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RESUMO 

O referido trabalho de conclusao de curso tern como foco a constitucionalizacao do 
Direito Alimentar, com o advento da Emenda Constitutional n° 64 de 2010, e as 
politicas publicas no seu aspecto assistencialista. Contesta a dimensao da atuacao 
estatal na promocao do Direito a Alimentagao, baseado na dignidade da pessoa 
humana e minimo existencial. Ao mesmo passo que analisa o perfil das politicas 
publicas brasileiras, enfatizando o assistencialismo existente nestas. Empreende-se 
como tecnica de pesquisa o metodo bibliografico, por meio de fontes documentais 
indiretas secundarias, explorando a doutrina de respaldo na seara academica. O 
metodo de abordagem utilizado e o dedutivo, visto que analisou-se aspectos gerais 
que se sobrepoem aos especificos. Existe a necessidade de se produzir urn debate 
maior acerca da garantia do direito a alimentagao, uma vez que o alimento e crucial 
e basico para a manutengao da vida, e a satisfagao deste direito necessita de 
atuacao direta do Estado. Entretanto se faz clara a necessidade de maior 
responsabilidade por parte deste com o direito em voga. No sentido de tratar com 
isonomia o Direito a Alimentagao e os direitos a saude, educagao, por exemplo; 
desta forma, aplicar percentuais minimos fixos a garantia do Direito a Alimentagao. 
No mais, este trabalho traz exemplos de politicas publicas no Brasil, esmiugando-as 
em suas especificidades e estas servindo como forma de garantir o Direito a 
Alimentagao Adequada. Alem de tratar do perfil assistencialista que estas possuem, 
uma caracteristica que coadunando-se com a populagao e o Estado brasileiro. 

Palavras-chave:Direito a Alimentagao Adequada. Politicas Publicas. Papel do 
Estado. 



ABSTRACT 

The reported course conclusion work focuses on the constitutionalisation of the Food 
Law as the arrival of the constitutional emendation n° 64 of 2010, and the public 
politics in its assistance aspect. Contests the dimension of State action in promoting 
the right to food, based on dignity of human person and existential minimum. At the 
same step that examines the profile of Brasilian public politics emphasizing the 
existing assstencialism in these. Urdertazes as a technical research of bibliographic 
method, through indirect documentary sources secondary exploring the backing 
doctrine in academic field. The approach method used is the deductive, singe 
general aspects examined that overlap to specific. There is the need to produce a 
larger debate about the guarantee of the right to food, is crucial and basic to the 
maintenance of life and satisfaction of this right requires the direct involvement of the 
State, however if it makes clear the need for greater responsibility on the part of this 
with the right in vogue. In the direction of treat with isonomy the right to food and the 
rights to health, education, for exemplo; This way, apply fixed minimum percentage 
of guarantee the right to food. Hence, this work brings examples of public politics in 
Brazil, scrutinizing them in their particularities and these assistance profile that these 
have, coadunating with the population and the Brazilian state. 

Keywords: Adequate Right to Food; Public Politics; State action. 
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1 INTRODUQAO 

O desenvolvimento da sociedade proporcionou a busca de direitos por seus 

cidadaos, e a consequente alteragao na condicao e posigao do Estado frente aquela. 

O direito tern o dever de zelar pela convivencia harmonica entre individuos, 

neste sentido surge a necessidade de empregar importancia as questoes 

alimentares no Brasil. Deve-se enveredar pela carta magna e outras fontes 

correlatas para observar e aperfeicoar a aplicagao deste institute 

O direito a alimentagao adequada ganha relevancia nesta nova sociedade, 

principalmente em classes menos favorecidas do trato social. Dai a necessidade do 

Estado tutelar seus cidadaos na garantia deste direito ha muito reivindicado. 

Este direito foi reconhecido inicialmente na Declaragao Universal dos 

Direitos Humanos que foi recepcionada pelo ordenamento juridico brasileiro. No 

entanto a constitucionalizagao do direito a alimentagao apenas foi implementada 

pela Emenda Constitucional n° 64, publicada em 04 de fevereiro de 2010. Houve o 

provimento do direito a alimentagao adequada no capitulo constitucional dos direitos 

sociais, em seu artigo 6°, no qual figura o direito a alimentagao da Constituigao 

Federal. 

Hodiernamente a luta pelo cumprimento dos preceitos da Magna Carta e 

intensa, a sociedade cobra, os juristas igualmente clamam por agoes dos orgaos 

publicos condizentes com os ditames constitucionais. Entao na busca pela 

implementagao da Seguranga Alimentar que e integrado por varias areas desde 

Saude ate Educagao, passando pela normatizagao do direito, o Estado tern fungao 

fundamental. Entretanto existe o distanciamento entre a letra da lei e a tutela 

exercida pelo Estado. 

As bases formadas para exigir o cumprimento deste direito sao a dignidade 

da pessoa humana e o minimo existential. Entretanto, nao existe o consenso em 

relagao ao tamanho da atuagao do Estado na garantia do Direito a Alimentagao 

Adequada. 

O presente trabalho ainda trata do perfil das politicas publicas e discute a 

postura da sociedade frente aquelas e o comportamento dos gestores no mesmo 

campo. 
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Tem-se como problematics a medida da tutela do Estado na prestacao do 

Direito a Alimentagao Adequada, bem como o perfil das Politicas Publicas no Brasil, 

a atencao as mudancas nutricionais da populacao e quanto ao perfil assistencialista, 

debate entre os pontos positivos e negativos. 

Diante destes questionamentos o presente estudo tern como objetivo, 

atraves da perspectiva juridico-constitucional, o debate mais detalhado acerca da 

medida da responsabilidade do Estado na efetivagao do Direito a Alimentagao 

Adequada. E a exposigao do perfil das Politicas Publicas brasileiras. 

Sob a justificativa da cobranga social no cumprimento do papel do Estado 

por seus representantes, no tocante ao Direito a Alimentagao Adequada e Politicas 

Publicas empregadas pelo proprio Estado. 

Para a produgao deste trabalho fora empregado o metodo de pesquisa 

exegetico-juridico que permite interpretar a letra da lei, bem como informagoes 

apresentadas por estudiosos do tema, realizando assim o aprofundamento o estudo 

sobre do mesmo. 

Utilizou-se como tecnica de pesquisa o metodo bibliografico, por meio de 

fontes documentais indiretas secundarias explorando a doutrina de respaldo na 

seara academica sob diversas formas, atraves de livros, artigos cientificos, indices e 

dados estatisticos, tabelas, alem de vasta documentagao oficial. O metodo de 

abordagem utilizado e o dedutivo, visto que foram analisados aspectos gerais que 

se sobrepoem aos especificos. 

No mesmo sentido, aplicou-se o metodo hermeneutico, com o qual se fez a 

interpretagao extensiva da legislagao para melhor compreensao do tema abordado, 

adequando sua condigao enquanto lei a realidade social na qual se encontra 

inserida. 

Destarte o primeiro capitulo, Direitos Fundamentals e Alimentagao versa 

sobre o desenvolvimento dos direitos fundamentals perante o Estado, o conceito 

utilizado no mundo para tratar do direito a Alimentacao Adequada e seu 

desenvolvimento, como tambem a importancia do instituto e as correlagoes 

existentes entre este direito e seus alicerces, a dignidade da pessoa humana e o 

minimo existencial. 

Deste modo o segundo capitulo Direito a Alimentagao Adequada e 

Seguranga Alimentar pondera sobre os orgaos do Estado que dirigem as politicas 

voltadas para defesa do Direito a Alimentagao Adequada. Como tambem a lei 
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especifica que versa sobre o assunto e a mudanca no perfil nutricional brasileiro, 

como a importancia da Seguranca Alimentar e sua relacao com o direito a 

alimentagao, bem como a abrangencia da Seguranga Alimentar. 

O terceiro capitulo A Constitucionalizacao do Direito a Alimentagao 

Adequada e Politicas Publicas direcionadas debate a implementagao da emenda 

constitucional n° 64 de 2010, bem como o aprofundamento das discussoes para 

definigao do papel do Estado na garantia do Direito a Alimentagao Adequada. Na 

mesma diregao discute-se as Politicas Publicas do Estado (Uniao), os pontos 

positivos e negativos, bem como o perfil da Politica Publica no Brasil. 
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E ALIMENTAQAO 

O referido capitulo versa sobre o desenvolvimento dos direitos fundamentals 

perante o Estado, bem como o conceito utilizado no mundo e no Brasil para tratar do 

direito a Alimentagao Adequada e seu desenvolvimento, como tambem sobre a 

importancia do instituto e as correlagoes existentes entre este direito e seus 

alicerces, a dignidade da pessoa humana e o minimo existencial. 

2.1 DIREITO ALIMENTAR COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL 

Desde os primordios os homens lutam entre si pela dominagao de outrem. 

Neste contexto abrigam-se inumeras guerras e interminaveis conflitos. Tais querelas 

sao atribuidas como causa para as desigualdades e escravidao subsequentes, dai 

surge a necessidade dos povos de minimizar tais desigualdades, com a criagao de 

mecanismos, para tanto, neste contexto foram necessarios varios seculos para 

descobrir e aperfeigoar os institutos. 

Os direitos fundamentals sao resultado de uma luta constante atraves dos 

tempos, depois da formagao dos reinados no mundo ocidental. Os cidadaos comuns 

encontravam-se refens dos disparates dos seus monarcas, entretanto, apos seculos 

de lutas para o reconhecimento de direitos, os populares ingleses conseguiram a 

assinatura da "Magna Carta", em 1215, que reconheceu direitos aos cidadaos, por 

seu rei "Joao Sem Terra", e outros documentos importantes da epoca como: Habeas 

Corpus Amendment Act, em 1679, que originou o instituto que se conhece 

atualmente, como Bill of Rights, ou carta de direitos de 1688; caracterizou assim as 

bases do constitucionalismo moderno e o reconhecimento dos direitos e garantias 

fundamentals. 

Existe certa celeuma doutrinaria acerca do conceito de "direitos humanos". 

Uma corrente entende que a origem destes e o direito natural, outra corrente diverge 

e entende como urn sinonimo de direitos fundamentals. 
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Segundo Bobbio (1998, p. 353), o constitucionalismo moderno constata, "urn 

dos seus momentos centrais de desenvolvimento e de conquista, que consagra as 

vitorias do cidadao sobre o poder". 

Destarte, tem-se nas Constituicoes modernas estas influencias. Sao 

precursoras e ligam-se diretamente a "Carta de Direitos" Inglesa, bem como as 

Constituigoes Francesa e Americana, ambas influenciaram Constituicoes ocidentais, 

dentre estes, encontra-se a Mexicana de 1917, que eleva os direitos humanos ao 

status de direito fundamental, e a Alema que privilegiou a dignidade da pessoa 

humana e garante a defesa dos direitos sociais. 

Neste periodo houve a Primeira Guerra mundial que influenciou o mundo e 

chamou atengao para as atrocidades cometidas por este litigio, o que fortaleceu a 

tendencia deste proteger cada vez mais os direitos humanos basicos. Em um curto 

espago de tempo, o mundo deparou-se com a deflagragao da Segunda Grande 

Guerra, que outra vez, proporcionou barbaridades. Assim, neste contexto, sue surgiu 

a necessidade de que fossem criados mecanismos que promovessem os direitos 

dos homens, garantias basicas, comuns a todos os seres humanos independente de 

origem, etnia, sexo, enfim um documento que simboliza a isonomia a qualidade de 

humano. Diante de eventos tao desastrosos e significativos, os paises criaram 

mecanismos e aliangas para atuagao coordenada e, assim, em 10 de dezembro de 

1948, foi declarada a Carta de Direitos Humanos Universais. 

A partir dai mostram-se indicios do fortalecimento dos direitos humanos, no 

sentido de respeito destes por parte dos Estados. Doravante tem-se uma influencia 

crescente no direito constitucional patrio, dessa forma os direitos humanos 

concentram-se no titulo II da Constituigao Federal, tambem tida como a Constituigao 

cidada, em seus capitulos 1 (dos direitos e deveres individuals), capitulo 2 (dos 

direitos sociais), capitulo 3 (da nacionalidade), capitulo 4 (dos direitos politicos) 

capitulo 5 (dos partidos politicos). 

A doutrina pesquisada quando refere-se a classificagao estabelece tres 

geragoes de direitos humanos. Pedro Lenza (2008) trata os direitos de primeira, 

segunda e terceira geragoes; os primeiros tratam de liberdades publicas e direitos 

politicos, representando o valor da liberdade; os de segunda geragao expoem os 

direitos sociais, culturais e economicos, portanto reproduzindo os valores da 

igualdade, e finalmente os de terceira geragao que aplicam e defendem a nogao de 

um unico mundo para todos, com o desenvolvimento tecnologico e as aspiragoes 
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comuns, preocupacao com os consumidores, remetem-se estes aos, direitos 

solidarios. 

No entanto, para Paulo Bonavides (2010) existem cinco geragoes de direitos 

fundamentals, nas tres primeiras geragoes sua visao se assemelha com a opiniao da 

doutrina majoritaria. A grande contestagao em sua otica e a existencia de outras 

duas dimensoes de direitos fundamentals, a quarta, que segundo autor: 

Sao direitos da quarta geragao o direito a democracia, o direito a 
informagao e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretizagao 
da sociedade aberta do futuro, em sua dimensao de maxima 
universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no piano de 
todas as relagoes de convivencia. 

Ainda de acordo com Bonavides (2010), ha a necessidade que o direito a 

paz seja transferido da terceira geragao de direitos fundamentals, para uma quinta 

dimensao: 

A dignidade juridica da paz deriva do reconhecimento universal que 
se Ihe deve enquanto pressuposto qualitativo da convivencia 
humana, elemento de conservagao da especie, reino de seguranga 
dos direitos. 
Tal dignidade unicamente se logra, em termos constitucionais, 
mediante a elevagao autonoma e paradigmatica da paz a direito da 
quinta geragao. 

2.2 O SURGIMENTO E A IMPORTANCE DO DIREITO A ALIMENTAQAO 

Nos primordios da historia humana, o alimento era disputado com outros 

predadores e conseguido com bastante dificuldade. Neste sentido, o grande desafio 

do homem era sobreviver, entre outras intemperies estava posta a de conseguir 

alimento para satisfagao das necessidades nutricionais do corpo humano, algo 

extremamente dificil naqueles tempos. 

Outrossim, o homem evoluiu e passou a desfrutar de certas regalias em 

relagao aos seus antigos rivais. Entretanto, o alimento continuaram a influenciar 

modos de vida, costumes, chegando a causar guerra entre nagoes. Quando a 

sociedade humana passou a viver em cidades, a epoca da Idade Media, existem 
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inumeros relatos de populagoes inteiras se digladiando pela fome que as atingiam. 

Crises recorrentes nestes tempos em que nao existiam planejamento para o 

crescimento populacional e tecnologias pouco desenvolvidas para a eficiencia na 

producao de alimentos. 

Com o advento das duas grandes guerras e com a posterior miseria e fome, 

na Europa surgiram preocupacoes e movimentos para protecao deste direito basico, 

qual seja a alimentagao. Com a criacao da Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) 

em 25 de abril de 1945 na Conferencia de Sao Francisco, nos Estados Unidos da 

America. E posteriormente foi criada a Organizagao das Nagoes Unidas para a 

Agricultura e Alimentagao (FAO), que visa a resolugao de diversos problemas 

relacionados a falta de alimento suficiente para nutrir as populagoes devastadas pela 

guerra, num segundo momento o desenvolvimento de tecnicas para uma maior 

produgao de alimentos e a ajuda a paises subdesenvolvidos para o aumento das 

respectivas produgoes. Assim, uma maior uniao entre os paises possibilitou a 

recuperagao destas nagoes. 

Nota-se a gigantesca importancia que o alimento tern no mundo moderno. 

Nesta perspectiva, com o advento da Declaragao Universal dos Direitos Humanos, 

garantir os direitos fundamentals e proteger as populagoes, somente pelo fato de 

possuirem a qualidade de seres humanos, independente das diferengas existentes 

entre estes. Mais uma vez fez-se visivel a preocupagao mundial com a alimentagao, 

esta carta reza em seu artigo 25 que: "Toda pessoa tern direito a um padrao de vida 

capaz de assegurar a si e a sua familia saude e bem estar, inclusive alimentagao, 

vestuario, habitagao, cuidados medicos e os servigos sociais indispensaveis [...]." 

(DUDH, 1948) 

Com politicas e esforgos voltados para tal direito, fica exposto que o mundo 

se preocupa em escala cada vez maior e contundente, para a garantia do direito a 

alimentagao. Assim este direito ganha relevancia dentro dos direitos fundamentals, 

em especial quando se trata de direitos sociais. A mais recente preocupagao e o 

implemento de politicas publicas, no sentido de garantir a alimentagao, tanto em 

quantidade quanto em qualidade. Uma ideia mais recente em relagao ao direito a 

alimentagao. 

2.3 DEFINIQAO DO DIREITO A ALIMENTAQAO E PONDERAQOES CORRELATAS 
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Os direitos humanos sao tidos como o alicerce dos direitos sociais e 

influenciam-se diretamente pelo principio da dignidade da pessoa humana. 

Tal principio e comentado pelo antropologo Leonardo Boff (apud OLIVEIRA, 

p.2005), que assim estabelece: 

Nada mais violento que impedir o ser humano de se relacionar com a 
natureza, com seus semelhantes, com os mais proximos e queridos, 
consigo mesmo e com Deus. Significa reduzi-lo a um objeto 
inanimado e morto. Pela participacao, ele se toma responsavel pelo 
outro e con-cria continuamente o mundo, como um jogo de relacoes, 
como permanente dialogacao. 

O principio em voga e bastante discutido e analisado pela doutrina, tendo 

assim um importante papel na formacao dos direitos fundamentais. E considerado 

de forma a garantir ao ser humano um limite de liberdade e autodeterminagao, 

necessarios para o bom desenvolvimento das relacoes humanas. 

Outro apontamento importante acerca do conceito de dignidade da pessoa 

humana e construido por Jose Afonso da Silva (1998, p. 16.), que coloca o 

surgimento deste principio paralelo a origem humana, e neste sentido aduz que "A 

dignidade da pessoa humana nao e uma criacao constitucional, pois ela e um 

desses concertos a priori, um dado preexistente a toda experiencia especulativa, tal 

como a propria pessoa humana". 

Este pensamento filia-se ao defendido pela corrente Kantiana, ao defender 

que as pessoas nao podem ser um meio, mas sim um instrumento, sao o fim, nao 

servem de instrumento, mas se servem deles. Tais ideias inspiram o mundo juridico 

e filos6fico de hoje. 

Outro principio de relevancia que da sustentagao aos direitos sociais, e mais 

especificamente ao direito alimentar, e o principio do minimo existencial, que foi 

desenvolvido e defendido na Alemanha nos anos cinquenta, e logo incorporado a lei 

local e com a consequente difusao no mundo. Este principio apresenta uma 

bifurcacao em relacao a atuacao do Estado, em um primeiro momento o Estado 

permite uma certa liberdade ao cidadao tendo uma atuacao negativa, em um 
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segundo momento o mesmo propicia assistencia de existencia minima ao mesmo 

cidadao, sendo esta um prestagao positiva. 

Com base no atendimento a este principio, pode-se exigir o cumprimento do 

direito a alimentagao adequada, que se encontra no rol dos direitos fundamentals, 

quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional 64/10. Corinna Treisch 

citada por Leivas (2006, p. 136), e define o minimo existencial como: "parte do 

consumo corrente de cada ser humano, seja crianga ou adulto que e necessario 

para a conservagao de uma vida humana digna, o que compreende a necessidade 

de uma vida humana fisica, como alimentacao [...] 

Assim tal principio da sustentagao a formagao dos direitos fundamentais e 

mais ainda dos direitos sociais, nos quais esta o direito a alimentagao. Direito este 

que cresce e ganha importancia em ambito mundial dada a sua relevancia. 

Segundo dados fornecidos pela ONU, mais especificamente da Organizagao 

das Nagoes Unidas para Agricultura e Alimentagao (FAO), "a quantidade de famintos 

em todo o planeta aumentou para 1,02 bilhao de pessoas. Este e o maior numero 

desde 1970" (Relatorio anual da ONU sobre a fome no mundo, 2009) em um mundo 

com uma populagao crescente, principalmente nos paises em desenvolvimento, 

populagao esta que se aproxima de oito bilhoes de pessoas, e um em cada seis 

pessoas nao atendem a exigencia alimentar diaria, mais de um bilhao de pessoas de 

um total de oito, nao tern uma alimentagao diaria satisfatoria, quando nos referimos 

a uma alimentagao capaz de oferecer os nutrientes diarios necessaries para atender 

as necessidades basicas nutricionais, passando uma visao de alimentagao em 

relagao a qualidade, que quando nao atendida pode gerar serias complicagoes no 

desenvolvimento fisiologico e psicologico das pessoas. 

O desempenho e o desenvolvimento das criangas dependem de uma boa 

alimentagao nesta fase crucial da vida, assim, se nao atingido este nivel de nutrigao, 

estas criangas podem ser condenadas a problemas fisicos e mentais imensuraveis e 

definitivamente nao terao um desenvolvimento completo. 

A vida humana moderna e regida por um ritmo alucinante em constante 

locomogao, desta forma o alimento se mostra bastante significante para a 

concretude deste desafio nas agoes basicas do individuo, a exemplo do trabalho, a 

simples pratica de atividades esportivas, a manutengao do bem-estar; ou seja, o 

individuo carece de estar bem alimentado. 
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Entao, o direito a alimentacao adequada esta protegido pelos direitos 

humanos, tratando de um direito fundamental, que se tutela pelo principio da 

dignidade humana. Pode ser entendido como basico para a concretude do principio 

do minimo existencial. Este caracteriza-se por ser a oferta de alimentos suficientes 

em qualidade e quantidade, para o individuo se manter saudavel, atendendo assim, 

todas as necessidades nutricionais, observando ao mesmo tempo as formas de 

aquisicao facilitadas aos mais necessitados. pondo-se como indispensavel para a 

consecucao por parte da populagao ao principio do minimo existencial atraves de 

um minimo oferecido pelo Estado para a vida digna da populagao. 

O Comite de Direitos Economicos, Sociais, e Culturais das Nagoes Unidas 

pondera em seu item seis que o direito a alimentagao: 

[...] realiza-se quando todo homem, mulher e crianga, sozinho ou em 
companhia de outros, tern acesso fisico e economico, 
ininterruptamente, a alimentagao adequada ou aos meios para sua 
obtengao. O direito a alimentagao adequada nao devera, portanto, 
ser interpretada num sentido estrito ou restritivo, que o equacione em 
termos de um pacote minimo de calorias, proteinas e outros 
nutrientes especificos. [...] (COMENTARIO GERAL N° 12, 1999) 

Em um conceito mais abrangente tal comite apregoa uma interpretagao mais 

ampla, pois trata do acesso fisico e economico; e mais ainda, desvincula o direito a 

alimentagao adequada de um minimo calorico; exige ainda a continuidade sem 

interrupgoes da aquisigao de alimentos suficientes a atender suas necessidades. 

Etapa muito importante que mostra o desenvolvimento das instituigoes que tratam 

do tema. 

Nesta diregao o conceito torna-se abrangente e faz uma relagao ciclica 

essencial que torna o direito a alimentagao completa, visto que garante que toda 

pessoa, independente de diferengas sejam privada do mesmo. Ao passo que 

garante a saude com a fiscalizagao desde o cultivo, ate a chegada do alimento a 

mesa do consumidor, trata ainda a questao primordial que e o seu prego, que em 

variagao desgovernada afeta a classe mais desprotegida da populagao, pode-se 

citar, alem disso, a condigao de continuidade do acesso ao alimento por parte do 

individuo, que e prova da garantia alimentar. 
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2.4 DIREITO HUMANO A ALIMENTAQAO ADEQUADA E PERSPECTIVAS 

MUNDIAIS 

A necessidade fez as nagoes se unirem no pos-guerra para a solugao de 

problemas comuns, como a fome que castigava os paises europeus severamente. A 

expectativa do avango do direito international, juntamente com os fenomenos de 

integragao maior entre os paises acontecem nos casos em que a globalizagao 

passou a moldar as relagoes nao so entre os paises, mais principalmente entre as 

pessoas, ou seja, as relagoes intersubjetivas. 

Na modernidade, a constancia com que as nagoes colocam-se em afinidade, 

interdependencia e trabalhos conjuntos, em temas comuns, como pode-se constatar 

no caso dos debates e consequentes mecanismos para a resolugao dos problemas 

relacionados a fome e subsequente garantia a uma alimentagao adequada. 

Para o entao diretor da Organizagoes da FAO, Jean Ziegler (2002): 

O Direito a Alimentagao Adequada e um Direito Humano inerente a 
todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer 
diretamente ou por meio de aquisigoes financeiras, a alimentos 
seguros e saudaveis, em quantidade e qualidade adequadas e 
suficientes, correspondentes as tradigoes culturais do seu povo e que 
garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensoes fisica 
e mental, individual e coletiva. 

Note-se que o direito internacional tem-se transformado em alicerce para as 

legislagoes nacionais no que tange ao direito alimentar. As proprias nagoes estao 

apoiando os atos conjuntos e coordenados neste sentido, a partir do que prescreve 

a ONU, que concentra tais agoes na FAO. 

A genese da efetiva agao mundial foi a Declaragao Universal dos Direitos 

Humanos, todavia, posteriormente a este fato, ouve um tratamento mais especifico 

por parte das entidades internacionais com os direitos economicos, sociais e 

culturais, e finalmente em 1966, houve o pacto por estes direitos. O artigo 11 trata 

de forma elucidativa da alimentagao adequada, e assim reza: 

§1° - Os Estados-Signatarios no presente Pacto reconhecem o 
direito de toda a pessoa a um nivel de vida adequado para si e sua 
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familia, incluindo alimentagao, vestuario e habitacao adequados e a 
uma melhoria continua das suas condicoes de vida. Os Estados-
Signatarios tomarao medidas apropriadas para assegurar a 
efetividade deste direito, reconhecendo para esse feito, a importancia 
essencial da cooperacao internacional baseada no livre 
consentimento. 

O Brasil incorporou o pacto ao seu ordenamento juridico posteriormente a 

sua edificagao, foi em 1992, que pelo decreto n° 591, o pais adotou o pacto. Este 

acordo preve a garantia de outros direitos, entretanto, estes s6 poderao ser 

garantidos posteriormente ao da alimentacao adequada, uma vez que este garante e 

e a base de sustentac3o de todo ser humano e fundamental para a continuacao da 

vida. Elege ainda a cooperacao internacional e o livre convencimento como caminho 

para a consecucao das prerrogativas. 

A segunda parte do mesmo artigo menciona a concretude dos programas 

governamentais e e mais enfatico ao indicar medidas de alteracSo que abrangem o 

uso da terra, mecanismos de conservagao, produgao e integragao com a nutrigao 

que garante a informagao mais precisa a populagao em relagao alimentagao 

adequada, e trata da importancia do sistema agrario mais eficiente e equanime. 

Ainda a alinea derradeira versa intrinsecamente sobre a cooperacao 

internacional, no sentido de sanar os disparates que ocorrem em relagao a 

necessidade e disponibilidade de alimentos. Existem populagoes que se tornam 

refens da fome, e a integragao mundial neste sentido pode conduzir a eliminagao 

desta mazela. A alinea assim declara: 

§2° - Os Estados-Signatarios no presente Pacto, reconhecendo o 
direito fundamental de toda a pessoa a estar protegida contra a fome, 
adotarao, individualmente e atraves da cooperagao internacional, as 
medidas, incluindo programas concretos, que sejam necessarios 
para: 
a) Melhorar os metodos de produgao, conservagao e distribuigao de 
alimentos atraves da plena utilizagao dos conhecimentos tecnicos e 
cientificos, da divulgagao de principios sobre nutrigao e do 
aperfeigoamento ou da reforma dos regimes agrarios de modo a que 
se atinja uma exploragao e utilizagao mais eficazes das riquezas 
naturais; 
b) Assegurar uma distribuigao equitativa dos recursos alimentares 
mundiais em relagao as necessidades, tendo em conta os problemas 
que se colocam, tanto para os paises que importam produtos 
alimentares, como para os que os exportam. 
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A produgao da legislacao indica a crescente tutela dos direitos humanos no 

ambito internacional, em especial, a protegao do direito a alimentagao e sua 

integragao em agoes concretas e diversas areas do conhecimento e parcerias entre 

as nagoes que garante a tangibilidade do direito. 

Outro momento que merece consideragao e o pacto de Sao Jose da Costa 

Rica, elaborado em 1969 e diretamente influenciado pelo pacto anteriormente fixado, 

mas aquele contem um diferencial, pois versa sobre a estrutura organizacional dos 

Estados aderentes, na intengao do cumprimento do acordo. 

Em 1996, houve a realizagao da Cupula Mundial da Alimentacao, promovida 

pela FAO, realizada em Roma, que asseverou novamente o pensamento da tutela 

do direito alimentar, e deu-se o piano de agao que apregoou a meta de dirimir pela 

metade o numero de pessoas em inseguranga alimentar no mundo ate 2015. O 

objetivo dificilmente sera alcangado no atual momento economico que o mundo 

desenvolvido atravessa, em sucessivas crises criadas no mundo especulativo, que 

logo sao transpassadas para o mundo real e afetam os governos que cortam 

investimentos e consequentemente a populagao mais exposta a riscos. Portanto 

aumentou consideravelmente o numero de pessoas que passam por inseguranga 

alimentar seguidamente ao inicio da crise. 

A FAO realizou em Roma, 2009, a Cupula Mundial de Seguranga Alimentar 

e Nutricional, e neste evento foi tragada como meta a erradicagao da fome ate 2025, 

com agoes conjuntas dos paises e especificas a depender das especialidades de 

cada um. 

As influencias do direito internacional no direito alimentar patrio sao 

evidentes, a partir destes conceitos, o Pais elaborou pianos e agoes para o combate 

a fome, entretanto tais atuagoes tern que se pautar na execugao e fiscalizagao 

maiores, assim, os programas terao mais efetividade. 
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3 DIREITO A ALIMENTAQAO ADEQUADA E SEGURANQA ALIMENTAR 

O presente capitulo aborda os orgaos do Estado que dirigem as politicas 

voltadas para defesa do Direito a Alimentacao Adequada. Como tambem a lei 

especifica que versa sobre o assunto e a mudanca no perfil nutricional brasileiro. 

Alem disto trata da importancia da Seguranca Alimentar e sua relagao com o Direito 

a Alimentagao, bem como a abrangencia da Seguranga Alimentar. 

3.1 OS 6RGAOS ESTATAIS PARA A PERSECUQAO DA SEGURANQA 
ALIMENTAR 

A alimentagao esta no cerne da vida humana, por isso e importante 

correlacionar este direito com a Seguranga Alimentar, pois esta encontra-se atrelada 

com o Direito a Alimentagao adequada no transcorrer no tempo. 

No Brasil os nutricionistas, medicos e a populagao em geral entendem que 

"a saude comega na alimentagao". Como o Direito a Alimentacao Adequada esta 

intimamente ligado a Seguranga Alimentar, entao este instituto tern forte ligagao com 

a saude. 

Outrossim, a Seguranga Alimentar faz-se de maneira a interligar setores do 

direito, seja na area agraria, com a distribuigao da terra; direito ambiental.com o zelo 

e promogao do ambiente equilibrado; educagao na luta por uma populagao mais 

consciente que cobra atitudes da classe politica; ao emprego e renda, que 

contribuem firmemente para a promogao do Direito a Alimentagao adequada em 

uma inter-relagao benefica e complementar. 

O direcionamento da politica de Seguranga Alimentar no Brasil foi 

fortemente influenciado pelo conceito mundial de Seguranga Alimentar que e 

trabalhado pela ONU, e especialmente pela FAO. A Lei Organica de Seguranga 

Alimentar e Nutricional (LOSAN), que foi instituida em 15 de setembro de 2006, ja 

influenciada diretamente pela II Conferencia Nacional de Seguranga Alimentar e 

Nutricional, realizada em Olinda, no estado de Pernambuco. A referida lei garantiu a 

formagao de um aparelho juridico que conta com um sistema integrado de politica 

http://ambiental.com
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de seguranga alimentar, o Sistema Nacional de Seguranga Alimentar e Nutricional 

(SISAN), que e integrado da seguinte forma: 

[...] 
- A conferencia Nacional de Seguranga Alimentar e Nutricional. 
- O CONSEA, 6rg§o de assessoramento imediato ao presidente da 
republica; 
- A Camara Interministerial de Seguranga Alimentar e Nutricional, 
integrada por ministros de Estado e secretarios especiais de pastas 
afetas a consecugao da Seguranga alimentar e Nutricional; 
- Os orgaos e entidades de Seguranga Alimentar e Nutricional da 
Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios; e 
- As entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem 
interesse na adesao e que respeitem os criterios, principios e 
diretrizes do SISAN.[...] 

O SISAN sera guiado por diretrizes do Conselho Nacional de Seguranga 

Alimentar e Nutricional (CONSEA) e da Camara Interministerial de Seguranga 

Alimentar e Nutricional, e sera responsavel pela analise e pesquisa para avaliacao 

da situagao nutricional brasileira e posterior agao efetiva, com o intuito de sanar 

deficiencias detectadas. 

O CONSEA e parte integrante do presente sistema, e assessora diretamente 

o Presidente da Republica, o Conselho Nacional de Seguranca Alimentar e 

Nutricional, que foi criado em 30 de Janeiro de 2003, refere-se a seguranga alimentar 

da seguinte forma: 

Consiste na realizagao do direito de todos ao acesso regular e 
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 
como base praticas alimentares promotoras da saude, que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, economica e 
socialmente sustentaveis. 

O CONSEA envereda por uma definigao mundial sobre o assunto, assim, 

alem de um alcance facilitado, o alimento tern que possuir qualidade e existir em 

quantidades suficientes, necessitando igualmente oferecer saude e a cultura de 

cada regiao ou pais. O conceito de Seguranga Alimentar e extenso e forma uma 

especie de teia de relagoes, que abrange a produgao ate o consumo final. Por isso o 

CONSEA aduz que: "Situagoes de inseguranga alimentar e nutricional podem ser 

detectadas a partir de diferentes tipos de problemas: fome, obesidade, doengas 
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associadas a ma alimentacao e consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou 

prejudicial a saude". Neste contexto este orgao tern o trabalho de identificar as 

causas que geram a inseguranga alimentar e elaborar politicas para o desfazimento 

destas situagoes. 

Quanto a formagao do conselho, que sera composto por integrantes do 

governo e sociedade civil, segundo o § 2°, incisos I, II, III e § 3°, § 4° da lei 11.346 

de 2006, tem-se a seguinte disposigao: 

§ 2 2 O CONSEA sera composto a partir dos seguintes criterios: 
1 - 1 / 3 (um tergo) de representantes governamentais constituido 
pelos Ministros de Estado e Secretarios Especiais responsaveis 
pelas pastas afetas a consecugao da seguranga alimentar e 
nutricional; 
II - 2/3 (dois tergos) de representantes da sociedade civil escolhidos 
a partir de criterios de indicagao aprovados na Conferencia Nacional 
de Seguranga Alimentar e Nutricional; e 
III - observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de 
ambito federal afins, de organismos internacionais e do Ministerio 
Publico Federal. 
§ 3 e O CONSEA sera presidido por um de seus integrantes, 
representante da sociedade civil, indicado pelo plenario do colegiado, 
na forma do regulamento, e designado pelo Presidente da Republica. 
§ 4- A atuagao dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA, 
sera considerada servigo de relevante interesse publico e nao 
remunerada. 

A formagao do conselho e de inestimavel relevancia para a sociedade, por 

isso que dois tergos das vagas sao reservadas aos representantes da sociedade 

civil, que normalmente sao pessoas experientes em relagao as lutas sociais e contra 

a desigualdade. 

A participagao do Estado com um tergo dos representantes, que coordena 

politicas publicas no sentido de garantir o direito a alimentacao adequada, e justa, 

alem dos organismos internacionais que podem acrescentar positivamente para 

discussao e o Ministerio Publico que igualmente contribui para o enriquecimento do 

debate. A presidencia do conselho e exercida por um representante da sociedade 

civil, desde que seja indicado pelo plenario do colegiado e designado pelo 

presidente da republica. £ mais um ponto positive uma vez que a sociedade e a 

maior interessada nas politicas voltadas a perseguigao da seguranca alimentar. 

O ultimo instituto, e nao menos importante, ao Sistema Nacional de 

Seguranga Alimentar e Nutricional (SISAN), sao as conferencias Nacionais de 
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Seguranga Alimentar e Nutricional, que tern uma importancia impar para o SISAN, 

estas constituem e revisam metodos, estabelecem mudangas, trazem inovagoes ao 

sistema. Toda a regulagao das conferencias e realizada pelo CONSEA, e segundo a 

Lei 11.346 de 2006, e compreendem as seguintes etapas "convocar a Conferencia 

Nacional de Seguranga Alimentar e Nutricional, com periodicidade nao superior a 

quatro anos; definir parametros de composigao, organizagao e funcionamento da 

conferencia, por meio de regulamento proprio; propor ao poder executivo federal as 

deliberagoes do evento, diretrizes e prioridades. 

O papel das conferencias e de extremo valor, pois tratam de temas dos mais 

delicados e da melhor forma de resolve-los. A formagao do SISAN foi inspirado na II 

conferencia Nacional de Seguranga Alimentar e Nutricional. 

Ate o momento ocorreram tres conferencias relacionadas a Seguranga 

Alimentar. A primeira em Brasilia, em 1994, a segunda, em Olinda no ano de 2004, e 

a terceira, em Fortaleza no ano de 2007. Percebe-se que o intervalo entre a primeira 

e a segunda conferencia foi de dez anos, nao respeitando o tempo maximo de 

quatro anos estipulado na LOSAN. No entanto, a regra para o intervalo maximo de 

quatro anos, apenas foi estipulada na lei n°11346 de 2006. Portanto, nao atinge o 

intervalo da primeira para a segunda. Lapso temporal que se percebe ter sido 

observado entre a segunda e terceira conferencia. 

3.2 REVOLUQAO NO PERFIL NUTRICIONAL BRASILEIRO 

O Brasil e reconhecido mundialmente por ser um pais com grande 

diversidade no cultivo de frutas e verduras. E uma das maiores potencias agricolas 

do mundo, e a que mais tern condigoes de ampliar sua produgao, devido a vasta 

quantidade de terra agricultavel inexplorada e tecnologia suficiente para tanto. 

No entanto enfrenta uma mudanga nos habitos alimentares de sua 

populagao que caminha para o colapso, senSo forem tomadas as providencias 

cabiveis. O prato mais tradicional da culinaria nacional e o feijao, o arroz, o bife e a 

verdura; que e uma mistura completa no aspecto nutricional, perde espago para 

alimentos de culturas importadas. O fest food, por exemplo, teve uma popularizagao 
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Destarte, o maior valor dado a tal direito traz a baila alguns problemas 

anteriormente nao observados, dentre estes esta a mudanga no perfil nutricional dos 

brasileiros, que causa preocupagao nas autoridades estatais. 

Pode-se observar que a populagSo brasileira caminha para enfrentar um 

grave problema de obesidade, devido a forma como vem mudando sua rotina 

alimentar. 

Anteriormente as familias faziam rituais tipicamente nacionais, como reunir 

os membros da familia para fazer a refeigao. Agora, no entanto, a voracidade por um 

ganho pecuniario cada vez maior, impulsionado pelo sistema economico vigente, 

que tern a obtengao de lucro em curto espago de tempo como ideal, e ditados 

comuns a sociedade do tipo, "tempo e dinheiro", impactou diretamente o modo de 

alimentagao das pessoas e impulsionou a popularizagao das refeigoes praticas, 

rapidas e solitarias. 

Outra causa igualmente imposta pelo sistema economico e a saida da 

mulher de seu lar para trabalhar fora de casa, que tambem contribui para alteragoes 

no modo de alimentagao, visto que as pessoas passam a comer fora de casa com 

maior frequencia, finalmente por absorvencia de culturas alienigenas que adentram 

com forga ao pais por meio de propagandas incessantes que conseguem mudar 

culturas nativas e tradicionais. 

Por meio da tabela 1 do IBGE (2004) abaixo, que faz referenda a quantidade 

anual per capta de alimentos adquiridos para consumo, pode-se concluir que o 

poder monetario das familias aumentou, mas a qualidade ou o valor nutricional dos 

alimentos diminuiu, e este fato flea evidente na mesma. 

Produtos selecionados 

Quantidade anual per capita de alimentos adquiridos para 

consumo no domicilio (kg)2 Produtos selecionados 

ENDEF 

1974-1975 

POF 

1987-1988 

POF 

1995-1996 

POF 

2002-2003 

Arroz polido 31,571 29,725 26,483 17,110 

1 TABELA N° 1 - Quantidade anual per capita de alimentos adquiridos para consumo no 
domicilio por meio de despesas monetarias, na ENDEF e na POF, segundo os produtos 
selecionados - Brasil -1974/2003 
2 Regioes Metropolitanas de Belem, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Coritiba, Porto Alegre e Brasilia. 
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Feijao 14,698 12,134 10,189 9,220 

Batata-inglesa 13,415 13,134 9,218 5,468 

Abobora comum 1,626 1,184 1,205 4,173 

Fuba de milho 1,554 2,146 1,740 1,339 

Farinha de trigo 1,833 4085 3,102 2,625 

Farinha de mandioca 5,207 4,679 3,775 3,313 

Macarrao 5,205 4,274 4,084 4,251 

Acucar refinado 15,790 15,912 13,204 8,269 

Agucar cristal 5,641 5,525 5,865 4,701 

Carne bovina 16,161 18,509 20,800 14,574 

Frango 24,249 22,837 22,689 14,190 

Leite de vaca 

pasteurizado (1)3 

40,015 62,435 51,360 38,035 

logurte 0,363 1,140 0,732 2,910 

Pao trances 22,952 20,163 18,399 17,816 

Refrigerante de guarana 

(1) 

1,297 2,674 4,280 7,656 

Agua mineral (1) 0,320 0,959 0,596 18,541 

Cafe modo 4,152 2,559 2,330 2,266 

Alimentos preparados 1,706 1,376 2,718 5,398 

Oleo de soja (1) 5,187 8,762 6,940 5,854 

O Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) de 1974/1975, e as 

Pesquisas de Orcamento Familiar (POFs) de 1987/1988, 1995/1996, 2002/2003 sao 

claros e apresentam tendencias de consumo de alimento pela populacao brasileira. 

A tabela expoe a diminuicao acentuada do consumo de arroz e feijao, que ainda 

formam a base da alimentagao dos lares patrios, e oferecem os nutrientes 

necessarios para uma boa alimentagao, quando combinados. 

Outro apontamento valido e a majoragao do consumo de refrigerante de 

guarana, que aumenta a cada pesquisa. Isto aponta uma melhora na renda, 

combinada com mudanga dos habitos, com a importagSo de costumes que sao 

3 (1) As quantidades foram transformadas em kg, considerando-se volume igual a peso. 
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incorporados mais facilmente na cultura alimentar brasileira, principalmente com o 

advento e fortalecimento da globalizacao. 

Por fim, o maior consumo de alimentos preparados evidencia o quao o 

sistema economico e a revolugao feminina influenciaram nas praticas alimenticias 

das familias. Os lares consomem mais comida pre-pronta, diminui-se o tempo 

disponivel para a ingestao de alimentos. Ha, tambem, um crescimento no numero de 

estabelecimentos que fornecem almogos (quentinhas ou marmitas), e espago para 

um aumento do numero destes estabelecimentos comerciais. 

Inumeros s3o os fatores que influenciam na mudanga nutricional, mais os 

indices e pesquisas recentes comprovam este fato. De todo modo o Brasil evolui no 

combate a fome, e caminha para padroes internacionais em relagao ao controle da 

mesma. Entretanto, ira se deparar com diversos problemas relativos a seguranga 

alimentar, o mais relevante e o aumento de peso da sua populagao, que cresce 

rapidamente. 

Entre outras pesquisas, o Ministerio da Saude confirma que a quantidade de 

pessoas que sofrem com a desnutrigSo esta caindo significativamente, e tende a 

estabilidade aceitavel, em nivel mundial. Entretanto, o numero de pessoas que 

sofrem com o sobrepeso aumenta significativamente e poe em xeque todos os 

avangos conseguidos em relagao ao direito a alimentagao adequada e preocupam 

as autoridades publicas (REVISTA £POCA, 2009). 

A condigao de sobrepeso e obesidade e mais gravosa quando o individuo se 

encontra na fase de crescimento, porquanto se torna mais dificil a perda de peso 

futura, visto que o corpo se encontra acostumado com tal situagao. Dessa forma 

revelam-se alguns problemas relacionados ao aumento da massa corporea, alem da 

elucidagao da forma de medigao usada para avaliar quando os individuos 

encontram-se em um quadro de obesidade. 

A obesidade e uma doenga caracterizada pelo acumulo excessivo de 
gordura corporal em um nivel que comprometa a saude dos 
individuos, acarretando prejuizos tais como alteragoes metabolicas, 
dificuldades respiratorias e do aparelho locomotor. Alem de se 
constituir enquanto fator de risco para enfermidades tais como 
dislipidemias, doencas cardiovasculares, diabetes me 11 it us tipo II e 
alguns tipos de cancer. 
O diagnbstico da obesidade e realizado a partir do parametro 
estipulado pela Organizagao Mundial da Saude - o body mass index 
(BMI) ou indice de massa corporal (IMC), obtido a partir da relagao 
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entre peso corporeo (kg) e estatura (m) dos individuos. Atraves 
destes parametros, sao considerados obesos os individuos cujo IMC 
encontra-se num valor igual ou superior a 30 kg/m (WANDERLEY; 
FERREIRA, 2010, p. 186). 

Pesquisas comparativas comprovam a evolugao dos indices antropometricos 

da populagao de 10 a 19 anos, distinguindo por sexo. O Estudo Nacional de 

Despesa Familiar (ENDEF) de 1974-1975, a Pesquisa Nacional Sobre Saude e 

Nutrigao (PNSN) de 1989, a Pesquisa de Orcamentos Familiares (POF) de 2008-

2009. 

Assim o grafico4, do IBGE (2010), abaixo mostra a evolugao dos indicadores 

de deficit de altura; deficit de peso; excesso de peso e obesidade; dividido tambem 

pelos sexos, nas criangas de cinco a nove anos. 
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Destarte com o avangar do tempo, a populagao de cinco a nove anos 

inverteu a situacao de deficit de altura e de peso em decorrencia da falta de 

alimentagao adequada, e hoje apresenta altura mais condizente, o que aos poucos 

transforma-se em problema e o peso destas criangas, o grafico aponta a explosao 

4 Grafico 1 - Evolugao de indicadores antropometricos na populagao de 5 a 9 anos de idade, 
por sexo - Brasil - periodos 1974-75, 1989 e 2008-2009 
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do excesso de peso, e um aumento perigoso da obesidade, que nesta faixa etaria e 

ainda mais prejudicial. 

Tal estado e preocupante porque e tendencia que se agrave, se nada for 

feito pelas autoridades do Estado brasileiro. Visto que o estilo de vida dos brasileiros 

relaciona-se a esta condigao, levando em consideragao as mudancas outrora 

citadas. Na populagao com mais de vinte anos de idade o caso e ainda pior, o 

numero de pessoas afetadas pelo sobrepeso e obesidade e maior e caminha para 

um quadro de epidemia. Outros problemas decorrentes da recente cultura de 

alimentagao evidenciam a falencia desta. 

A anorexia, que atinge principalmente mulheres, e uma doenga muito 

comum da sociedade contemporanea e expoe a "ditadura da moda" de modelos 

magerrimas, escravas das grandes marcas da moda mundial. A sociedade comum 

tenta refletir os acontecimentos da moda, e vitimiza-se por isto, e este e mais um 

desafio do Estado para a promogao do direito a alimentagao adequada 

Com a abrangencia deste direito, que atua desde a recomendagao de dietas 

alimentares ate a forma de regulagao dos alimentos para que as pessoas tenham 

um consumo cada vez mais saudavel, e ainda em decorrencia de tal garantia atingir 

um estagio de prevengao de doengas, com habitos alimentares benfazejos. Assim 

foi elaborado o Guia Alimentar para Populagao Brasileira (2006): 

a) acessibilidade fisica e financeira, pois ao contrario do que se veicula na 

midia, alimentagao saudavel nao e cara, devendo-se estimular a 

produgao agricola e a comercializagao de produtos saudaveis; 

b) sabor, pois uma alimentagao pode ser saudavel e saborosa, nao 

precisando recorrer aos produtos industrializados; 

c) variedade, que impede a monotonia alimentar e permite um maior 

numero de nutrientes para atender as demandas fisiologicas; 

d) cor, visto que os alimentos possuam multiplas coloragoes, o que viabiliza 

uma refeigao atrativa aos olhos e estimula o consumo; 

e) harmonia, sendo o equilibrio entre a quantidade e qualidade dos 

alimentos ingeridos , alcangando uma nutrigao em conformidade; 

f) seguranga sanitaria, ou seja, o cuidado com a contaminagao dos 

alimentos, gerando risco a saude, sendo de suma importancia a 

fiscalizagao nas industrias alimenticias e nos ambientes de 

comercializagao de alimentos. 
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O guia indica caminhos simplificados para a sociedade enfrentar os mais 

diversos problemas em relagao a alimentagao adequada. Assim, trata do acesso 

fisico e financeiro ao alimento, ate a seguranga sanitaria, fechando o imenso ciclo do 

direito a alimentagao adequada. 

Portanto os problemas em relagao ao direito a alimentagao adequada sao 

complexos e se transmudam com frequencia. Por isto a atuagao do Estado deve ser 

preventiva, ja que a ingestao de alimentos saudaveis pode evitar doengas 

gravissimas, que por sua vez podem acarretar gastos excessivos ao proprio Estado 

com saude. Dessa forma, a atuagao ampla e antecipada dos entes publicos dirime 

os efeitos atualmente causados pela mudanga de habitos alimentares da populagao 

brasileira. 
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4 A CONSTITUCIONALIZAQAO DO DIREITO A ALIMENTAGAO ADEQUADA E 
POLJTICAS PUBLICAS DIRECIONADAS 

Esmiuga e debate a implementacao da Emenda Constitucional n° 64 de 

2010, bem como o aprofundamento das discussoes para definigao do papel do 

Estado na garantia do Direito a Alimentagao Adequada. Na mesma diregao discute-

se as Politicas Publicas do Estado (Uni§o), os pontos positivos e negativos, bem 

como o perfil da Politica Publica no Brasil. 

4.1 A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 64/2010 

O periodo historico que antecedeu a promulgagao da atual Carta Magna foi 

conturbado e coalhado de restrigao as liberdades individuals, e e visto como um 

periodo macabro da historia brasileira. Contudo, tal periodo ofereceu condigao para 

a elaboragsio de uma Constituigao totalmente voltada para o cidadao enquanto 

individuo, por isso, tambem e conhecida como "Constituigao Cidada". 

Sao inegaveis os avangos apreciados pelo Documento Maior, a protegao de 

direitos do individuo frente ao Estado, a transformagao do Estado em provedor de 

direitos para o cidadao. BONAVIDES (2001, p. 336) destaca que a Constituigao 

brasileira tern caracteristicas de Constituigao de Estado Social, e aduz: 

A constituigao de 1988 e basicamente em muitas de suas dimensoes 
essenciais uma constituigao do Estado Social. Portanto, os 
problemas referentes a relagoes de poderes e exercicio de direitos 
subjetivos tern que ser examinados e resolvidos a luz dos conceitos 
derivados daquela modalidade de ordenamento. Uma coisa e a 
Constituigao do Estado Liberal, outra a Constituigao do Estado 
Social. A primeira e uma Constituigao antigoverno e anti-estado; a 
segunda uma Constituigao de valores refratarios ao individualismo no 
direito e ao absolutismo no poder. 

Esta constatagao traz a baila o tratamento que a Constituigao confere aos 

cidad§os, um Estado garantidor, preocupado com o individuo, com os direitos 
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fundamentais, totalmente contraria ao momento de cassacao de liberdades pelo qual 

o pais passou anteriormente. 

Sob a egide da referida Constituigao, sao tutelados os direitos fundamentais, 

que sao para MIRANDA (2006, p. 60) "direitos inerentes a propria nocao de pessoa, 

como direitos basicos da pessoa; ou olhando logo as relagOes com o Estado, como 

direitos essenciais do cidadao". 

Dentro do arcabougo dos direitos fundamentais como outrora dito, e por 

conseguinte, elevado ao status de direitos fundamentais, os direitos sociais ganham 

forga normativa, e para a maioria da doutrina sao direitos de segunda geragao, e 

obrigam o Estado a oferecer prestagoes positivas ao cidadao. Para MORAES (2010. 

p. 197) os direitos sociais sao: 

Direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como 
verdadeiras liberdades positivas, de observancia obrigatoria em um 
Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de 
condigoes de vida aos hipossuficientes, visando a concretizagao da 
igualdade social, e sao consagrados como fundamentos do Estado 
democraticof...] 

Para a efetivagao dos direitos sociais, tambem tern que ser atendido o 

principio da dignidade da pessoa humana, que para boa parte da doutrina e o 

principal principio do Estado Democr£tico de Direito, e este principio encontra-se 

contido na Carta Magna, no seu artigo 1°, inciso III, e serve de alicerce para a 

mesma, sendo taxado por parte da doutrina de super-principio. 

A dignidade da pessoa humana foi definida por Sarlet (2001 p. 60), da 

seguinte forma: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrinseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideragao por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a Ihe garantir 
as condigoes existenciais minimas para uma vida saudavel, alem de 
propiciar e promover sua participagao ativa co-responsavel nos 
destinos da propria existencia e da vida em comunhao dos demais 
seres humanos. 
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Pode-se usar igualmente como base para o respeito aos direitos sociais, 

mais especificamente o direito a alimentagao adequada. O principio do minimo 

existencial, que ainda e tema polemico na doutrina, da sustentagao ao tempo que 

promove o direito a alimentagao adequada. 

Posta a base tebrica acima citada, o direito a alimentagao adequada ainda 

nao se encontrava tratada expressamente no capitulo II da Constituigao Federal, dos 

direitos sociais, embora contasse com a simpatia do Governo Federal e sua 

bancada no Congresso Nacional, dessa forma propos-se a Emenda Constitucional 

n°64 de 2010, pelo Deputado Federal Nazareno Fonteles, do PT do Piaui. E 

posteriormente recebeu parecer favoravel na Comisscio de Constituigao e Justiga e 

de Cidadania. 

Em 04 de fevereiro de 2010, enfim foi aprovada tal emenda que alterou o 

artigo 6° da Constituigao Federal, que passou a vigorar com a seguinte redagao: 

"Sao direitos sociais a educagao, a saude, a alimentagao, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a seguranga, a previdencia social, a protegao a maternidade e a infancia, a 

assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao." 

A constitucionalizagao do direito a alimentagao adequada traz a baila a 

exigibilidade do cumprimento deste direito por parte do Estado, que passa a ser 

responsavel por prover a alimentagao adequada a todos os cidadaos, quando o 

prbprio Estado coloca no mesmo patamar, o direito a alimentagao e os direitos 

fundamentais, este tern obrigagao de prestar cumprimento aos ditames 

constitucionais. 

Segundo reflexao publicada na Revista Ambito Juridico (2010), ha 

modificagao em relagao ao papel do Estado com o advento desta emenda, esta 

aduz: 

No entanto, acreditamos que com a inclusao do direito a alimentagao 
no rol dos direitos elencados no artigo 6° da Constituigao Federal, 
trara para os cidadaos brasileiros melhores condigoes de vida, pois a 
partir da inclusao do direito a alimentagao como um dos direitos 
sociais, o Estado torna-se obrigado, a assegurar a todos, nao 
somente o direito a alimentagao, mas sim a uma alimentagao com 
qualidade. 
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Nota-se que a publicacao foi influenciada pelo conceito de "Direito Alimentar" 

existente na DUDH. E e inegavel a mutac3o do papel do Estado que enfrentara 

exigencia maior da sociedade para a garantia de tal direito. 

O grande debate juridico esta na abrangencia do direito e qual a sua 

eficacia. Parte da doutrina defende a aplicacao direta e imediata da norma 

constitucional, de suma importancia e abrangencia, que se baseia na promocao da 

dignidade da pessoa humana e no minimo existencial. A obrigatoriedade do Estado 

em atender este direito que deve ser regulado em um maximo possivel de prestagao 

estatal, visto que a continuagao da desregulagao ira favorecer o nao cumprimento da 

lei maior. 

O direito alimentar, que e materia da referida emenda, e que anteriormente 

era tratada na legislagao constitucional brasileira como direito reflexo, auxiliar, de 

acordo com o que prescreve o artigo 7°: 

Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condigao social: IV- sala>io minimo, fixado 
em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas 
necessidades vitais basicas e as de sua familia com moradia, 
alimentagao[...]. 

Com a aprovagao da emenda 64/10, o direito a alimentagao passa a ser 

elemento principal e parte do direito constitucional, a mudanga normativa e o marco 

para uma discussao mais aprofundada sobre o tema e o papel do Estado. Desta 

forma o direito a alimentagao passa a ter relevancia juridica, o que contribuira para a 

consolidagao da sua importancia. 

A diversidade entre a letra da lei constitucional e a atual exigencia da 

seguranga alimentar, quando trata e aduz que o direito e a "alimentagao adequada" 

relevando um aspecto mais atual deste, nao gera prejuizo e muito menos 

desqualifica a letra constitucional e o artigo 25 da Declaragao Universal dos Direitos 

Humanos; visto que o objetivo e uniforme, do atendimento ao cumprimento de metas 

e consequente aplicacao do direito a alimentagao. 

A corrente contraria a eficacia plena da lei, prega que esta possui eficacia 

limitada, e evocam o principio da reserva do possivel para limitar qualquer 

ampliagao daquela. P6e-se outro empecilho a lei, qual seja a abstracao da mesma. 



38 

Portanto a querela encontra-se focada no campo de alcance da lei para o 

cumprimento do papel do Estado, para que esta tenha real utilidade em meio a 

sociedade necessitada. A caracteristica do atual Governo Federal e a promocao de 

politicas voltadas ao atendimento das parcelas mais necessitadas da populagao, 

assim, atendendo o que determina o direito a alimentagao de forma eficaz, 

entretanto, com aspectos faltosos. Muito embora o referido direito nao possa ser 

tratado como politica de governo, visto que e preciso ser considerada, primeiro, uma 

politica de Estado e, posteriormente, apregoada da maxima possibilidade de 

atengao deste. 

Destarte, com a evolugao dos debates e dados os principios a serem 

considerados, como a dignidade da pessoa humana, o minimo existencial e a 

reserva do possivel. Diante disso, o Estado pode vir a ser obrigado legalmente a 

estabelecer um minimo orgamentario para a garantia do direito a alimentagao. 

Entretanto, a discussao precisa ter maior profundidade para que alcance o estagio 

de dialogo acerca destes percentuais. 

4.2 POLlTICAS PUBLICAS NA BUSCA PELO DIREITO A ALIMENTAQAO 

ADEQUADA 

O Estado e responsavel e competente para garantir aos cidadaos atraves da 

elaboragao e execugao de programas e agoes voltadas para o cumprimento de 

garantias constitucionais, alem de propostas de governo, com a efetiva participagao 

da sociedade civil. 

As politicas publicas tern definigoes multiplas, a depender do 

posicionamento restritivo ou alargado, em algumas ocasioes concebe-se a politica 

publica como agao exclusiva dos governantes. Em definigao mais alargada pode ser 

realizada com a participagao da sociedade civil e mesmo empresas particulares, 

destacando o carater mais aberto da definigao. 

Entre outras definigoes o Ministerio da Saude (2006, p. 9) dispoe que: 

Politicas publicas configuram decisoes de carater geral que apontam 
rumos e linhas estrategicas de atuagao governamental, reduzindo os 



39 

efeitos da descontinuidade administrativa e pontencializando os 
recursos disponiveis ao tornarem publicas, as intengoes do governo 
no planejamento de programas, projetos e atividades. 

Esta definigao expoe o posicionamento deste trabalho que visa um conceito 

eminentemente restrito ao Estado como provedor de politicas publicas. O carater de 

continuagao destas politicas pode evitar um mal que a sociedade brasileira enfrenta 

a bastante tempo, que e a mudanga de rumo nas politicas publicas quando mudam-

se governos. 

Faz-se necessario enveredar pelas responsabilidades do Estado, em relagao 

as politicas publicas, logo, a definigao restritiva encaixa-se melhor ao estudo. 

Hodiernamente, o direito a alimentagao adequada faz a interrelagao das 

ciencias, assim, o direito humano, constitucional, agrario, a nutrigao, a medicina; 

trabalham juntas para garantir o referido direito. As politicas publicas voltadas a 

garantia de tal direito tambem trilham este caminho e elegem focos abrangentes e 

trabalhos interdisciplinares para a consecugao de conquistas. 

O papel do judiciario, no transcorrer do tempo, em relagao as politicas 

publicas e crescente e acompanha a judicializagao da politica e o consequente 

ativismo judicial. O poder judiciario presta relevante servigo a sociedade quando 

regula politicas publicas que nao atendem a sociedade e n§o obedecem a legislagao 

vigente. Ao analisar este fenomeno TAYLOR: 

Certamente, a crescente judicializagao e o consequente crescimento 
do impacto do judicial em quase todo o mundo trouxeram consigo 
uma mudanga no discurso sobre a influencia judicial na politica e, em 
especial, uma critica muito forte, por parte dos poderes eleitos, aos 
"legisladores nao-eleitos". Mas e preciso reconhecer a importancia 
dessa fungao politica judicial e mais, sua inevitabilidade. 

A doutrina expoe que a participagao da justiga na politica e uma tendencia, 

portanto, este tende a crescer. Entretanto existem criticos que alegam a divisao dos 

poderes como pilar da democracia e criticam a hipertrofia do judiciario, ao atribuirem 

a alcunha de legisladores "nao-eleitos", ao poder judiciario, ha, na verdade, 

resistencia dos outros dois poderes em aceitar a participagao do judiciario no rumo, 

especialmente, das politicas publicas. 
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Estas voltadas ao combate a fome e a consequente seguranga alimentar sao 

baseadas na co-participagao do governo, sociedade civil e a FAO, que e um 

importante aliado dos paises de todo o mundo. Tais politicas sao elaboradas com o 

intuito de garantir a seguranga alimentar e desenvolvimento humano. A FAO 

assessora diretamente os governos nesta area e fornece apoio. A integragao de 

setores e complexo e extenso, e tern na integralidade o seu ponto de referenda, 

integrando as seguintes areas: saude, direito agrario, constitucional, e ambiental. 

A perspectiva de politicas publicas no Brasil e voltada a visao crista, e 

encontram-se arraigadas de valores como o favor pessoal e a caridade, que e uma 

marca do Estado brasileiro. No entanto a nagao precisa de visoes novas acerca do 

assunto e dessa forma cumprir a fungao de Estado, formas mais impessoais de agao 

que gerem melhores resultados, politicas voltados a populagao e aplicadas de forma 

isonomica garantem o resultado. 

As criticas a politicas publicas brasileiras de forma geral sao compartilhadas 

por ZIMMERMANN in PIOVESAN E CONTI (2007, p. 56: 

Alem de ficarem limitadas as elites, as politicas sociais brasileiras de 
modo geral sao caracterizadas por um alto grau de seletividade, 
voltadas para as situagoes extremas, muito focalizadas, direcionadas 
aos mais pobres dentre os pobres, apelando muito mais a agao 
humanitaria e/ou solidaria da sociedade do que as politicas de 
Estado. 
[...] Alem da inexistencia de claras referSncias a direitos, as politicas 
publicas de protegao social no Brasil carecem de exigibilidade dos 
direitos devido a imensa discrep^ncia existente entre os direitos 
garantidos constitucionalmente e/ou em diversos acordos 
internacionais do Estado brasileiro e as possibilidades reais de 
acesso as politicas de protegao social. 

O direcionamento e tendencia das politicas publicas brasileiras se 

enquadram em agao humanitaria ou solidaria, alem da seletividade extrema que 

impera sobre esta e limita agao da mesma. Os preceitos constitucionais sao 

descumpridos ou nao ha o cumprimento completo deste. 

Os pensadores que influenciam a politica publica em relagao a alimentagao 

no Brasil, hoje, sao Josue de Castro e Herbert de Sousa, o Betinho. Porquanto em 

suas respectivas epocas tiveram importancia unica em relagao ao tema, seja pelo 

reconhecimento de problemas causados pela fome cronica no pais; ou pelas agoes 

humanitarias desenvolvidas para a atenuagSo deste problema. 
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Em discordancia a esta posicao o Governo Federal alega que cumpre as 

exigencias na efetivacao de politicas publicas e afirma que introduz no pais politicas 

modelo seguidas no mundo todo. Cumprindo, assim, os compromissos 

estabelecidos com a sociedade, com a FAO, com quern estabelece parametros de 

qualidade a serem seguidos na elaboragao das politicas publicas. 

Por meio do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, o 

Governo Federal desenvolve trabalho na area de desenvolvimento social e promove 

o Programa Acesso a Alimentagao diretamente aos municipios, em parceria 

estrategica para a mitigagao do problema da fome. As onze agoes propostas no 

Catalogo de Programas do Governo Federal Destinados aos Municipios(2008, p. 

52), sao: 

apoio a implantagao de bancos de alimentos e mercados publicos; 
apoio a instalagao de restaurantes e cozinhas populares; aquisigao 
de alimentos provenientes da agricultura familiar; construgao de 
cisternas para armazenamento de agua; educagao alimentar e 
nutricional; distribuigao de alimentos a grupos populacionais 
especificos; operacionalizagao de estoques estrategicos de 
seguranga alimentar; apoio a projeto de seguranga alimentar e 
nutricional para povos e comunidades tradicionais; apoio a 
agricultura urbana, periurbana e sistemas coletivos de produgao para 
o autoconsumo; consorcio de seguranga alimentar e 
desenvolvimento local; e melhoria das condigoes socioeconomicas 
das familias. 

O programa encontra-se em crescente implementag3o nos municipios 

brasileiros, nas cidades nordestinas e frequente a instalagao de restaurantes 

populares e sua manutengao pela parceria da uniao com o poder municipal. A tutela 

alimentar passa por protegao complexa que inicia com o implemento de bancos de 

alimentos ate, a construgao de cisternas para armazenamento de agua, que tambem 

se configura um bem basico para o ser humano. 

A educagao que se configura importante em qualquer area, mais relevante 

ainda nesta area alimentar, uma vez que o desperdicio e uma cultura do brasileiro e 

esta, quando realizada, ajuda os cidadaos a consumirem com consciencia. O apoio 

a agricultura familiar se faz essencial no sentido de manter os agricultores no campo 

para a produgao de alimentos. Apoiar e controlar os estoques sao medidas 

fundamentais do Estado, que precisa garantir a estabilidade nos pregos e impedir a 

oscilagao exacerbada. Por fim a distribuigao localizada e relevante para populagoes 
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em situag3o de risco alimentar e atingidas por histbricas injustigas sociais, para que 

estes sobrevivam e conquistem a plena dignidade na vida. 

O programa brasileiro na area do desenvolvimento social com maior 

destaque e o "Bolsa Familia". Segundo os Programas do Governo Federal 

Destinados aos Municipios (2008, p.54), possuem essa finalidade: 

O Bolsa Familia e um Programa de transferencia direta de renda com 
condicionalidades que beneficia familias com renda mensal por 
pessoa de ate R$120,00. O beneficio financeiro e pago diretamente 
as familias, preferencialmente as mulheres, por meio de cartao 
magnetico. O Programa opera de forma articulada entre as tres 
esferas de governo e ainda pressupoe o trabalho integrado entre as 
areas de saude, educagao e assistencia social. A gestao do Bolsa 
Familia no Smbito municipal e apoiada financeiramente pelo Governo 
Federal, por meio da transferencia de recursos para o aprimoramento 
das acoes de cadastramento de familias pobres, gest3o de 
condicionalidades e de beneficios e para o desenvolvimento de 
acoes complementares para as familias beneficiarias. 

O programa ganhou destaque mundial e comentarios na imprensa 

internacional, servindo de exemplo para programas similares em toda a America 

Latina e Caribe, como por exemplo: na Colombia, Familias em Agao; na Republica 

Dominicana, Solidariedade; no Chile, Chile Solidario; em El Salvador, Rede 

Solidaria; no Peru, Programa Juntos; na Nicaragua, Programa Mi Familia; no 

Panama, Programa Bono Alimentario; no Paraguai, programa piloto Tekopora; em 

Honduras, Programa de Asignacion Familiar e na Guatemala, Mi Familia Progresa. 

O Programa Bolsa Familia foi iniciado nos municipios brasileiros nos anos 

noventa e posteriormente encapado pela Uni§o com varios programas que mais a 

adiante foram unificados no "Bolsa Familia". 

Enfrenta resistencia principalmente na classe media brasileira. E outra 

importante critica do programa e a Igreja Catolica. Dom Aldo Pagotto, na condigao 

de Presidente da Comissao Episcopal Pastoral para Servigo de Caridade, Justiga e 

Paz, em entrevista concedida em novembro de 2006. declarou: 

Nao estamos muito satisfeitos com o programa como esta. No 
Nordeste existem pessoas que nao querem trabalhar porque se 
contentam com o minimo. [...] Do modo como esta sendo levado, e 
um programa assistencialista que vicia. £ s6 uma ajuda pessoal 
familiar. [...] Do jeito como esta, levou a acomodag§o e ao 
empanzinamento. 
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Sao criticas intimamente ligadas ao nordeste, uma vez que esta regiao 

recebe a maioria destes recursos destinados ao programa. E a assistencia direta em 

pecunia e vista como viciante. Outro argumento bastante utilizado pelos criticos e a 

continuacao indefinida destes beneficios que cessam quando a familia percebe 

rendimentos superiores a cento e vinte reais por pessoa. 

O Brasil apresenta caracteristicas assistencialistas na prestacao de politicas 

publicas elaboradas pelo Estado, bem como no que se refere aos costumes da 

populagao. Portanto o ente estatal tende a enveredar por agoes neste sentido, a 

heranca historica brasileira e uma mistura de indios, negros e europeus e, em sua 

grande maioria, Portugueses. Os indios viviam em tribos e dividiam o alimento e as 

tarefas de maneira igualitaria, os negros tambem tinham um sistema de vivencia 

tribal, portanto, agiam da mesma forma dos primeiros; os Portugueses sao europeus, 

e os povos da Europa Ocidental, principalmente no periodo posterior as grandes 

guerras mundiais, adotaram medidas de protegao social, que foram incorporadas ao 

sistema juridico brasileiro. Pela heranga genetica e historica, o Brasil se coaduna 

com ideias assistencialistas. 

O momento atual e de avango economico e social no Brasil, prova disto sao 

os recentes dados percebidos pelos institutos de pesquisa do pais, que mostram 

indicadores melhores do que os de outrora. £ salutar efetivar politicas publicas 

responsaveis e baseadas na participagao da sociedade civil, na garantia do direito a 

alimentagao adequada, com fiscalizagao e colaboragao efetiva do poder judiciario. 
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5 CONCLUSAO 

O desenvolvimento historico do Direito a Alimentagao Adequada poe outro 

desafio no seu caminho. 

Desde os primeiros indicios de Direitos Humanos a populagao e a sociedade 

passam por profundas transformagoes, a criagao da ONU e a consequente DUDH 

que tutelou o Direito a Alimentagao Adequada de forma pioneira e a posterior 

criagao da FAO indicam a notoriedade que tal direito detem. 

Baseado na dignidade da pessoa humana o Direito a Alimentagao Adequada 

ganha relevancia e importancia no cenario internacional e assume papel de 

destaque nos debates da ONU. O Brasil se propoe a recepcionar este direito e de 

forma infraconstitucional e reflexa adota-o no seu ordenamento. 

A promulgagSo da lei n° 11.346 de 2006 criando o SISAN que promove a 

compactagao de setores da sociedade, dos governos em suas tres instancias e mais 

das variadas ciencias como: direito em seus varios ramos, nutrigao, medicina entre 

outros; para tratar da Seguranga Alimentar que se faz abrangente na sua atuagao e 

promotor da eficacia e cumprimento do direito a Alimentagao Adequada. 

A mudanga no perfil nutricional da populagao brasileira revela a mudanga de 

cultura alimentar, partindo de uma dieta rica quando analisados aspectos 

nutricionais, para uma alimentagao pobre em nutrientes e prejudicial a saude. Por 

diversos motivos, desde o sistema vigente ate a importagao de habitos alienigenas 

em relagao a alimentagao. O Estado tern o dever de intervir nesta trajetoria para 

evitar que a obesidade se transforme em epidemia. 

No entanto o foco do presente trabalho e debater a constitucionalizagao do 

Direito a Alimentagao Adequada e suas consequencias. A Emenda Constitucional n° 

64 de 2010 introduz o Direito a Alimentagao no artigo 6° da Carta Magna, portanto 

no rol dos direitos sociais. Quanto a legalidade e pacifico que este direito foi 

incorporado ao texto maior, no entanto ha duvidas quanto ao alcance deste 

acontecimento, se a referida emenda produzira alguma mudanga substancial no 

papel do Estado referente a garantia de alimentagao a populagao. 

Existe a necessidade de se produzir um debate maior acerca da garantia do 

direito a alimentagao, uma vez que o alimento e crucial e bcisico para a manutengao 

da vida e a satisfagao deste direito necessita de atuagao direta do Estado, entretanto 
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se faz clara a necessidade de maior responsabilidade por parte do Estado com o 

direito em voga. No sentido de tratar com isonomia o direito a Alimentagao e os 

direitos a saude, educagao, por exemplo; desta forma, aplicar percentuais minimos 

fixos a garantia do direito a Alimentagao. 

No mais este trabalho versa sobre as Politicas Publicas no Brasil, esmiuga 

duas Politicas Publicas especificas que tern como cerne garantir o Direito a 

Alimentagao Adequada. E o perfil assistencialista destas, que se coaduna com a 

populagao e o Estado brasileiro. 
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