac;tomns 

atirtgir OS ObjcillVIJS do 

recursos e no 

na 

como e 

ap;mt;am no 

Entao, cor;cluti-



de 204 

(5 

do este tralJall1o 37 

norte 

ma:tri•~ul:ad<!S em tome 30 

cnan\:as, entre e outras l 0 grau. 

recorte ser esta uma """;"" bastante retlre:sentativa do mtmi•~ip:to 

se encontra uma tanto 

est a 

Silva, 

recursos 

fate 

acesso a re;:nao. 

Esta rPo•ioA comrlfOi3UCle OS distritos Barao e Nova e os 

Sao Santa M c\nic:a_ Cian1po Amarais, Boa 

Jardim Vila 

Botafogo, e 

Vila Nova, Costa e 

Vista, Santa Barbara, 

6 apresen:ta as escolas '~"·'"" com a id,;ntifi:;al:ao da Delegacia 

res:oo:nsilvel. a res:pe<;thra c:ocJrdena:doria Regional 

sao as unidades de 

'"''J' ctu com seus recursos 

peJJsandcJ-sE no potencial de estoqt;e, p'roce:>samento e distribui;;ao dos generos alilnerlticios. 

e, 

potencial a as lirrlit<u;oes escolas 

pn)ce:ssar e Tni'CPnrl" QU 

cmnprir as metas da ooliti<;a 

alirner1tm frescos e Pbhm-"ri'" 

·cunvizir1has ao Mutnici:pio. 
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UI~idade ESCOLAS DE. 
CR&OOU 

Escolar DISTRHO 

01 EMPG "EDSON LUIS LIMA SOUTO" 2a ' 04 ART!N 

02 EEPSG "31 DE M "IH'O" ' 2a 04 JD. STA. •s 
' 

03 EEPSG "PROP AN!BAL DE FREITAS" 2a 04 GUANlillARA 

04 EEPG "ARTL'R SEGURADO" 2a 04 VILA NOVA 

05 EEPG "MARECKAL MALLET" i Ja 04 JD. ruAPADAO 

06 EEPG "PROP SOPHIA V. SALGADO" 3a 04 , V TEIXEIRA 

07 EEPG "CASTINAU! A B. M. AI .Rl !Ol !!'=ROUE" 3a 04 JD. CAMPlNE!RO 

()8 EEPG "PROF. FABIO FARIAS DE SYLLOS" 2a 04 JD. AlTRP! l A 

09 EEPG "DOM JOAO NERY" 3a 04 BONF!M 

!0 EEPG "Ma Y1vrE DE CARVALHO SALATEC" ' 2a ll VlLANOVA 

ll 1 EEPG "CARLOS CRJSTOVAO Z!NK" 2a I l! V.BOAV1STA 

!2 I EEPG "PROP LEONOR ZULHKE FALSON" 2a ' ll JD. EULINA 

l3 I EEPG "PROF. ARY MONTEIRO GAL VAO" 2a !! JD. EULINA 

!4 EEPSG "HlLDEBRANDO <;101 rPm A" ' 2a ll JD. EUL!NA ' 
15 EEPG "PROP REV. JOSE CARLOS NOGUEIRA.' 3a !l V. BOA VlSTA 

!6 EEPSG "!UP AO ATAL!BA NOGUEIRA" I 4a ll JD. MAGNOLIA 

!7 EEPG "Ma ISABEL GIUDICE DE A CA V ALCANT! " I 4a ll PO. STA. ADRA!H 

18 EEPG "AJ>nuN! CARLOS PACHECO E S!L VA" 2a BG PQ. SAO JORGE 

19 EEPSG "BARAO GERALDO DE REZENDE" 2a BG B. GERALDO 

20 EEPG "JOSE PEDRO DE OLIVEIRA" 2a BG B. GERALDO 

2! EEPG "PROF' !via ALICE C RODRIGUES" 2a BG B. GERALDO 

?' ,.a EEPG "HlL TON FEDERJCH" 2a BG B. GERALDO 

23 EEPG "PROF ROQUE M. BARROS" 2a BG I B. GERALDO 

24 EEPG "FiSICO SERGIO P PORTO" 2a BG I CID. UNIVERSIT 

25 EEPG "DOMINGOS DE A R. 2a BG lB. GERALDO 

26 EEPG "FRANCISCO ALVARES" 2a NA VILA LUTEC!A 

27 EEPG "BA!RRO NOVA APAREClDA" 2a NA N. P<J'AREC!DA 

28 EEPG "lvlESSIAS GONCALVES TEIXEIRA" 2a NA K AP.AREC!DA 

29 EEPG "MIGUEL VJCEN!E CURY" 2a NA V. PE. ANCHIET A 

30 EEPG "DORA M. MACIEL C KA."'SO" 2a BG v1LAGE Cl\MPINAS 

3 j EEPG "PROF. DR PAULOM. ALBERNAZ" 2a NA . APAREC!DA 

32 EEPG "PROF. JOAO FIORELLO REG IN A TO" 2a NA N. APAREC!DA 

33 EEPG "PROF. MARCELINO VELEZ" 2a 04 V. PE. A.'lCHIET A 

3~ EMPG "PE. JOSE NARCISO V EHRENBERG" 2a ll JD. SAO MARCOS 

35 , EMPG "PE. DOMINGOS ZATTI" 2a II ii F AZEND!NHA = 
36 I EMPG "DR JOAO AL YES DOS SANTOS" 2a BG LA BOA VISTA 

37 I EMPG "PROF" DULCE B. NASCIMEN!O" 2a BG ARA 
Fonte: Coordenadoria de Secretaria da PMC 1993. 

res;oei1to ou 

senJ:ido e pensar na 
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0 e 

o em outras oallavras 

as 

Cmnpinas em l 

armazenamento 

com obJet;;vo 

corttid:as nos 

estas inforrna\:oes: 

~ 0 em urn detern1im1do nao tern as co11dico'es 

~ l a aque!e 

~ 2 a escola !10 a 

elabora.;ao 

de avaliavao cada estao no 7. 

Os escola sao ' na ~ 

urn 0 

de 0 que recebem 

e as pontua96es cada urn segundo os 

secrctaria de 

{_)j 



Quadro 7 

Merenda. 

!item,. 
.1 

% I ~~· ·~·~ 
I 

I 0 I n3o cxistc 

merendcira 

I 
! I servcntc com wn'w<-VJ de mcrcndcim 

' l merendcim 4 

II 0 1are !0 m2 

area da l ide a 20m2 

cozinha 2 I acima de 20 m2 

HI () ! somente fogao 
l I e ~'-·~· '" 

principals 2 fogao. e freezer 

IV 0 I mio existe 
! sc a soma dos for menor que 2 

aux!Harcs* 2 I se a soma dos cquipamcntos for igual ou maior que 2 

v () I se falta atg:nn iten1 entre caldeirao. -n~.:mP1~ conchrL_ escurnadcira e colhcr de pau. 

utcnsilios de , se a soma da de todos os itens for mcnor que l 0 

lpreparo 2 I sc a soma da rm~ntirbr!P de todos os i!ens for igual o,; maior que 10 

VI () se nao tiver pratos nem canecas 
utensilios para l se o mJmero de pratos for menor que o nlnnero mJx]mo de alunos num periodo 

servir 2 sea de pratos for ou maior que o mlmero maximo de alunos num 

periodo 

vn () nao existe 

refeit6rio l Iugar "dan! ado 

2 com refeit6rio 

vm () nao existe 

l alimentos an11azenados em na cozinha ou 

2 
,.., 

*!. e Batedeira domCstico '!JVHHJ e Batedeira industrial 2 pon!os 

Os escola separados em e 

sao: 

e sao por serem 

para a inadequado a 

no escolar. Os sao: de 

23 Hens c camcteristicas dos itcns siio os mesmos utHizados por Galeazzl era/ ( 1 das 

Rcco:meudm;iles da de Assistencia ao estudante na Geslilo do Programa de Alim<:utaQ2io ao Esco!ar. 

116-23, 1995. embora a de adotada neste 
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Toh~11o 4 estab<:lecidc>S com nas 

Para o l, me:rer1deira, apt:sa; 

constar 0 em e certo a 

foram agrupadas em 

a escola 

e, nem alcam;:ou nos qm;s1t:os a por:tuar;ao L 

8 a 12 po:ntos, ou 

quesitos sat.Jstat()U!)S e os de1na::s regulares. 

Sa:tisfat6ria, com 13 a 16 ponto:s, com 

com cste 34 

contava com 

acordo com sua 

zero ou nao 8 

em tomo da me:tadle dos 

37 De 

pela 3 escolas devido a falta de 

34 escolas, encontraram-se 12 com a 

14 com e 8 com condir;oes ou 

como pode ser observado na 5, as condi.yoes 

na sao o que urn 
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merenda. 

lJ nida!le I N° de alu:nos I 
B 

~ lli Ol -
02 392 946 I 2 

03 120 527 I I 

04 246 675 I 2 
()'i !48 573 0 2 

06 !50 420 () I 

07 ~536 826 

i-
l 

08 322 973 2 

09 !99 80! . 
!() !70 74 () 

ll 215 592 2 

12 182 404 l 

l3 217 731 I 

14 248 616 2 

14 231 514 ! 2 

!6 !63 642 l 2 

17 l !50 441 I l l 

18 0 250 s/d -
19 !31 678 I J 

20 176 512 2 0 
4 

21 117 294 I ' I 

22 137 449 2 I 

23 135 311 2 I 

24 0 175 0 I 

25 74 122 2 I 

26 91 !54 l I 

27 ' 
s/d s/d . 

28 265 685 2 

29 282 941 2 

30 83 245 ! 

31 54 !45 

R 
2 

32 207 574 l 

33 !27 548 I 

34 - 990 I 2 

35 - 708 ! 1 

36 I - 930 2 2 

37 I - 627 2 2 

CB1 Cicio Basico1 MR Merenda 

s/d: sem dados. 

Fonte1 Divisilo de 

uC 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

' . 

() 

2 

2 

2 

l 2 

2 

2 

2 

-
2 

2 

2 

2 
) 

I 

2 

2 

-
) 

l 

2 

2 

2 

2 

I 

l 

l 
I 

' 

novos gene1~os alirner1ticios na 

e 

!TENS I 
IV v VI vml !Ia Escola 

2 () _.::.. () 

' 2 i 15 
" 
l 2 I 2 I 2 12 

2 2 2 I 2 !4 

2 2 l ' 2 12 ' 
2 2 2 l 2 12 

2 0 l ] 
, () k 

2 2 l 2 I !4 

- I - I . . . . 

I I () I () 2 2 () 

0 ' 2 

~= 
I 

, 
15 L L 

2 2 l ' 2 13 

l 2 I I 2 ll 

l 2 2 I 2 14 

2 2 l l 2 l B 

2 2 2 l 2 14 

I 2 l l l !() 

- - - - - -
2 I () l l 2 () 

I I () 2 I ' ' 0 
' ~ 

I 2 2 1 2 12 

2 2 I I 2 14 

2 l 2 I l l n 
I 2 l l I 9 

2 () I 1 
j () 

2 2 l I 2 !2 

- - - . 
' 

- -
! 2 l l 2 12 

2 () 2 I 2 0 

! 2 2 I 2 12 

2 2 I 1 1 l2 

l 0 l l I 2 0 

2 2 l I 2 12 

I 2 1 2 2 !2 

' 2 2 l 1 10 
' 

t= 2 I 2 2 2 14 

2 2 2 2 2 15 
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5: escolas 

para o do servivo escolar 

Com:lh;oes 'LC de~ 
_, 

~ 

Sati 
"" 12 32.5 

R <evlll "r 14 37.8 
,, 

8 21.6 

sern A ~. 3 8.1 

Total 37 100.0 

a perceber uma 

ou ins:atisfut:)ria 

Yme de 

e tot:llm:ente d1cse::]ui:pada. Nestes casos, os recursos financ:eirus necessaries 

urn ganho de qualidade efetivo no servi:;;o me:rerrda sao 

ap:onta no mesmo das 

dos Dirigerltes Munici:pa1s 

merenda esco!ar no Paulo. 

dw:gnos:trc:l<i<)S como 0 metas programa, da 

a eq:c1ip:arrrentos nas escolas para a 

meren:da e a de me:rendeiras 

Sao 
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e 

e quase 

nao 

as suas 

0 0 

de 

e certo 

nas urn 

a 

este eum 

ocorre na e 

com recursos 

OS 

corn as 

urn a 

ao est a 

0 

menos 

cad a e 

em 

de que 

e aos do 

0 

das metas propostas_ relayao 

o J:cs:tado somente 0 

repasse 

conv:emos_ mcJstrac!as nos quadros l e 2, vemos 

verbas, que segundo os admJmstradon;:s do nnwr·an1a e msutH:rerlte, nao 

ao Murmc:1p:ro nem investindo na 0 

Federal, recursos, nao consegmu 

o processo como drscu·trd•D, tern 

recursos hu.m;amJs irrsuficiientes e com ca!Jacrta:,ao inadequada, 

nao recmir o de na 



menos 

entre o 

do 

e da 

custos. Uma vez que o 

nas escolas o 

como 

uma 

como! 

atend1e, nem 

C e 

pr,od,lltClS in natura. 

outro aumentaram a 

o a 

vez 

asmm 0 nao 

como e o caso da 

ser '"lswtua,, a 

com os 

avalia<;:ao 

nne>m·err1e esta em andamento, o processo an;llitico 

continua ou 

trabalho 

se no intuito e as 

avm'""''"u surgem os novos problemas para serem enfrentados. 

No caso Campmas, toda rl"'"'rvc;,n do 

pr<OCilSSO !l.assa a margem des;tas <Hia!ll<">>, de!>!ando urn enorme entre o 

~irnerrtarseus",~u'"'"' 

as do processo avaliat6rio, 

retrocessos na do 

no 

.:n e 0 re<llrr;ente ocorre. se poc!em dls,cutlr 

sequer existe. OS e 

'"''"' rn~ niio rep1resemtam menhum garlllo qualidade 

rle,verla ocorrer no do corpo ae>:tor 

com que os pn)b!errlas basicos, foram neste ""lmLHv, 

o come.;;o e o da se recursos, e 
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ser 

certo e 

na e 

e consequen:cm 

no maxinno, 

em 

se 

na 

Nutrt<;ao; processo de "ll'",'i"u de 

do e, 

Desenha-se assim urn t!UXO)sfama m11PrluiA 

na 

pnJgJ-arila ""'""r'" come<;ar com as metas a serem anngJ:das, 

considerando as esco!as e o pul)lico 

e respeitando as nuances de necessidades 

que cumpra as metas 

eficiente, 

as adequada 

tanto e nece:ssil.rio urn om-rll\nin 

uma estrutura de 

e armazenamento que o 

abJlStt,cnneJato das unidades esc:ola:res e, hrlalme:nt<e, urn burocriltico ilgil, nao 

bloqueie as a;;:oes decisao 

com a comutm1ua,ue, direta ou indiretamente, dls:cutmdo com os rlir.?tores 

atribui<;oes 

80 OS 

como observa a 

me•rPJ1fiO CSCOlllf !10 Sao 

nao tuuuu s1gmticatwamente En1tretanto, a dls•~ussao com 

teve as frrmlttirn 

as vezes~ 
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ou eo recursos e 

com propostas prazo. 

como OS recursos a 

ea tanto 

outras 

sobre a 

e a 

a 

urn 

a 

e, 

anos como urn 

mo,vmner:tartdo grandes qu:mtlc!aJ1es 

com estruturas menores. Assim, em 

e 

mostra-se 

urn a envolva a 

Conselho de 

vu!to 

nas 

a 

OS 

0 recursos 

com os 

a 

de acordo com a a 

0 ea como 

do de 

de e 

a!J:men1:os e recursos, em int,eragir operacionalmente 

de municipio, repetem-se os mesmos de 

alvo, como 

suas metas e ser 

como nao 

!egalmente. segu1r 0 

e de a 

ou sua e 
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VI. 0 ABASTECIMENTO REGIONAL DO PROGRAMA DE MERENDA 

em 

de 

metas e rlir·2tri 

vw"~;av e abastecimento 

SO nnc:tEffiC!a a11allsar 0 nnwr·on1" 

caso vao depe11d1;r 

as 

nao 

regional OU estadual, {:; imnnr-t"ll]P 

aliJnentcls em cada mt!ll!l~lpllO ou regiao 

sao 

0 

A pr•opos!:a deste estudo e avaliar as condir;oes para o efetivo cumprimento das 

metas da municipaliza<;ao, visando o abastecimento local do programa de merenda escolar. 

Para tanto, aplicou-se o conceito de alimentar, preconizado pelo de 

Pesquisas das Na<;5es Unidas para o Desenvolvimento Social (UNRISD). Segundo este 

lm;titut<1, sistema alimentar, no sentido do termo, trata de "conjuntos complexes de 

a<;oes e intera<;oes humanas a produ<;ao, circula.;;ao, e 

consumo de (UNR!SD, 1978 CHONCHOL, 1989). 

sistema ali1ment:1r compreende, uma serie passagens 

transformadas em produtos alimenticios, atraves de circuitos mais ou menos complexos, 

chegando por ultimo ao consumidor final. Os sis1tenus alimentares sao determinados por 

diversos de socm1s e polittca.s e, ao Iongo hist6ria, receberam diferentes 

orienta<;:oes como a auto-subsistencia, o mercado ou o rmotn-.J, estatal. de 

urn sistema esta associada com a separa os produtores dos 

JO() 



suas a ou menos 

imennediLirios comerciais e inG!us,tril1is 1989). 

De 

sao 

com este 

trata urn 

de as 

a de 

acesso a estes pnJmnos. esnrao da 

o acesso aos alunentc>s 

os criterios 

estudo dos fatores ligados a garantia da 

fatores sao: 

ErttllJJ, o interesse focaliza-se princiipa!ment:e no 

lfu~m!hl!;iililsk dos generos a!imenticios. 

b) 

d) 

o volume e a composi<;:ao da produ<;:ao alirnerrtar territorio no qua! 

uma popula<;:ao determinada. 

estocagem, e de conserva;;ao dessa produ;;ao. 

imJJortancia das exporta<;:oes e 

para esse pais ou para essa regiao. 

importa<;:oes de produtos alil:nenticic's 

tmrc~<Jmrm,onto e a efi,ciencia dos sistemas 

Nos a a aplica<;ao conceito para o caso do 

prc1gramta em CamjJinas, enfocando o abastecimento com seus dilierent1:s agentes e a possivel 

as 

!Oi 



os adrninistradc1res 

publicus nos seus processus decisorios. 

e da 

0 e a de uma 

determil1ac!a regiao, maior a dispcmiibi!iidatde Emse uma 

bastante tem-se uma de 

na cidade. 

0 municipio de Campinas localiza-se dentro da Divisao Regional Agricola de 

Larnprnas (DIRA de Campinas). E a e, untamente com a de Sao Jose Campos, 

mais urbanizadas 13 DlRAs do c.;,cau:u de Sao Paulo, administradas pela Secretaria 

Estadual de Agricultura e Al:lastec:irrrerrto demognificos 

rpff.u•nt>e' a esta 

do Censo Demognifico 

90. 

'·' Fundat;iio SEADE. 

Agricola dentro Estado, com base nos resultados preliminares 

199 I, apresentados 

com a incorporat;ao dos 53 novos 

Analise 

aurncrplC>S N"ortr.< na decada 
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Ca:moi,nas e 

Regiiio 

625 2.273.546 I 

Fonte: IBGE. Prcliminar do Censo de 199 L outubro. ! 992. 

Fmtni<";;2io SEADE. 0 Novo Retrato de Sao Paulo. ! 992. 

SALVCA Tl/Divisao Ref~im:ta! Agncola. 

SALVIEA Ecooi\micas. voL23. n"6. i 993. 

CON JUNTURA ALIMENTOS. 1994:3. 

com a a 

do em 103 

deve-se a de 

concentra;;;ao influencia a 

aproxima<;iio dos grandes centres urbanos, absorvedores da 

industrializa<;oao como para o consumo de sua populac;ao residente. 

desta 

desta 

prodw;ao, 

de 

pela 

tanto para 

A agropecwiria no Estado de Sao Paulo, partir da decada de 60 comec;ou a 

aos processes capitalistas de urbaniza<;oao e mc!usttnali:zal;iio do a integrar novos 

economicos, demandando e dispondo materias 

agroindustria nascente. Devido a altera<;oao nos habitos alimentares, decorrente da rapida 

urbanizayiio e das necessidades 

mutu£u urn processo de desenvolvimento seletivo, quer por regioes geograt1cas, quer por 

produtos. A DIRA de Campdna;s e uma regioes mats 

processo, significativamente a composio;:ao de sua produ<;iio agropecuilria, 

principa;lme:nte sub>:tituindo as 
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na 

suas explora.yoes e pelo 

seu picmeiiri na 

a batata, 

tomate e uvas 1994). A 7 

os anos 1991 e OS 

7 199 

IURA de Campinas i TotaiJC, -'· 

~ L 

area ! 0/o I ~~ 

I (::~e~a) I 
% 

(mil ha) I 0) ! (2) 
culturas ~nnnis· 219,0 I 9,9 8,0 2 724,9 I 13,3 

arroz, fe ~jiio e ·"'. ·de mesa 51,0 23 9,5 537,6 2,6 

mi!ho soja, trigo e 'oc·o 141,5 I 6,4 7,8 1822,8 8,9 

oulras 
26,5 = 1,2 7,3 364,5 ! 1,8 

culturas 525, l 23,8 19,2 2. 734, I !3, I 

can a 433,9 19,6 I 8,8 2.311,9 I 11' 1 

care 90,1 4,1 24,8 364,1 1,7 

exceto 
, ,, 

1,1 0,1 I ,9 58, I 0,3 

fiuticultura: 203,0 9,2 21,2 959,1 4,6 

190,1 8,6 22,9 831,8 4,0 

oulras frutas 12,9 0,6 !0,2 127,3 0,6 

nut ,icultura: 25,4 u 27,1 93,9 0,4 

pastagem: 894,9 40,6 8,4 l 0.668,5 51,4 

reflorestamento: 142,6 6,5 14,7 967,2 4,7 

vegetayao natural: 196,4 8,9 7,5 2 618,1 12,5 

Total 2.206,4 100,0 I 0,6 20 765,8 100,0 

Fonte: S/1./V!ENCATL Previsao e estimativas das safras agricolas do ESP. ano ·e· 1991/92. 

(l) Participa~ao em rclat;ilo ao total da D!RA. 

Participa9iio em ao total do Estado. 

Apud: CONJUNTURA AUMENTOS .. 1994:6. 

termos de e 

DIRA 

area destinada a pastagem ser 

em rela.yao ao Est<ido 
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so mente 

DIR<\s e 

13 

do 

25 A regiiio produtora de horticolas no Estado, em termos de area cultivada e a D!RA de Sorobaca. 

com 40.14 mil Hac em segundo Iugar csta a D!RA de Campinas. 

'
6 A de Campinas. segundo o Anm\rio Estallstico do lBGE de 1994. tom um total populac:io:11al 

de L 77 L272 habitantes. 

:: De acordo como levantamento realizado plo F!BGE, sao 29 de Jayouras temponirias, cujo ciclo vc:gctati·vo, 

sendo de media de rcgra" mcnor que urn que sc efetue novo ap6s a colheita. 
Silo. tamocm consideradas culturas o abacaxi. a cana de c a mandioca. cmbom produzam 

por anos consecutivos sem a necessidade de um novo plantio 
28 Da mesma ma:neira. sao 33 culturas permanentes que podcrn proporcionar colheitas por ''iirios anos 

sucessivos, sem a necessidade de novos piiHalv> 
29 Corresponde a tirea plantada nos de cada lavoura iemponiria, exceto mandioca. Sahenta-se que 

a area plantada do conjunto dus lavouras a simples adi<;ao das areas nas safras de 

yerfio e de inven10, independem:emente do fato de terem sldo cultivadas numa mesma area geognifica ou em 

cultivos associados ou intercalados. 
30 E a area existente no que se no ano. a colheita de cada produto de hr>..-oura pe:r:m:ammt<o. 

bern como a cultura de mandioca. que C considerada !crap<>r:iria 

·'
1 E a no ano de cada e informada na 

unidadc de medida indicada no qwosti:onario (toncla:das. 
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8 Area ano, na microrregiao 

1990. 

( :nlt!uas I "'"'P"'"' "'' Area (lm) '" 
On51ntidaA@ 

1
,.. 

(t) 

arroz (em casca) 2.275 3.67! 

batata doce 85 1030 

hMM" 605 15.909 

9 68 

feijao (em grao) 1.985 I 2.052 

mandioca 1.086 
I 

17.994 

milho (em grao) 7.950 24054 

tomate ] .536 69.275 

trigo (em grao) 85 132 

~'""" 
Perm: "'" 

Area llo>stin"d" a ,..,n,.,;t, On• 

(mil r I" 0 

IQ 

(ba) 

886 17.974 

(2) 38 71 

caqui I 71 10.802 

figo 1040 240.47! 

goiaba 256 16.003 

!aranja 9.157 864.550 

limao 696 70.898 

ma<;a l3 690 

l 
I 

30 

manga 431 !0.927 

per a J 50 

pessego 70 5.901 

tangerina 667 I 56.497 

uva (2) I 1.562 13.243 

(I) quantidade em mil cachos; (2) quantidade em tone!adas 
Fonte: Pesquisa Ae.:ricc,!a Muni,cipatl/FlBGE. l 990 

vista da variedade, o nive! de disponibilidade alimentar na regiao 

esta garantido pois, a DIRA Campinas representa no Estado de Sao Paulo em tomo 

assegurando o acesso a OS pod em a cornp(Jr o cardapio 
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em termos 

e 

v'-"-''"'"J, as no ann de 1990, 

somente o perfil da pmdu<;ao local de alimentos. A 

ger1en)s alrm<;nticcJC>s para a 

0 

aos tmcas in como os 

consumo, como arroz, 

como carnes, ovos e 

macarrao e aos 

A 

da o funcionamento e a 

pmcesso de transforma.;ao agricultura na regiao Campinas 

beneficiado facilidade dos grandes eixos rodoviarios e a de grandes centros 

distribuidores de como a Companhia de Entrepostos e Armazens Gerais de Sao 

Paulo - CEAGESP, na Grande Sao e Central de e Servi<;os 

Auxiliares - --.ccne>n de Campinas. Impulsionado pela agricultura, a regiao viabilizou urn 

continuo processo de industrializa9ao cent1mr!o nas agroindustrias da cana de a<;iJcar, lacrarlJa, 

algodao, 

integra<;ao vertical en·voilvemlo 

suinocultura e 

orJv<lO(lS e cooperativas. 

0 Estado Sao Paulo, segundo o Cadastro 

1987, coma com uma caJJac·id!rde estatica de arrnazenagem 

Unidades Armazenadoras de 

13 

atendemlo qtJantitati,vamente a agricola Estaclo, que gira em tomo 8,5 

]()7 



milhoes 199 

ser as condi.;:oes dos armazens nao acompanharam o processo 

Campinas jmna:mente com a 

msta!a,da, com 

dois fut:ores: 

A a 

detendo 

no ano de 1989, 

sua infra-

estrutura, garantindo as melhores condi<;;oes, no Estado de Sao de 

estocagem, agricola local e regionaL Como e 

numero abo;ol:uto de 

unidades im;ta,lacias na regiao e em porcentagem representam 4 3, 72% do Estado 

produyao agroindustrial regiao, 

Pais, caracterizada como polo industrial, com 

produtos ww.t>umuwcm> para a 

regiao, e possivel afirmar que a '-''P-I'-, ou ate a microrregiao de CamjJinas, e auto-suficiente 

vista destaque na 

em qualidade e quantidade de produtos para atender sua populayao, urn a 

3
::: Safra 89/9(t compreendendo arroz ern casca. caroyo de algodao. amendoirn em casca, 

cafC beneficiado e mamomL 
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9 

2114 4835 

962 

5 l1 

2916 43,69 6674 
Fonte: Negri Neto, Afonso & Coelho. Paulo L das Agroiudustrias nas Divisres 

AfLric:e>l<ts no Es!ado de Silo Paulo. lEA/SA:\, Sao Paulo. Economicas. 1994 (no prclo). 

CONJUNTURA AL!MENTOS. !994 7 

o potenci:al 

0 conjunto de os estabelecirnentos, publicos e 

aliment<Js sern preparo Exciui-se da 

servt<;os (n:staurm1tE:s, hoteis e !anchonetes ), o comercio informal e os prograrnas publicos 

de distribuivao de alimentos. Tambern nao tratado a inter-relavao deste setor corn o setor 

produtivo e consurnidor. 0 objetivo de mensurar o potencial de ab:1stecim:~nto do municipio 

e est1:mar a representatividade do de alimentos que e destinado ao programa de 

merenda tre·ntP ao montante no municipio. 

se tratar de urna regiao cosmtopollta a comercializavao alimentos assume 

uma irnportancia 

norte do municipio, localiza-se o 

mclvim::mt:ar;ao de bens e recursos na regiao. 

entreposto de comercializa<;ao de 

lJOJ-rifiu1:iciJlas da regiao e o segundo ma'"' do Estado, a u:,A.;~l'- Campinas, caracterizada 

por ser, tambem, urn polo absor.;ao e distritmi1;ao de o pais. A Tabela 

I 0 apresenta as quantidades totais comercializadas no ano 1994 dos principais alimentos 

legumes e rnovimentadc>s na CEASA Carnpilms. 
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legumes e 

Carr1pimts, 1994 

Ul' ADA SiANO 

!.5!L4 

alface crespa 1329.3 

VERDURAS alface lisa 2.94L! 

couve 377,2 

espinafrc 293.7 

I L58L9 

batata lisa I 'i 9K54 

batata comum 27.8655 

batata doce 3.1072 

3.824A 

4.849.6 

'"" '"' 524,6 

5250,7 

LEGUMES 15 93(U 

13.490,6 

7.888.9 

inhn 3.236,2 

inh.ame 2!3.3 

milho verde 3.723.3 

fpepino caipira 7455 .. 9 

fpepino japones 909,9 

tomate Sta. Cruz i 41802.6 

ivagcm 4.423,1 

banana nanica 29.541.9 

banana ma.;ii 7 l5(t 7 

banana pmta 3.105.2 

!goiaba 2.640.7 

FRUTAS laranja baia 2.583..3 

llarania lima 3.194.4 
' ' l!aranja pera 

!pGJ n -· lnka 9 14? 2 

lma9a 
. 

19.577.8 

1namao fonnosa 17.800.9 

mamao ha·vai !0.842.0 

manlZfl baden 8.274.2 

I manga espada 385.9 

Fonte: Boletins da CEASA! 1994. 

A comrmnl<;ao entre a 1990 e a movm1enta<;:io de 

llO 



o montante de neste de 

DE QUEIROZ, 1992) Na 

!evamamentos, a rela.:;a:o entre as 

entre o na e a 

doce 

tomate 

mava 

mamao 

man2ea 0,9 

Fonte: Pesquisa Agricola Municipal/FIBGE, l 

Boletins dn CEASA 1994. 

Os valores obtidos para os 12 produtos 11, mostram que eles se 

em categorias: produzidos e comercializados in nawra na 

princi:paJm,ent.e produzidos na regiao e prim;ip.alnne11te comercializados in natura na regiao. 

Os primeiros sao aqueles alc:an.:;armn valores pn'lximc1s da unidade, ou seja, goiaba, 

manga, ponkan e parcialrnente o tomate. Os segundos sao os 

proximos de 0, 1:n·"n1" sao produzidos em quantidades 

ma1ores 

e mamao (com aten<;:ao especial a celbolla e ao mamaio 

I I l 



arroz e a leg;unrin<}Sa sao 

produtos nao 

Cerears de Sao 

trabalho ~evlml"r de1aUmdam.ente a estrutura de abastecimento de senao encontrar 

alimentos 

consumo 

Devido a falta de informavoes sobre a produ<;ao e/ou comercia!iza<;ao dos 

produtos de animal, pao e macarrao na microrregiao, tambem utilizada a media 

de consumo de Campinas para estimar as quantidades disponiveis destes produtos. Assim, os 

va!ores consumo per de carne bovina, carne de frango, carne de porco, ovos, 

e macarrao (NEP A, !995) corrigidos para o total populaciona! microrregiao de 

(ANUARIO ESTATiSTICO DO BRASIL, 1994), a 

movimentada dest<'s produtos "tr."ve" diversos mecanismos e equi!JarneJrJtc>s 

apresenta os ann coo de consumo 

microrregiao no periodo urn ano, tanto arroz e os demais 

produtos. 
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12: Consumo 

produt<Js ba:srcc)s e 

A dos dados 

e estin1ativa em toneladas da movimenta~;iio anual de 

produ<;iio agricola, da comercializa<;iio de hortifruticolas 

na e da estimativa do consumo dos principais itens basicos, animais e 

industrializados, tem-se uma estimativa da quantidade de alimentos disponiveis na 

microrregiiio de Campinas 

Para mensurar a di!:pcmii!Jilid<!de almnentos e avaliar o imrJaci:o da umtL"'I'"u 

generos abastecer o alva do prctgr<tma de em 

estabeleceu-se 0 rr::t<'nn de referencia a Adotou-se o pnJdrltO da porcentagem da 

populaviio att:uum" programa em Campinas, 138,199 alunos, que e igual it 7,8% do 

total populacional da microrregiiio e a recomenda<;iio legal de cobertura, que corresponde a 

15% das necessidades publico atendido, equivalente ao valor de l ,17%, Em 

outras palavras, este cn:teno e a representa<;iio em porcentagem da quantidade de alilne,nto 

que esta pm-ce:la no caso os esl;ol;lres, !clea.lmen1te 

suas ne<;essrdadt"s nutricion:'!is, de acordo com a rec:on1ertda96<:s 

consum1r, 

FAO/OMS. 



a suficiencia na considerou-se 0 

programa nao absorver urn 1,17% dos alimenticios na 

est a como a 

Para se est a OS 

em uma com urn. urn a 0 da 

em e outro OS na 

Para os adotou-se a seguinte m!~todolo1s1a: 

medidas em quilograma 

alimento em uma tabela alimentos 

(LUNA, 1995). 

mais sete micronutrientes, atraves da tabela de composi<;ao quimica alimentos da Fil3GE 

NACIONAL DE DE SPES A F M1ILIARES, 1977). Desta manetra, estes 

calculos fomeceram uma unidade comum de compara<;ao, nutrientes, para todos os 

diferentes podendo, desta forma encontrar, em absolutes, o de 

merenda, 

energm e e o proporcional de !5% das recomenda<;oes diilrias para os 

et 1990), pelo de alunos pelo 

programa na rede publica de ensino de Campinas. 0 valor obtido fui multiplicado pelo total 

dias de at<mdlimento (200 dias) se obterem os requerimentos anuais. Assim, este 

produto fomece os val ores das necessidades totais publico alvo do programa nas mesmas 

unidades 

33 Total + Total comercializado na CEASA + Total consumido segundo as csiimativas de 

consurno. descontando~se, tanto para o total comercializado. quanto para o consumido. em cada item as 
qwm!!tcL~·dcs pn,dt!Zli:!aS na no scntido de evi!ar a de dados. 
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13. 

2,61. 

3,32 ° 7,59 ° 1 

5,39 ° 6,42 ° 1 0,84 

2,16 ° 1,51 ° 10
11 

0,14 

Fonte: 1977: LUNA ! 995: PRODU(:AO AGRiCOLA MUN!C!Pi\L ! 990: V ANNUCCHl eta!._ 

!990: ANUARIO ESTATISTICO DO BRASIL, 1994: NEPA_ 1994 e Bole!ins da CEASAO 1994_ 

Observando a tabela, tem-se a relaryao entre os valores calculados (A/B) esta 

referencia para todos os nutrientes, com excer;ao calcio que atinge 

1,49 todo o abastecimento do programa de merenda 

do mm1lC!JllO, curnprmd<J-se as determina<;oes legais dos requerimentos 

acordo com as metas da mtmi:cipali:za<<iicJ, ser feito com alimentos proveniemes ou que 

quantidade suficiente de generos alimenticios 

34 Cabc considerar que para o caso do c3Jcio pode haver uma subcstimativa da dcstc 

:micronutricnte em da adotada. baseada no consumo medio. Os resultados da pcs:qui1;a 

que estima os consurnos per l utHizada como fonte de apontam para 

um consmno deficiente de c;ilcio 
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desconsidera como 

c urn serem 

caso 

as sobre a da 

a possibilidade prog,rruma de nw•rPr1rla com estes recursos. Em outras 

0 em impactos no 

regiao se se 

wuLl\ia.u de alilne11tos, alem dos c;r"•nrl.e' al:ac<tc!ls:tas 

abastecem a regiiio, em Cam!Jin:as uma 

enorme rede varejista espalhada com os dados Secretaria 

Estadual da F azenda sobre os contribuintes do lmposto de Circula<;iio de e 

Servit;os, ICMS ano 1996, tern-so entre os principals equipamentos de abastecimento de 

alimentos 5 hipermercados35
, 80 supermercados, !06 a<;;ougues, 139 mercearias e quitandas 

e 177 padarias ESTADUAL FAZENDA, 1996). Este mostra 

uma situa<;iio h'mr·av.pl na elabora<;;ao de alternativas para o abastecimento do programa, 

substituindo a centrali:la>;:iio das respeitando, na de operacionaliza<;iio do 

35 Carrefour. Extra Abo!J<;aoe Extra av da Saudade. Eldorado c Enxulo. 
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Consider:u;iies sobre o abastecimento do programa de merenda 

dE:sc:en.tralliza<;,ao com abastecimento 

l'llllmPnlcOq para abaStCCC.t 0 programa de mPrPtHb 

desabastecimento na de isto m<;mJ:uuu as exr1orta<;•oes 

outras 

Tr:1ta:ndo o o enti:•uue 

de sistema o tratamento desta na necessidade 

cria;;;ao de urn novo de "a<;oes e intera-;oes" na etapa de operacionaliza;;ao do 

programa atuaL outras palavras, precisa-se elaborar novos mecanismos que aproveitem 

as potencialidades do municipio e aumentem a eficacia da aquisi.yao, distribui.;ao e 

preparayao da diminuindo o numero etapas ou passagens que 

separam o desde que incluido na formula.yao do cardapio, ate ser serv111o 

crianrcas nas escolas, 

Indo alem da discussao e problemas de do 

UlUlHJUlfli'J, faz-se ne<;es:>ario colocar em U'COWV 0 nrrmnr. aparato bwroc:ral.JCO da Prefeitura, 

agilizar o processo e re:ili,~ar urn planejamento mais de sua 

clren!tel:l, utilizando os recursos locais disponiveis e incrementando as escolas deficitarias. 

Frente condi<;oes que o mtmic;ipio dispoe, e passive! a se posicionar de outra 

maneira em rela<;ao pnnc:pa:s etapas da operacionaliza<;ao do programa. Melhorias na 

estrutura di:;tribtticiio, condi<;oes de estocagem e armazenamento dos 

serem lev'aoos as c>c:u~<t> e produtos 

de:;centrali;ca~:ao do programa 

rP1nrr."'m o sucesso 

criando uma 

1!7 



estrutura de adequado que estas e urn a 

dos principais servi;;:os. 

A do tern 

nas em para o 

Neste nao 0 

em 

Estas alternativas 

ser tecnicos e a ser administra:tiv·os. 

novos de e 

os tomadores de decisao optassem por: cardapios mais adequados as crianvas, de 

acordo com suas necessidades e condi;;:oes de preparo das escolas; melhores altemativas de 

pre<;os de generos alimenticios; acompanhamento do programa mais proximo da clientela e, 

finalmente, otimiza.;ao dos recursos existentes. nova dinamica de operacionalizavao 

permitiria trabalhar de forma mais "u'"lu"u" as diteren<;as da popula<;:ao pensando no 

processo de descentraliza;;:ao ate a un:taa:ae 
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VU.CONSIDERA(:OES FINAlS 

o Estado a 

40 anos 

OS 

urn 

e, ao 

uma 

de 

a disponibilidade de 

uma grande de Ieite em norte-americana, CUJO govemo em 

negociar, e a existencia de uma rede de distribui.;;ao montada que garantiria o acesso a 

popu!ayao a ser atendida: as escuw.s. 

Assim, o programa 

vu'm'"' govemamenta!, 

da alimenta.;;ao como 

e 

msenu-se no contexte publico, como uma 

expresses amp!os prop6sitos ou metas, tanto no ca1npo 

elaborados na ep00a eram UWWOC'> 

nao ter nenhum mecanisme 

avalia<;iio e r.rnntr.ol<> do programa. claramente assistencialista, visando as 

necessidades popula<;iio, os objetivos eram muito mais importantes enquanto proposi<;iio 

fato dos problemas estruturais de operacionalizaviio 

am>encJa de mecanismos de co11tnJle. 

que a<;ao. lsto fica demonstrado 

nunca terem sido tratados ou 

escolar, sendo reconhecida gradativamente pela como uma 

do Estado e, em momentos ela 

!!9 



e urn<mtode o govemo ,_,,,w,, 

sirnp:ati;oan:tes para 0 governo rmpo:sto pelo golpe umum 1964. 

exJlanom em OS '""'tuirw povu'"''"u atEmd!1d:a, recursos en'volvJrtos 

alirnenltos distrilmi(!os e sot1retud,o, estrutura E justan1ente nesta 

de alirnentos nasce o 

programa. 

anos sua 0 

pror:•ur1ha em suas metas. 

as de 

como dos grupos do pais. 

corn 

a abastecer o 

de me:rem!a 

tanto 

OS 

propostos Locauv foram sendo permanentemente modificados, principa:lmenrte com a 

incorpora<;ao de novas ou maiores atribui<;oes 

Ao Iongo de 

importante no 

este programa sempre 

demonstrando, ao Iongo 

sua evolut;ao uma grande distancia entre intenyao e gesto. 

reJJetida:s vezes, de caniter curta 

durayao, caracterizadas principalmente pela iniciativa da administra<;ao publica 

a as 

insatisfa<;5es dos setores economicos e as oposiv5es. Entretanto a merenda escolar, ao 

contrinio das outras interven96es do Estado na area as:;Jsiten:cHtl, 

considerada de maneira incontestiiVel como dever publico. Desta fonna, na hist6ria 

programa, os ganhos de popularida:de do '-'~tau1u foram garantidos pelo aumento 

e sobretudo de novos independentemente dos resultados 

!20 



Na de 80 com a da o programa os comornos de 

cobertura e estrutura burocnitica semelhante ao que existe atualmente. estrutura 

ora a 

gesta.o nlgi<Jmt!, como as que aconteceram no 

ao a 

OS estadClS 

contar com a pu>S>J.UHiua.ue de col:nple!n<:mt<a<;1io 

dos recursos 

repensar o 

ser 

realizadora de 

Este contexto 

nos 

os demais dependiam ex•clusrvarrren.te 

em 

anos, a de 

u"mull;,;av Esta.do nos P"'><'' em de;;envollvirnerrto, 

ou de centralizadora. Assim a como 

investimentos de infra-estrutura e prestadora de servi<;os de interesse 

geral, garantindo assim sua credibilidade e, ao mesmo tempo, descentralizando a a9ao 

publica, aproximando-se da populayao e ouvindo as demandas sociais, translad;mdlo as 

decisoes para o nivel locaL A tentativa de descentralizavao do de 

alime:nt<'lv1io escolar em 1986 e a descentralizayao de 1993, atualmente em vigor, certamente 

intl!ueJt1CJad<lS por esta transf<Jrn1a.;:ao. 

atualmente nao se cogita a possibilidade do afastado dos 

conhecim(lntos particulares de cada regiao, decidir e tomar medidas de mt""'""'"'"'" na 

sociaL A ex~lertencn do Estado de Sao Paulo em 1984 foi a comprova<;ao desta afhmatvi'i<J, 

lJmmu,J, na imjJlernenta<;iio 

dos objetivos propostos. 

de 

programa neste tS1'aa'o, alcan<;ou metas bastante pn)ximats 

do em 1993 transferiu para o a 

a somente prestando comas ao 
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govemo 

e 

continuou 0 programa, est a 

a estrutura buro<3ra:tic:a no nivel central e sobretudo esperava-se uu1wau a 

E no 

ser tr<ttado como algo concreto, 

o pro;grarna m~>::Pn<i" se materiali2:a 

atores ,.w,,J,;,J,, se defin<em e suas de<~lS<:ies 

"vucaa ser com que o PNAE, smgu•m, se 

5,000, transforrnando-se, caso a caso, em urn nnw,,~rr1o i\P~Jsar de exi;;tirem 

de acordo com os muitos pontos e semelham;;as entre mlJni:cijJios, e na analise nR1c!ir" ,J,,r 

princiipi<Js da descentraliza.;;ao, que as m1Jlhon:s "ltPrm<ti;rRs sao encontradas para o efetivo 

e mecanismos existentes de abasi:ecim<snto e de distribuiyao, 

analise do programa de merenda deve passar necessariamente discussao 

das estruturas potencialmente envolvidas nesta atividade, Teoricamente, trabalhos tecnicos 

parecem dar solu.;;ao aos problemas que se colocam, promovendo a efi1cienci:a dos canais de 

abastecimento, mas deixam inalteradas as estruturas de operacionaliza<;ao do programa, Esta 

abordagem se transfonna a Iongo prazo em medidas inoperantes, uma vez que refletem uma 

visao meramente setorial do planejamento adequado deve ser encarado como 

urn sistema em no qual a prodw;ao, e consumo e se 

retroalimentam, 

Em Cctmjpinas, municipio de grande porte do Estado de Sao Paulo e estudado 

neste trabalho, o programa quantitativamente pois o municipio atende a clientela 

do seu programa nos 200 dias do ano Busca-se, entao, atingir as metas propostas na 

politica descentralizavao em termos qualidade do realizado. 
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merenda em Campinas, estao na operacionaliza<;:ao, 

principalmente devido a estrutura administrativa e a manerra como 

de.scc:ntJ·aliza<;ao nao sao alcan1;ados. 

criiticcJs sao: 

- 0 nem 

como C e 

nem 

do menos de 

Complexo Paralelamente, o aumento da fre:quem~ia formulados utilizados durante a 

semana faz com a alimenta<;:ao se CllstanCle dos habitos alimentares da 

prc:gn1ma e rPrmrln os pn:cei:tos 

ao comercio ou a indus1:ria sii.o inviabilizados devido ao PfiCJC<~SSO 

alimentos executado na Alem o Conselho de Merenda, 

representantes de diversos setores da sociedade, nao se reline de maneira rotineira estando 

ausente do processo. 

Operacionaliza.;ii.o - a operacionaliza<;:ao da merenda da maneira como e feita 

segue urn fluxograma invertido, deixando a elaborayao do cardapio praticamente na ponta 

final do processo como consequencia das limita96es burocraticas e de 

mtmlclp>al, tais como o processo de co>mpra, a estocagem, a distribui9ao as escolas e as 

condiv5es de infra-estrutura das unidades escolares. 

d) Avalia<;:ao- nao existe nenhum mecanisme de acompanhamento ou processo 

avaliatorio no interior corpo gestor do programa. 

Este diagnostico identifica no interior da estrutura operacional murticipa! do 

programa de merenda a repeti.;ao dos mesmos vicios de centraliza.;ii.o de decisoes e 

distanciamento do qual o federal mas uma escala 

reduzida. 
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A desta constata.;;ao, deve-se pensar em urn planejamento do programa, 

come<;ando com a identifica;;:ao das metas a serem atingidas e considerando especialmente o 

o caso a 

oe\'em ser CO>USHie:ra!las 

tra,ballJO procurou mostrar a d!s<~ussao atual com resperto a eti<:acia 

de a dos 

or<;amentaria para aquisi9ao de generos, dos entraves burocniticos ou impostos 

legisla.;;ao e dos recursos fisicos e 

a!ocaclos no 

problemas "'v'' "r"'rn 

tratac!as pelos tomadores de decisao, 

outras deveriam ser 

sao: o apro,;ertarne11to dos recursos do municipio 

e regiao; o municipal de maneira integrada com os programas institucionais; a 

descentraliza<;ao das decisoes operacionais do programa; a efetiva implementayao de um 

cardapio variado de acordo com a regionalidade; a diferenciacao do atendimento; o controle 

e, finalmente, a aproximacao do publico 

Estas questoes, colocadas para o municipio de Campinas, apontam para urn 

quadro bastante tavoravel de possibilidades de melhora qualitativa da merenda, visando a 

me!horia do serviyo prestado. Os dados trabalho, corroboram para esta afinna-;ao, 

sao: 

a) A regiao de Campinas, DIRA, do ponto de vista da variedade da produ<;ao 

agricola, dispoe de praticamente todos os produtos possiveis de compor o cardapio 

merenda, participando no Estado de Sao Paulo em l 0% da produ<;ao de alimentos basi cos, 

e 27% de horticultura. 
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e benet1ciada 

proximidade de importantes centros 

presen<;:a grandes e1xos rodoviirrios e da 

e a 

regiao e a 

unida,:!es agroindustriais, com destaque para a inchistria de aliJmentClS 

desabastecimento em Campina:s, 

f) 0 municipio conta, dos atacadistas MACRO e CEASA, com uma ampla 

rede de equipamentos varejistas de comercializa<;ao de alimentos, 

Em fun<;ao destas condi<;5es, sugere-se a criavao de urn novo conjunto de "a96es 

e intera<;oes"' na etapa de operacionalizayiio do programa aproveitando as 

potencialidades do municipio, e buscando urn ganho de qualidade do programa conforme as 

metas municipalizayao, 

burocnitico da Prefeitura a novas demandas de organiza<;ao, Deveria ocorrer, de fato, 

urn planejamento do programa de merenda deixando c!aros os objetivos, as metas a serem 

atingidas e os meios para cumprir estas metas, Somente a explicitayao destas etapas permite 

construc;ao 
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A de uma '"'muryav SJ.St<;matH;a da merenda em Cam~>imts e urn 

re<ostrutunu;ao do papel dos tomadores decisao 

nmgrermL Entretanto, n'""''" mteres>:ante p1ol1S!'If na de inr<wn<wRr 

gestao, a des<;entJ·a!iz;a<;:ao r"i'Cill da ffiUUa119a 110 r~rMPr 

aproveitada como uma possibilida:de ""'l''"'''"u para o '"''err"r.1o dos direitos e autor1orma 

da gestao mr.ImClflal, com maror controle dos recursos Assim, a alimenta.;ao 

escolar ser potencializada se p!;aweJ em COl1Ju:nto entre areas de do 

plit,!ic<::>, como Ab:xstec1m:ento, S;ilide, !'J:Omto<;;<lo Jv~rar e Luttura, f.'•mmtP e Turismo, 

com a 

estrutura m'"u'~'V"' 

menmda, asscrcm(io a 

A variedade dos serv1.yos prestados pela Prefeitura elaborar diversos 

programas integrados de desenvolvimento e avalia<;ao popula<;:ao atendida, como por 

exemplo, o atendimento de crian<;as nos postos de saude e sua frequencia escolar e/ou 

alimenta<;ao na escola, ou o desenvolvimento esportivo e o estado nutriciona!, ou ainda 

investigar o estado da populas;ao que participa de outros programas de 

suplementa<;ao alimentar Observa-se, que todas estas rela<;:5es sao parecidas com a relayao 

da merenda e o processo de ensino-aprendizagem, ja incorporada nos objetivos oficiais do 

programa. E importante que a integra<;ao de varios servi<;;os, buscando atender 

melhor a comunidade, depende somente do poder publico, mas tambem da sociedade, 

reivindicando m~llh,Jri:as para sua condi<;;ao de vida. 

direito inaliem!vel da popula<;:ao, deve estar associada aos preceitos constru<;:ao 

cidadania, de que a escola e a escolar podem, e devem, ser uma atividade 

socializadora. 
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