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"O direito a alimentacao adequada se cumpre 
quando todo homem, mulher e crianca, 
sozinhos ou em conjunto com os outros, tern 
acesso fisico e economico. a qualquer 
momento, a alimentacao adequada ou meios 
para a sua aquisicao." 

Comentario Geral n° 12 do Comite dos 
Direitos Economicos, Sociais e Culturais das 
Nacoes Unidas, paragrafo 6. 



RESUMO 

Diutumamente, os veiculos de comunicacao divulgam o descaso do Poder Publico com a 

implementacao dos direitos sociais (alimentacao, saude, educacao, seguranca, moradia) no 

Brasil, evidenciando-se a incapacidade do Estado em cumprir um direito do cidadao e um 

dever constitucional, previsto no artigo 6° da Constituicao Federal de 1988. O mesmo ocorre 

em Cabo Verde, embora os direitos sociais estejam inseridos nos artigos 55 a 82 da 

Constituicao da Republica daquele pais. Entao, o objetivo do presente estudo versa sobre o 

direito fundamental a alimentacao: como um dever e obrigacao do Estado para com o 

cidadao; visto que tal direito busca externar toda sua relevancia na sociedade como um todo e 

no campo juridico-constitucional dos dois Estados pesquisados. Entretanto, o que se pode 

analisar e de que apos varios anos da promulgacao da Lei Maior no Brasil e em Cabo Verde e 

do compromisso assumido atraves da Declaracao Universal dos Direitos Humanos, a 

seguranca alimentar ainda padece de enfermidades profundas, fazendo com que o direito a 

uma alimentacao adequada (em quantidade e qualidade nutricional), enquanto direito 

fundamental, nao tenha sido totalmente efetivado. conforme os ditames constitucionais e a 

exigencia internacional. 

Palavras-chave: Direito Fundamental a Alimentacao. Direitos Sociais. Direitos Humanos. 



RESUME 

Incessament, les vehicules de communication diffusent la negligence du Pouvoir Public avec 

la mise en oeuvre des droits sociaux (alimentation, sante, education, securite, residence) au 

Bresil, en prouvant l'incapicite de l'Etat de respecter un droit du citoyen et um devoir 

constitutionnel, comme prevau dans l'article n° 6 de la Constitution Federate de 1988. De 

meme Ceci a lieu au Cap-Vaert, bien que les droits sociaux soient inseres dans les articles 55 

a 82 de Constitution de La Republique dans ce pays. Ainsi Fobjectif Du present travail 

sillonne sur Le droit fondamental a 1"alimentation: comme um devoir et une obligation de 

l'Etat envers le citoyen; considerant que u tel droit cherche a manifester toute as grande 

valeurdans la societe comme um ensemble et dans l'ordre juridique constituitionnel des deux 

Etats etudies. Cependant, Ce que nous pouvons analyser c'est que plusieurs annees de la 

publication de la Loi Superieure au Bresil et au Cap-Vert et de l'engangement assume a 

travers la Declaration Universelle des Droits de l'Homme, la securite alimentaire souffre 

encore de profondes intimites, contribuant a ce que le droit a une alimentation adequate (en 

quantite et qualite nutritionnelle), em tant que droit fondamental. ne soit pas totalement 

effectue, conformement aux dictons constitutionals et a l'exigence internationale. 

Mots-cles: Droit Fondamental a 1'Alimentation. Droits Sociaux. Droits de l'Homme. 
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1INTRODUCAO 

O consume- e o acesso a uma alimentacao adequada e um direito de todo ser humano, 

independentemente da cor, etnia, religiao, heranca cultural ou do local de residencia no 

Planeta Terra. Isto porque se refere a um direito natural, indisponivel e inalienavel do 

Homem, sem o qual nao existiria a vida. 

A Declaracao Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos 

Economicos Sociais e Culturais e demais Tratados e Convencoes internacionais que versam 

sobre os direitos e a dignidade humana reconhecem ser este um direito inquestionavel e, pois, 

uma obrigacao dos Estados; sendo importante a realizacao de acoes, empreendimentos e 

esforcos, por parte dos Estados, para garantir o acesso fisico, quantitative e regular de 

alimentos ricos em nutrientes necessarios ao organismo. 

Com este compromisso, no Brasil, foi introduzida a Emenda Constitucional n° 64 de 

2010, que inclui o 'direito a alimentacao' no rol dos direitos sociais, conforme ja preve o 

artigo 6° da Constituicao Federal brasileira de 1988. 

Em Cabo Verde, o Governo tern empreendido esforcos para a execucao de programas 

e politicas de combate a fome e a erradicacao da pobreza, com vista a cumprir os citados 

Pactos Internacionais e os preceitos constitucionais daquele pais que versam sobre o 'direito 

igualitario' aos bens essenciais a pessoa humana, tais como: alimento, agua, saude, habitacao, 

educacao, seguranca, entre outras garantias que decorrem diretamente do direito a vida e, 

portanto, imprescindiveis a sobrevivencia e a dignidade do homem. 

A constitucionalizacao destes direitos faz com que sejam criadas dotacoes 

orcamentarias para a efetividade de acoes ou de politicas publicas voltadas a erradicacao da 

fome e da miseria dos desfavorecidos social e economicamente 

Nesse contexto, o Direito a Alimentacao Adequada (DAA) requer o acesso imediato e 

seguro aos alimentos, de modo que os Governos dos dois paises (Cabo Verde e Brasil), objeto 

desta pesquisa, tern a preocupacao de garantir a seguranca alimentar interna, que, atualmente, 

esta bastante abalada pela oscilacao do mercado internacional e pela inflacao dos precos de 

alimentos. 

Ademais, a seguranca alimentar requer a fiscalizacao por parte dos orgaos da 

Administracao Publica sobre a qualidade da agua e dos produtos quimicos (nomeadamente 

agrotoxicos) que estao sendo utilizados na atividade agro-produtiva, assim como pela 
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qualidade nutritiva dos alimentos que estao sendo servidos a mesa das pessoas, pois, e fato 

que o consumo excessivo de produtos industrializados (e com baixo teor nutricional) causa 

maleficios a saude e doencas cronicas nao-transmissiveis (denominadas de DCNT). 

Nesse sentido, o objetivo desse estudo e identificar quais as politicas publicas voltadas 

a aplicacao do Direito Fundamental a Alimentacao no Brasil e em Cabo Verde, analisando, 

especialmente, o artigo 6° da Constituicao Federal brasileira/88, equiparando-o com as 

normais constitucionais de Cabo Verde. 

Assim, por meio desse estudo comparativo, procura-se identificar a efetividade dos 

programas sociais (por parte dos Estados mencionados) voltados ao cumprimento e respeito 

ao direito a alimentacao. O foco sera mostrar a realidade das pessoas que vivem abaixo do 

nivel de pobreza e, pois, tern o seu direito constitucional a alimentacao digna e adequada 

negado. 

Faz-se o uso dos metodos historico e dialetico-dedutivo, utilizando-se as tecnicas da 

pesquisa bibliografica, com a analise das Constituicoes Federals (do Brasil e de Cabo Verde), 

da legislacao. doutrina, livros, periodicos. artigos e textos da Internet para a formacao de um 

referencial teorico e a realizacao do presente trabalho. Ainda, havera a utilizacao do metodo 

exegetico-juridico para a analise do conteudo da norma e a investigacao de fatos e 

posicionamentos referentes a efetividade do Direito a Alimentacao no Brasil e em Cabo 

Verde. 

A pesquisa documental e bibliografica ira auxiliar no estudo e na analise critica para a 

elaboracao. desenvolvimento e confeccao das pecas descritivas desta monografia, bem como 

ajudara na elucidacao do tema sobre a garantia ao Direito a Alimentacao, contidos nos textos 

constitucionais e nas legislacoes esparsas. 

Nessa feita, a estrutura deste trabalho esta composta de tres capitulos que abordarao o 

Direito Fundamental a Alimentacao no Brasil e em Cabo Verde. Assim, o primeiro capitulo 

tratara do Direito a Alimentacao, versando sobre os conceitos do termo, os direitos humanos 

fundamentals, os aspectos historicos, os direitos sociais, os direitos humanos - nas 

Constituicoes de Cabo Verde e do Brasil e as alteracoes contidas na Emenda Constitucional n° 

64/2010. 

O segundo capitulo menciona o "Direito a Alimentacao versus Direito a Saude'. 

quando serao dados conceitos de saude e seus aspectos historicos e juridicos; a seguranca 

alimentar em Cabo Verde e no Brasil, bem como a importancia da agua para a alimentacao e 

quais as responsabilidades do Estado para a efetividade da norma juridica nos citados Estados. 
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Por fim, no terceiro capitulo, sao apresentadas 'As Politicas Publicas Voltadas a 

Aplicacao do Direito Fundamental a Alimentacao no Brasil e em Cabo Verde' e feita 

uma analise dos programas sociais existentes, nos dois Estados objetivando a erradicacao da 

fome e da pobreza e, conseqiientemente, o cumprimento dos 'Objetivos do Milenio'. 

Vale salientar que a tematica abordada e bastante complexa, atual e motivo de 

preocupacao para o meio juridico-academico, para a coletividade e para todos os paises do 

mundo, visto que mais de dois terco das pessoas do planeta sao afetadas pelo drama da fome, 

ate mesmo os Estados ditos como mais ricos. E indiscutivel, pois, que sem alimentos e agua 

potavel e impossivel existir vida na terra. 
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2 O DIREITO A ALIMENTACAO 

Desde os primordios, o ser humano empreendeu esforcos para satisfazer a necessidade 

do acesso a alimentacao. Por nao terem residencia fixa, os povos antigos viviam do que 

provinha da natureza, da caca e da coleta de outras formas de alimentos. dai a denominacao 

de cacadores - coletores. 

Consta que na pre-historia a agricultura teve a sua origem ligada a forma como os 

nomades perceberam que quando comiam alguma fruta e jogavam as sementes na terra delas 

nasciam outras arvores que ofereciam novas frutas. Assim, o povo nomade percebeu que nao 

precisava mais se aventurar em busca de alimentos, uma vez que, podia cultivar os alimentos 

de que necessitava para viver. 

O alimento e a fonte de sustento de todo ser humano, sem ele nao e possivel uma vida 

saudavel e produtiva. Tamanha e a sua importancia que o Homem valorizou-o e protegeu-o ao 

longo dos tempos ganhando, pois, grandes destaques nas legislacoes e nas acoes sociais 

hodiernas. 

Por vezes, o alimento e desmerecido por aqueles que nunca sentem a sua falta no dia-

a-dia, negando-lhe o seu devido valor, pois, vivem do consumismo e do desperdicio. Fato este 

que nao ocorre com os mais de um bilhao de pessoas que passam fome no mundo. Para estes 

individuos o alimento nao e algo desprovido de valor, e algo serio e indispensavel. 

Entretanto, ha muitos desperdicios; so no Brasil 26 (vinte e seis) milhoes de toneladas 

de alimentos vao para os lixoes diariamente, sendo que 14 (catorze) milhoes de pessoas nao 

tern o que comer em territorio brasileiro. 

Estima-se que no mundo a cada 3,5 segundos morre um ser humano vitima da fome, 

bem como mais de um bilhao de pessoas no planeta estao prestes a morrer devido a 

subnutricao, nomeadamente criancas e mulheres em paises em via de desenvolvimento. 

Calcula-se que 642 milhoes na Asia e Pacifico, 265 milhoes na Africa subsaariana, 53 

milhoes na America Latina e Caribe e 52 milhoes no Oriente Medio e Norte da Africa sofrem 

com o mal da fome. Em suma, ha estudos que constatam que de cada seis pessoas no mundo 

uma passa fome. 

A Organizacao das Nacoes Unidas para Agricultura e Alimentacao (FAO) divulgou 

recentemente que a crise financeira global e a elevacao do preco dos alimentos agravaram a 
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situacao da fome no mundo, pois aumentou para mais de um bilhao o numero de pessoas que 

vao dormir sem fazer as refeicoes diarias. 

A inflacao tern dificultado a vida de muitas pessoas, principalmente dos que vivem no 

limite da pobreza, pois as altas cotacoes dos produtos basicos - agricolas e minerais -

refletem-se no custo de vida. Ate mesmo na Europa, um continente potente, tern predominado 

um determinado temor da inflacao, embora a economia continue estagnada na maior parte do 

continente. Registram-se problemas economicos na Grecia, Portugal e Irlanda. 

A questao foi colocada em pauta pelo presidente da Franca, Nicolas Sarkozy, durante 

a reuniao do Grupo dos 20 (G-20), que e formado pelas maiores economias desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Para o citado presidente frances a solucao seria a criacao de estoques 

internacionais de alimentos para regulacao de precos. Estoques estes que seriam 

administrados pela FAO (PREgOS AGRJCOLAS NO G-20, 2011, p. A3). 

A criacao de tais reservas poderia servir para atenuar os problemas dos Estados mais 

pobres e dependentes de importacao de alimentos, nomeadamente os paises menos 

desenvolvidos da Africa e do Caribe. Do mesmo modo, a regulacao de precos poderia atender 

as necessidades europeias nos proximos anos. 

Entretanto, enquanto nao se estabiliza a questao da inflacao, a ONU tern aumentado a 

ajuda aos Estados pobres afetados pela crise e com grande indice de inseguranca alimentar. 

Durante a Conferencia Mundial sobre Alimentacao realizada em Roma, em 1974, foi 

estabelecido pelas Nacoes Unidas que "todo homem, mulher, crianca, tern o direito 

inalienavel de ser livre da fome e da desnutricao (...)" 

Do mesmo modo, na Declaracao Universal dos Direitos Humanos, 1948, esta disposto 

no seu artigo XXV: 

1. Toda pessoa tem direito a um padrao de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 
familia, saude e bem-estar, inclusive alimentacao, vestuario, habitacao, cuidados 
medicos e os servicos sociais indispensaveis, e direito a seguranca em caso de 
desemprego, doenca, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
de subsistencia em circunstancias fora de seu controle. 

Portanto, faz-se necessario uma atuacao por parte da comunidade internacional para 

estabelecer como meta a seguranca alimentar de todos, ou seja, o livre acesso a alimentos 

suficientes em quantidade e qualidade necessarias para uma vida sadia, ativa e digna. 
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2.1 CONCEITO DO DIREITO A ALIMENTACAO 

Existe uma variedade de conceitos e definicoes do que seja o 'Direito a Alimentacao'. 

entretanto. convem ilustrar a adotada pelo Comite dos Direitos Economicos. Sociais e 

Culturais do Alto Comissariado de Direitos Humanos/ ONU que por meio de um Acordo 

Internacional elaboraram o Comentario Geral n° 12 adotado em maio de 1999, dispondo no 

item n° 6 que: 

6. O direito a alimentacao adequada realiza-se quando cada homem, mulher e 
crianca, sozinho ou em companhia de outros, tern acesso fisico e economico. 
ininterruptamente, a alimentacao adequada ou aos meios para sua obtencao. O 
direito a alimentacao adequada nao devera, portanto, ser interpretado em um sentido 
estrito ou restritivo, que o equaciona em termos de um pacote minimo de calorias, 
proteinas e outros nutrientes especificos. O direito a alimentacao adequada tera de 
ser resolvido de maneira progressiva. (COMENTARIO GERAL N° 12, 1999). 

O 'direito a alimentacao' se traduz no acesso regular, permanente e livre a alimentos 

que sejam suficientes e adequados tanto em quantidade como em qualidade e que permitam 

uma alimentacao saudavel conforme os habitos alimentares da cultura a que pertence o 

individuo. 

O termo "alimentacao adequada' deve ser entendido como um conjunto de precaucoes 

a serem levados em consideracao "'para determinar se os alimentos ou dietas especificas que 

estao disponiveis podem ser considerados os mais apropriados, em um conjunto determinado 

de circunstancias [...] sociais. economicas. culturais, climaticas, [ . . . ]" (COMENTARIO 

GERAL N° 12, 1999). Coloca-se, ainda, que: 

O direito a alimentacao adequada deve, portanto, nao ser interpretado em um estreito 
ou restrito senso no qual o equipara com um pacote minimo de calorias, proteinas e 
outros nutrientes especificos. O direito a alimentacao adequada tera de ser realizado 
progressivamente. De qualquer modo, os Estados tern uma obrigacao central de 
tomar ac5es necessarias de atenuar e aliviar a fome....ate em tempos de desastres 
naturais ou outros (HRI/GEN/l/Rev.4, p.58, para.6). (DIREITOS HUMANOS net, 
2010, grifo do autor). 

Percebe-se que, o termo 'alimentacao adequada' merece uma interpretacao ampla, 

uma vez que, nao se traduz apenas na quantidade e qualidade nutricional dos bens 
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alimenticios, mas, na disponibilidade do alimento para satisfazer as necessidades dieteticas 

das pessoas, livre de substantias nocivas a saude. 

A 'garantia do direito a alimentacao* decorre do 'principio da dignidade da pessoa 

humana", que exige a garantia dos direitos essenciais a existencia do homem. E nesse 

contexto de garantia do 'minimo existential' que se insere o 'Direito Fundamental a 

Alimentacao', cuja protecao constitucional esta acima de qualquer valor humano ou vontade 

politica. A protecao do minimo existential implica o reconhecimento do "conjunto de bens e 

utilidades basicas para a subsistencia fisica e indispensavel ao desfrute dos direitos em geral. 

Aquem daquele patamar. ainda quando haja sobrevivencia, nao ha dignidade" (BARROSO, 

2009. p. 253). 

Assim, no dizer do autor, falar que o individuo e detentor de direitos e, entretanto, nao 

garantir o acesso aos bens existenciais, como: alimentos, saude, educacao, moradia de 

qualidade, renda minima e acesso a justica, nao ha do que se falar em dignidade da pessoa 

humana, pois o que se observa e o cerceamento do direito de desfrutar e exigir a efetividade 

da norma juridica. 

2.2 DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

"A dignidade da pessoa humana e o valor e o principio subjacente ao grande 

mandamento, de origem religiosa, do respeito ao proximo. Todas as pessoas sao iguais e tern 

direito a tratamento igualmente digno" (BARROSO, 2009, p. 250). 

O principio da dignidade humana se traduz no "respeito ao proximo', ou seja, em tratar 

bem as outras pessoas do mesmo modo em que se gostaria de ser tratado a si mesmo. 

Pressupoe a promocao de um conjunto de acoes essenciais a vida pacifica na sociedade, pois 

no dizer de Barroso (2009, p. 252) "a dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores 

do espirito quanto com as condicoes materials de subsistencia." 

Tamanha e a sua importancia que, apos a Segunda Guerra Mundial, foi consolidada na 

'Declaracao dos Direitos Humanos'; reconhecida mundialmente como um direito intrinseco 

de toda a 'Pessoa Humana' independentemente da origem etnica, cor, crenca ou valores; e um 

direito que transcende fronteiras e muralhas. 



18 

2.2.1 Conceito 

Bobbio (1992, p. 17) conceitua os 'Direitos do Homem* como "[. . . ] aqueles que 

pertencem, ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser 

despojado [ . . . ]" 

Assim, os direitos fundamentais ganharam uma dimensao objetiva devido ao valor 

axiologico proveniente das normas constitucionais, ou seja, estando normatizados tais direitos 

surgem deveres para o Estado e para os particulares, significando, pois, que os direitos 

fundamentais deixaram de significar apenas limites para o poder estatal e passaram a fixar as 

diretivas para as politicas publicas, preenchido com valores ou interesses humanos que 

configuram a ordenacao da vida social. 

Moraes (2000, p. 39), por sua vez, ensina que os 'Direitos Humanos Fundamentais" 

sao: 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tern por 
finalidade basica o respeito a sua dignidade, por meio de sua protecao contra o 
arbitrio do poder estatal e o estabelecimento de condicoes minimas de vida e 
desenvolvimento da personalidade humana [...]. 

Percebe-se que, o reconhecimento dos direitos do Homem e essencial para a sua 

satisfacao pessoal, na medida em que, detendo a liberdade para desfrutar dos direitos e 

garantias reconhecidos positivamente pelo ordenamento juridico podera o individuo exigir a 

sua concretude em caso de inertia do Estado ou a responsabilizacao civil, administrativa e 

criminal nos casos de violacao arbitraria por parte de terceiros. 

A luta pelo direito fundamental constitucionalizado encontra arrimo em Ihering (1980, 

p.67) que aduz o seguinte: "O direito concreto que nos pertence pode ser encarado como um 

poder conferido pelo Estado, que habilita o titular a defender o direito e repelir a injustica no 

interior do seu circulo de interesses." 

Os direitos fundamentais do Homem visam, primeiramente, impedir que o Estado 

invada a esfera privada do individuo, dai revestir-se de um carater inalienavel, imprescritivel, 

irrenunciavel, inviolavel, universal e efetivo; caracteristicas, essas, que impedem o individuo 

de abrir mao do seu direito. 

Embora os direitos tidos como fundamentais tenham sido constitucionalizados, isso 

nao significa que o Poder Publico detem o poder de agir de modo arbitrario na esfera 
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particular. Pois o fato do homem ter cedido parte da sua liberdade (em busca da paz e 

desenvolvimento social) para o Estado - Soberano (que governasse em nome de todos e para 

todos), nao lhe torna o detentor de todos os direitos, nomeadamente os direitos sociais 

fundamentais. 

2.2.2 Aspectos historicos 

A busca por uma convivencia pacifica ja vinha desde ha muito tempo, pois o homem 

sempre sentiu a necessidade de viver em paz e na harmonia entre si. Um exemplo disso sao os 

ensinamentos Biblicos que se resumem no "respeito ao proximo" ou "amar uns aos outros". 

Os primeiros registros que se tern, a despeito dos anteriores, sobre os mecanismos de 

protecao dos 'Direitos Individuals do Homem* e no Antigo Egito e Mesopotamia, terceiro 

milenio a.C. (antes de Cristo), embora nao tenha verificado a limitacao do poder do soberano 

e a existencia de uma codificacao. Fato este que so se verificou com o surgimento do Codigo 

de Hammurabi (1690 a.C), em que codificou um rol de direitos comuns a todos os homens, 

tais como a vida, a propriedade, a honra, a dignidade e a familia. 

Tais direitos ganham espaco na legislacao da Grecia Antiga, que, inicialmente, 

demonstra uma preocupacao em tornar real a igualdade e liberdade do homem na participacao 

da vida politica, assim como, a consolidacao de um direito natural anterior e superior as leis 

escritas, defendida no pensamento dos sofistas e estoicos. 

Nesta feita, foi criada a Lei das Doze Tabuas, que e considerada, ate os dias de hoje, o 

maior exemplo da consagracao dos direitos da liberdade, da propriedade e da protecao aos 

direitos do cidadao. 

O Cristianismo e o Budismo contribuiram, tambem, na consagracao dos direitos 

fundamentais; sendo considerados indispensaveis a dignidade da pessoa humana, segundo os 

ideais de igualdade entre os homens independentemente de origem, sexo, credo ou raca. 

Na Inglaterra a figura do Joao Sem-Terra foi determinante pela consolidacao dos 

'Direitos Humanos Fundamentals', como a liberdade de propriedade e de locomocao. Assim, 

em 1215 foi outorgada a Magna Charta Libertatum (Grande Carta das Liberdades). 

Entretanto, o efeito da Magna Carta era limitado apenas aos baroes e bispos ingleses; entes 

que compunham a classe privilegiada. 
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Os cidadaos ingleses somente tiveram os seus direitos reconhecidos no seculo X V I I 

com as Declaracoes de Direito, como: Petition of Right (1628), Habeas Corpus Act (1679), 

Bill of Rights (1689), e Act ofSeattlement (1701). 

Essas Declaracoes de Direito disciplinavam sobre as liberdades civis e politicas; o 

direito ao Habeas Corpus; o direito de Peticao; e a proibicao de prisoes arbitrarias. O Estado-

soberano teve os seus poderes limitados e passou a se submeter a Lei; fato determinante para 

o processo de constitucionalismo. 

Nos Estados Unidos da America a luta pelos "Direitos Humanos" foi marcado pela 

Declaracao de Direitos de Virginia (1776), Declaracao de Independencia dos Estados Unidos 

da America (1776), Constituicao dos Estados Unidos da America (1787). 

A Franca foi a pioneira na consolidacao normativa dos 'Direitos Humanos'. Em 26 de 

agosto de 1789 foi promulgada pela Assembleia Nacional a Declaracao dos Direitos do 

Homem e do Cidadao, contendo 17 (dezessete) artigos que disciplinavam sobre o direito a 

igualdade. a liberdade, a propriedade, a seguranca, a associacao politica, a reserva legal, entre 

outros. O reconhecimento dos 'Direitos Humanos' e a subseqiiente constitucionalizacao foi 

determinante para a protecao dos 'Direitos Fundamentais' pelo Estado. 

Provieram, ainda, outras declaracoes e Cartas constitucionais que dispuseram sobre os 

'Direitos Fundamentais do Homem', reconhecendo os direitos naturais de todo o ser humano. 

como: o direito a vida, a liberdade, a propriedade, a seguranca e a crenca; assim como, a 

previsao de limitacoes a atuacao do Poder Publico. 

Percebe-se que, o jusnaturalismo foi determinante nessa luta pelo reconhecimento dos 

direitos (natos) do homem. uma vez que. todosja nascem dotados de direitos que independem 

da vontade do Estado-soberano; a quern cabe apenas a concretude de acoes que atendem as 

necessidades da coletividade. 

Devido a desse reconhecimento, as 'Declaracoes dos Direitos' ampliaram o ambito de 

eficacia, disciplinando sobre as condicoes de trabalho e das industrias exigindo uma devida 

assistencia aos desempregados; a responsabilidade do Estado para com as criancas 

abandonadas, os enfermos e os velhos sem recursos. 

Convem salientar que, a melhoria das condicoes de trabalho foi objeto de preocupacao 

da Declaracao de Direitos da Constituicao Francesa (1848); da Constituicao Mexicana (1917); 

da Constituicao de Weimar (1919); da Declaracao Sovietica dos Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado (1918) e a Carta do Trabalho (1927). 
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O reconhecimento internacional dos 'Direitos Humanos' somente ocorreu em 1948. 

apos o flagelo das duas Guerras Mundiais. A observacao dos preceitos dispostos e obrigatoria 

para os paises que assinaram a Declaracao. 0 que se pretendia era evitar que uma nova guerra 

desse initio, entao a cupula das Nacoes Unidas criou a Declaracao Universal dos Direitos 

Humanos, o que permitiu a todos os homens o exercicio efetivo do direito natural, ate entao 

individuado. 

Nesta feita, Bobbio (2004, p.30) ensina que o reconhecimento dos "Direitos do 

Homem' pela Declaracao Universal ocorre em tres fases, na medida em que: 

[...] os direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se 
como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena 
realizacao como direitos positivos universais. A Declaracao Universal contem em 
germe a sintese de um movimento dialetico, que comeca pela universalidade abstrata 
dos direitos naturais, transfigura-se na particularidade de concreta dos direitos 
positivos, e termina na universalidade nao mais abstrata, mas tambem ela concreta, 
dos direitos positivos universais. 

Na visao do autor, o processo de desenvolvimento que deu origem a universalidade 

dos direitos comeca pelo reconhecimento dos direitos naturais e do direito positive ou seja. 

para que os direitos basicos fossem positivados era preciso que se reconhecesse que todos os 

homens nasceram dotados de direitos imprescindiveis a vida em sociedade, pois somente apos 

esse reconhecimento e que seria possivel a sua previsao legal. 

O Direito a Alimentacao e um direito natural de todo ser humano, pois e sabido que 

sem alimentos e sem agua a vida humana e praticamente inexistente; e conforme dito acima 

mais de um bilhao de pessoas esta prestes a morrer porque nao tern do que comer. Entao. 

antes de qualquer norma juridica disciplinar que alimentar e um 'Direito do Homem', a Lei da 

natureza ja deixou isso bem claro. 

Bobbio (2004, p. 30), complementa, ainda, que a universalizacao dos Direitos 

Humanos e um "ideal comum a ser alcancado por todos os povos e por todas as nacoes". O 

direito deixa de ser uma questao politica ou juridica, mas, uma acao social, que requer a 

cooperacao dos povos na busca pelo bem estar de todos, indiscriminadamente. 

A luta pela universalizacao dos direitos nao foi facil e ainda nao acabou, pois nao 

basta somente colocar no papel um rol de direitos e garantias, faz-se necessario a sua 

efetividade, ou seja, o Poder Publico deve criar mecanismos que ajudem na concretude dos 

direitos previstos na Lei, de modo que nao passem de mera previsao formal e abstrata. 
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2.3 DIREITOS SOCIAIS 

A alimentacao foi inserida recentemente, como um direito, no rol dos "Direitos 

Sociais' da Constituicao Federativa (1988) do Brasil, juntamente com os outros direitos 

sociais como: a educacao, a saude, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranca, a previdencia 

social, a protecao a maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados. 

Moraes (2006, p. 177) conceitua os 'direitos sociais' como sendo "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 

condicoes de vida aos hipossuficientes, visando a concretizacao da igualdade social." 

A constitucionalizacao do 'Direito a Alimentacao' representa o reconhecimento do 

direito humano a uma 'alimentacao adequada' e o compromisso do Estado de erradicar a 

fome. A Carta Magna exige que se cumpra o dever de assegurar o acesso de todos a alimentos 

em quantidade e qualidade nutricional. 

A despeito de registros anteriores, e sabido que a luta pelos direitos sociais sempre fez 

parte da historia da humanidade. Entretanto, a determinante para o surgimento das primeiras 

reivindicacoes dos direitos sociais foi a Revolucao Industrial (inicio no seculo X V I I I na 

Inglaterra). A substituicao da mao-de-obra humana pelas maquinas gerou um inconformismo 

social, devido ao desemprego em massa e o aumento da miseria. 

Os trabalhadores que se viram desempregados e com uma familia para alimentar, se 

uniram em protesto para invadir as fabricas e destruir os equipamentos industriais, sendo 

denominados "quebradores de maquinas". 

Os trabalhadores que mantiveram nos seus empregos nas fabricas se uniram para criar 

os primeiros sindicatos com o objetivo de reivindicar a melhoria das condicoes de trabalho. O 

ambiente de trabalho era deploravel, os trabalhadores trabalhavam durante 18 (dezoito) horas 

por dia e estavam sujeitos a castigos fisicos e acidentes; os salarios eram baixos; nao havia 

direito a ferias. decimo terceiro salario, auxilio doenca ou descanso semanal. 

Diante desta situacao e das reivindicacoes dos trabalhadores o Poder Publico interveio 

na defesa da melhoria das condicoes de trabalho e garantir demais direitos, com vista a dirimir 

os protestos e conflitos entre as classes sociais, restabelecendo a paz social. Ainda se verifica, 

nos dias de hoje, a luta por melhorias dos direitos sociais. 
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Os ideais marxistas (principal referenda de luta pelo direito das classes) foram 

importantes para a concretude dos direitos sociais. Marx lutava por uma sociedade igualitaria 

e baseada na propriedade comum. Sendo citado por Canotilho (2001, p.379) como aquele que 

buscava '"garantir o homem no piano economico, social e cultural, de forma a alcancar um 

fundamento existencial-material, humanamente digno [...]". 

A Revolucao ocorrida na Franca (1789-1799) por motivos politicos, economicos e 

sociais foi determinante para o reconhecimento das exigencias economicas e sociais feitas 

pelas classes desfavorecidas como os burgueses, os camponeses sem terra, os artesoes e os 

proletariados. A servidao e abolida e proclamam-se os principios universais de Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade, determinantes para a separacao das geracoes de direitos e 

universalidade dos 'Direitos Humanos Fundamentais'. 

Assim. na primeira geracao encontra-se o direito a liberdade publica ou individual, que 

sao as prerrogativas que tern o individuo em face do Estado de Direito, ou seja, limites a acao 

soberana do Estado. 

Na segunda geracao tem-se os direitos sociais, que exige a atuacao por parte do Estado 

na obrigacao de fazer (prestacao positiva). 

Na terceira geracao destaca-se o direito de solidariedade, que se traduz na melhoria 

por parte do Estado da qualidade de vida das pessoas proporcionando um meio ambiente 

equilibrado. a paz perpetua, o progresso, a autodeterminacao dos povos e a defesa do 

consumidor. 

A quarta geracao de direitos envolve as inovacoes cientificas e tecnologicas sobre 

temas relativos a biociencia. clonagem, eutanasia. estudo de celulas tronco e informatica. 

Diante disso, melhorias constantes foram feitas, ate os dias de hoje. A luta pelos 

direitos sociais deu origem a criacao da Organizacao Internacional do Trabalho em 1919; a 

Carta do Atlantico redigida durante a segunda Guerra Mundial; a Declaracao Universal dos 

Direitos Humanos em 1948 redigida apos a segunda Guerra Mundial reforcando os ideais da 

Revolucao Francesa; o Pacto Internacional dos Direitos Economicos Sociais e Culturais 

promulgado em 1966. 

De fato, Nunes (2008, p.29) argumenta que: 

O reconhecimento das liberdades publicas, chamadas de direitos de primeira 
geracao, nao foi suficiente para proteger o homem de outro poder, qual seja o 
economico. Por isso, a partir do seculo XIX fez-se necessario o reconhecimento dos 
direitos de segunda geracao - os sociais, direitos estes que impuseram prestacoes 
positivas ao Estado (por isso esses direitos tern cunho positivo) com o fim de 
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assegurar igualdade material, ou seja, o Estado ficou obrigado a criar condicoes para 
garantir efetividade aos direitos individuals dos hipossuficientes. 

Percebe-se que a luta pelos direitos do homem ainda nao atingiu um patamar 

satisfatorio, mas se traduz numa inabalavel batalha em busca de um desenvolvimento humano 

aceitavel. A erradicacao da fome precisa sair do papel e materializar os mecanismos ja 

consagrados internacionalmente. 

Nao obstante, Faria (1994, p.54) aduz que: 

Os direitos sociais nao configuram um direito de igualdade. Baseados em regras de 
julgamento que implicam um tratamento uniforme; e isto sim, um direito das 
preferencias e das desigualdades, ou seja, um direito discriminatorio com propositos 
compensatorios. 

Os direitos sociais exigem que o Poder Publico ofereca um tratamento assistencial 

privilegiado aqueles que vivem a margem da pobreza, facilitando o acesso as oportunidades 

de emprego, assistencia medica, seguranca, moradia, lazer, produtos e bens alimenticios; 

acoes que visam diminuir as desigualdades sociais. E necessario uma atuacao ativa por parte 

do Estado na esfera economica e social, melhorando as condicoes de vida e a prestacao de 

servicos. 

Esse e o entendimento de Ihering (1980, p.67) ao colocar que "tambem no campo do 

direito privado ha de ser travada uma luta do direito contra a injustice uma luta comum, de 

que participa toda a nacao, e que exige a uniao indefectivel de todos os individuos." 

A luta pelo direito a alimentacao e um direito que exige a uniao de todos para alcancar 

um resultado positivo. Embora haja aqueles que acreditam que nao precisam reivindicar esse 

direito por nao lhes faltar no dia-a-dia alimento a mesa, e uma luta que trara beneficios para 

todos independentemente do pequeno grupo que exigiu a sua concretude, pois, se trata de um 

direito geral que transcende a esfera individual. 

A luta pelos direitos comecou na esfera privada, repercutindo, posteriormente, na 

esfera mundial dando origem a grandes acordos internacionais e a constitucionalizacao em 

varios paises dos direitos sociais de natureza fundamental a dignidade da pessoa humana. 
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2.4 DIREITOS HUMANOS EM CABO VERDE (Africa) 

Cabo Verde e um arquipelago de origem vulcanica composto por dez ilhas e treze 

ilheus que ocupam uma superficie total de 4.033 Km 2 , esta situado a 450 Km da Costa 

Ocidental africana. 

Geograficamente o arquipelago esta dividido em dois grupos, o de Barlavento e o de 

Sotavento. Cabo Verde integra a chamada zona do Sahel, que e uma regiao caracterizada por 

um clima arido e semi-arido, com precipitacoes periodicas e variaveis, limitadas a alguns dias 

do ano. Dai a existencia de secas frequentes. 

A populacao residente naquele pais era de 434.812 habitantes, conforme os dados do 

ano de 2006, estando 55,9% a viver no meio urbano (CABO VERDE, 2007 a). O pais possui 

duas linguas oficiais, o portugues e o crioulo. A lingua portuguesa e utilizada nas escolas, na 

comunicacao social e em terminadas reunioes e encontros oficiais. O crioulo e a lingua 

materna dos cabo-verdianos, sendo utilizada no dia-a-dia e tambem nos meio de comunicacao 

social. 

A lingua portuguesa e uma heranca dos Portugueses, dado que, Cabo Verde foi colonia 

de Portugal durante cinco seculos. conquistando a independencia no ano de 1975 sob o 

comando do lider Amilcar Cabral, uma pessoa bastante humanista que tinha como ideal a 

realizacao de um direito fundamental e primeiro, qual seja, ; io direito de um povo a 

autodeterminacao do seu destino e a viver organizado como Estado independente"". 

A religiao dominante no pais entre 80% da populacao e a catolica, a protestante 10% e 

o restante das percentagens sao ocupados por outras religioes. As principals atividades 

economicas estao ligadas ao setor primario que emprega grande parte da mao-de-obra ativa e 

ao setor terciario que e um grande contribuinte para a formacao do PIB do pais. 

Aquele pais nao possui muitos recursos naturais e a economia e bastante dependente 

da ajuda internacional e de remessas de dinheiro que os emigrantes cabo-verdianos no exterior 

enviam para a familia no pais de origem. 

O Governo de Cabo Verde por conhecer as fraquezas e limitacoes do pais emprega 

esforcos para gerir corretamente os recursos provenientes da ajuda externa, tendo adquirido o 

status de modelo de gestao e desenvolvimento humano na Africa. Segundo os dados do 

Relatorio Mundial sobre o Desenvolvimento Humano de 2002, Cabo Verde ocupa o quarto 
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lugar entre os paises africanos em termos de desenvolvimento humano e em centesimo lugar a 

nivel mundial. 

2.4.1 Os Direitos Humanos na Constituicao da Republica de Cabo Verde 

A Constituicao da Republica de Cabo Verde foi criada conforme os principios da 

Organizacao da Unidade Africana e da Carta dos Direitos do Homem e dos Povos, pautando 

sempre pelo respeito aos "Direitos Humanos e a Democracia'. 

Nesse sentido dispoe a Constituicao da Republica, in verbis: 

Artigo 12° 
(Recepcao dos tratados e acordos na ordem juridica interna) 

[...] 

4. As normas e os principios do direito internacional geral ou comum e do direito 
internacional convencional validamente aprovados ou ratificados tern prevalencia, 
apos a sua entrada em vigor na ordem juridica internacional e interna, sobre todos os 
actos legislatives e normativos internos de valor infraconstitucional. 

Artigo 17° 
(Ambito e sentido dos direitos, liberdades e garantias) 

[...] 

3. As normas constitucionais e legais relativas aos direitos fundamentais devem ser 
interpretadas e integradas de harmonia com a Declaracao Universal dos Direitos do 
Homem. 

A Constituicao daquele pais atribui forca vinculativa interna a Declaracao dos Direitos 

Humanos, aprovada pela ONU em 1948 e garante o respeito pela dignidade da pessoa 

humana, reconhece, ainda, a inviolabilidade e inalienabilidade dos 'Direitos Humanos'; 

fundamento de toda nacao que prima pela paz e justica. 

O preambulo da Constituicao preve direitos, liberdades e garantias dos cidadaos; a 

concepcao da dignidade da pessoa humana como valor absoluto e sobrepondo-se ao proprio 

Estado; um sistema de governo de equilibrio de poderes entre os diversos orgaos de 

soberania; um poder judicial independente; um poder local cujos titulares dos orgaos sao 

eleitos pelas comunidades e perante elas responsabilizados; uma Administracao Publica ao 
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servico dos cidadaos e concebida como instrumento do desenvolvimento e um sistema de 

garantia de defesa da Constituicao caracteristico de um regime de democracia pluralista. 

A Constituicao da Republica preve no Titulo I I , tres capitulos com as disposicoes 

atinentes aos direitos fundamentais. No primeiro capitulo considera os direitos, liberdades e 

garantias individuals como o direito a vida e a integridade fisica e moral (destacando-se a 

proibicao de tortura e de penas ou tratamentos crueis ou degradantes e a proibicao da pena de 

morte); o direito a liberdade e seguranca pessoal, a personalidade, a imagem e a intimidade, a 

liberdade de expressao, de consciencia, de religiao e de culto. de deslocacao, de associacao. 

de reuniao e manifestacao, entre outros. 

No segundo capitulo a Constituicao preve os direitos e garantias de participacao 

politica e de exercicio de cidadania, a liberdade de imprensa e os direitos de participacao na 

organizacao do poder politico, de peticao e de acao popular, entre outros. 

No terceiro capitulo encontram-se os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores 

como o direito ao trabalho; o direito a igualdade de retribuicao por trabalho igual entre 

homens e mulheres; a liberdade de associacao profissional e sindical; o direito a greve e a 

proibicao de lock-out, entre outros. 

A Carta Magna daquele pais preve, ainda, no Titulo I I I os direitos e deveres 

economicos, sociais e culturais como direito a propriedade privada, a seguranca social, a 

saude, a habitacao condigna, ao ambiente, a cultura; o direito das criancas, dos jovens, dos 

portadores de deficiencias, dos idosos, dos consumidores, da familia, entre outros. 

Convem salientar que, a Constituicao nao preve expressamente no rol dos direitos 

sociais o termo 'direito a alimentacao'. Entretanto, isso nao significa que, nao seja prioridade 

do Poder Publico ou que nao empreenda esforcos nesse sentido. 

Esse e um direito que num futuro proximo sera constitucionalizado, assim como 

ocorreu no Brasil, em que por meio da Emenda Constitucional n°64 de 2010 houve a 

introducao no rol dos artigos da Constituicao da Republica Federativa o direito a alimentacao. 

Mas, existem dispositivos similares que traduzem o dever do Poder Publico de zelar pela 

alimentacao adequada dos seus cidadaos, nomeadamente o direito a saude (resultado de uma 

alimentacao saudavel), previsto no art. 71 da Constituicao de Cabo Verde e no art. 196 da 

Carta Magna vigente no Brasil. 

O ACNUDH e o PNUD editaram entre os dias 18 a 29 de novembro de 1999 um 

documento denominado "Relatorio Sobre os Direitos Humanos em Cabo Verde" visando 
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avaliar a situacao do pais quanto aos direitos civis e politicos; os direitos economicos, sociais, 

culturais e o direito ao desenvolvimento sustentavel, concluindo que: 

[...] quanto ao direito a vida e integridade pessoal, que Cabo Verde nao tern a pena 
de morte "e nao ha informacoes sobre assassinatos ou desaparecimentos por motivos 
politicos*', e que "tambem nao ha informacoes sobre mortes resultantes do uso da 
forca pela policia ou pelas forcas armadas". Afirma, ainda, que "nao ha informacao 
sobre a pratica de tortura, mas ha informacao sobre o uso abusivo da forca pela 
policia contra pessoas detidas". 
No respeitante a liberdade e seguranca pessoal [...] nao ha informacoes sobre 
prisioneiros politicos ou prisioneiros no exilio. (CABO VERDE, 2003, p. 27-28). 

O Relatorio citado deixa claro que naquele pais nao existe a aplicacao da pena de 

morte e nem prisao perpetua; nao ha registro de conflitos sociais ou perseguicao politica e 

nem abuso de poder pela policia local. Em termos gerais a situacao dos Direitos Humanos em 

Cabo Verde nao e alarmante, embora o pais enfrente o drama do desemprego e a pobreza que 

afeta algumas classes sociais. 

A Comissao Nacional de Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC) tern demonstrado 

uma grande preocupacao com a violacao dos direitos das criancas (abuso sexual e maus 

tratos), a violencia domestica e o aumento da criminalidade em Cabo Verde, embora seja um 

pais de paz e tranqiiilidade cresce entre os cidadaos o sentimento de inseguranca. 

As mulheres vitimas da agressao fisica ainda se sentem intimidadas a renunciar essa 

violencia, pois, a maioria e dependente economicamente dos seus companheiros. A CNDHC 

acredita que a melhoria na legislacao quanto aos crimes de violencia domestica seria 

satisfatorio para resolver esse problema social. 

Nesse sentido, tern se mobilizado a sociedade cabo-verdiana por meio de uma 

campanha publicitaria denotninada "Laco Branco", que visa sensibilizar a todos (homens e 

mulheres) para a causa e exigir do poder judiciario e legislativo o rigor na penalizacao da 

violencia domestica. 

Existem naquele pais varias organizacoes nao governamentais que lutam pelos 

'Direitos Fundamentais do Homem', nomeadamente a Organizacao das Mulheres de Cabo 

Verde, a Associacao para a Solidariedade e o Desenvolvimento "Ze Moniz*', a Associacao de 

Promocao da Saude Mental: A PONTE, Associacao Cabo-verdiana de Deficientes. entre 

outros. 

O Governo, visando fortalecer essas organizacoes, criou a Plataforma das ONGs que 

incentiva e ajuda o aperfeicoamento do trabalho das ONGs frente a sociedade. pois apesar da 
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existencia das bases institucionais de protecao e promocao dos Direitos Humanos 

constitucionalizados, e sempre importante o desenvolvimento de acoes voltadas a 

consolidacao de praticas democraticas que exteriorizam o respeito aos Direitos Humanos no 

pais. 

2.5 DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUICAO 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Diante do exposto sobre a situacao politica de Cabo Verde e a aplicabilidade dos 

Direitos Fundamentais, se faz necessario a analise da efetividade das garantias constitucionais 

no Brasil. 

Nesta feita, no dizer de Bonavides (2010, p.361) a evolucao constitucional no Brasil se 

deu em tres fases historicas que envolvem os valores politicos, juridicos e ideologicos, sendo: 

[...] a primeira vinculada ao modelo constitucional trances e ingles do seculo XIX; a 
segunda, representando ja uma ruptura, atada ao modelo norte-americano e, 
finalmente, a terceira, em curso, em que se percebe com toda a evidencia, a presenca 
de tracos fundamentais presos ao constitucionalismo alemao do corrente seculo. 

A primeira fase identificada pelo autor se refere ao periodo entre 1822, ano de 

proclamacao da independencia, ate o ano de 1889, momento em que ocorre a queda das 

instituicoes imperials da monarquia. A segunda fase faz referenda ao ano de 1891 a 1930. 

"que marcou juridicamente o fim da chamada Primeira Republica e consagrou o exercicio 

discricionario do poder pelos titulares do Governo provisorio" (BONAVIDES, 2010, p.364). 

E, finalmente, o terceiro periodo da historia constitucional do Brasil decorre entre os anos de 

1934 a 1988 (ou melhor, ate os dias atuais), que na visao de Bonavides (2010, p. 366) foi uma 

"[ . . . ] epoca marcada de crises, golpes de Estado, insurreicao, impedimentos, renuncia e 

suicidio de Presidentes, bem como a queda de governos, republicas e Constituicoes."" 

O autor coloca ainda que: 

O constitucionalismo dessa terceira epoca fez brotar no Brasil desde 1934 o modelo 
fascinante de um Estado social de inspiracao alema, atado politicamente a formas 
democraticas, em que a Sociedade e o homem-pessoa - nao o homem-individuo sao 
os valores supremos. Tudo porem indissoluvelmente vinculado a uma concepcao 
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reabilitadora e legitimante do papel do Estado com referenda a democracia, a 
liberdade e a igualdade (BONAVIDES, 2010, p.368). 

No Brasil a positivacao dos Direitos Humanos como 'garantias fundamentais* 

(merecedor de protecao pela clausula petrea) foi resultado das reivindicacoes sociais que 

mudaram o quadro politico interno. As Constituicoes que fazem parte da terceira fase da 

historia constitucional brasileira consolidaram os 'direitos sociais" como 'direitos 

fundamentais da pessoa humana'; a Sociedade e colocada sobre o Estado e o Homem e o 

destinatario da norma constitucional. 

A Constituicao Politica do Imperio do Brasil de 1824, outorgada pelo imperador D. 

Pedro I , previa a garantia dos Direitos Humanos conforme os preceitos da Declaracao dos 

Direitos do Homem e do Cidadao de 1789; adotava o bicameralism©, com a previsao de duas 

Camaras para compunham o Poder Legislativo: a Camara dos Deputados e a Camara dos 

Senadores. A monarquia constitucional do Imperio gerou, segundo Bonavides (2010, p.364), 

"[ . . . ] um parlamentarismo sui generis, [...], e o principio absolutista, dissimuladamente 

preservado com prerrogativas de poder pessoal, de que era titular o Imperador, em cujas maos 

se acumulava, [...] o exercicio dos dois poderes: o Executivo e o Moderador". 

A Constituicao de 1891 manteve a garantia dos direitos fundamentais e direitos 

individuals, entretanto, nao havia politicas publicas de protecao a esses direitos. 

Por sua vez, a Constituicao de 1934 rompeu com o bicameralismo rigido, houve a 

autonomia dos municipios, a concretizacao do direito de voto para as mulheres e a ampliacao 

dos direitos trabalhistas. Uma inovacao constitucional que perdurou ate os dias atuais. 

A Constituicao de 1937, outorgada por Getulio Vargas, concebeu uma nova ordem 

constitucional resultante da extincao do federalismo. E instaurado o chamado 'Estado Novo' 

ou 'Estado unitario' que, consequentemente, deu fim a democracia e as principals garantias 

fundamentais. 

Nao obstante, a Constituicao que se seguiu (de 1946) restaurou a forma de Estado 

federado e previu como direitos fundamentais o Habeas Data e o Mandado de Injuncao. 

Marcando essa terceira fase de inovacao constitucional, a Constituicao de 1967 trouxe 

como beneficios a ampliacao do rol de direitos e garantias fundamentais, dos poderes da 

Uniao e do Presidente da Republica. 

A Constituicao de 1969 reforcou os fundamentos de Weimar - o sentido social dos 

novos direitos - ao revogar todos os atos de excecao e prever disposicoes gerais e garantias 

dos direitos civis e politicos dos cidadaos brasileiros. 
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E finalmente, a Constituicao Federal de 1988 (promulgada em cinco de outubro) 

vigente ate os dias atuais; e considerada a mais democratica do Estado brasileiro. Ampliou de 

forma consideravel o rol dos direitos e garantias fundamentais, subdivididos em capitulos 

como: direitos individuals e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; direitos politicos e 

partidos politicos. 

A Constituicao citada estabeleceu a forma federativa de Estado como clausula petrea 

e, no que tange aos direitos sociais, previu especificamente a subordinacao do direito de 

propriedade ao interesse social ou coletivo; a ordem economica e social; a instituicao do 

salario minimo; disposicoes trabalhistas; amparo a maternidade e a infancia; a protecao pelo 

Estado do direito a alimentacao, saude. habitacao, familia, entre outros. 

Moraes (2000, p.43) ensina que: 

Direitos sociais - caracterizam-se como verdadeiras liberdades positivas, de 
observancia obrigatoria em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a 
melhoria das condicoes de vida aos hipossuficientes, visando a concretizacao da 
igualdade social, que configura um dos fundamentos de nosso Estado Democratico, 
conforme preleciona o art. 1°, IV. 

Os direitos sociais (de segunda geracao) exigem o emprego de esforcos para a 

concretude de prestacoes positivas que materializem o direito de igualdade entre os cidadaos, 

pois a ideia de igualdade nao se refere a igualdade juridica, mas a igualdade material criada 

pela lei. O que quer dizer. que o Estado deve criar politicas publicas que atendam as 

necessidades da sociedade, principalmente os que sofrem com a fome e a desnutricao. 

Esse e o entendimento de Canotilho (2001, p. 420-421) ao expor sobre o direito 

igualitario de todos a prestacao social, disciplinando que: 

[...] o principio da igualdade e nao apenas um principio de Estado de Direito mas 
tambem um principio de Estado Social. [...] o principio da igualdade pode e deve 
considerar-se um principio de justica social. Assume relevo enquanto principio de 
igualdade de oportunidades {Equality of opportunity) e de condicoes reais de vida. 
Garantir a "liberdade real" ou "liberdade igual" [...] e o proposito de numerosas 
normas e principios consagrados na Constituicao [...]. 
Esta igualdade conexiona-se, por um lado, com uma politica de "justica social" e 
com a concretizacao das imposicoes constitucionais tendentes a efetivacao dos 
direitos economicos, sociais e culturais. Por outro lado, ela e inerente a propria ideia 
de igual dignidade social (e de igual dignidade da pessoa humana) [...]. deste modo. 
funciona nao apenas com fundamento antropologico-axiologico contra 
discrirninacoes, objetivas ou subjetivas, mas tambem como principio juridico-
constitucional impositivo de compensacao de desigualdade de oportunidades e como 
principio sancionador da violac^o da igualdade por comportamentos omissivos 
(inconstitucionalidade por omissao). (grifo do autor). 
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Denota-se que ha uma necessidade de se tratar igual os iguais e desigual os desiguais, 

na medida da sua desigualdade. Esse e o entendimento que se faz do principio da 'igualdade 

material atraves da lei'. Esse principio e aplicado para garantir a igualdade de oportunidades 

entre a classe desfavorecida e a classe privilegiada. Permite que a parte vulneravel da 

sociedade. entregue a pobreza extrema, disponha do minimo, qual seja: bens alimenticios, 

educacao, assistencia medica, habitacao, entre outros direitos que traduzam a justica social. 

O governo brasileiro tern a funcao de garantidor dos Direitos Humanos e observador 

da aplicabilidade dos objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil, qual seja: 

construir uma sociedade livre, justa e solidaria; garantir o desenvolvimento nacional por meio 

da erradicacao da pobreza e da marginalizacao; reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

A Carta Magna de 1988 (art. 5°) dispoe que todos sao iguais perante a lei e que garante 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito a vida, a 

liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade. E indiscutivel que o direito a vida e o 

mais importante de todos, pois a sua existencia e um pressuposto para o gozo dos demais 

direitos e garantias. E dispoe no artigo 5°, § 1° sobre a aplicabilidade imediata das normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais, ou seja, a partir do momento em que o 

direito a alimentacao for constitucionalizada o Poder Publico deve empreender esforcos para a 

concretude desse direito subjetivo; superando obstaculos ou quaisquer outras circunstancias 

que possam traduzir o descumprimento da norma por parte do Estado. 

2.5.1 Alteracoes da Emenda Constitucional n° 64 de 2010 

Portanto, ve-se que no Brasil a consolidacao dos direitos sociais passou por varias 

mudancas constitucionais, mas, o fato e que, o Estado deve garantir a todos o acesso ao 

minimo existencial. 

E nesse sentido que, uma Proposta de Emenda Constitucional - PEC- n° 47 de 2003 

foi apresentada pelo Senador Antonio Carlos Valadares, propondo a introducao da 

alimentacao no rol dos direitos sociais e, consequentemente, a promocao da 'alimentacao' 

como 'direito humano fundamental' e a consolidacao da seguranca alimentar e nutricional 

como politica de Estado. Nestes termos, consta que: 



33 

Em sua Justificacao, o nobre Autor alega que o direito a alimentacao foi reconhecido 
pela Comissao de Direitos Humanos da Organizacao das Nacoes Unidas - ONU, em 
1993, enriquecendo a Carta dos Direitos Humanos de 1948, colocando em primeiro 
lugar, entre os direitos do cidadao, a alimentacao. Alega, tambem, que o Brasil 
manifestou-se oficialmente, na ONU, favoravel a inclusao da alimentacao como 
direito social do cidadao. Propoe, por meio da PEC, cuja numeracao no Senado 
Federal corresponde a de n° 21, de 2001, assegurar aos segmentos vulneraveis da 
populacao o estabelecimento de politicas publicas consistentes que combatam a 
fome e a miseria, de forma a permitir a cada brasileiro usufruir de uma alimentacao 
adequada. (BRASIL, Relatorio PEC n° 47, 2009). 

Conforme consta na citacao acima, o Senador justificou o seu pedido de 

constitucionalizacao do 'direito fundamental a alimentacao* no compromisso firmado pelo 

Brasil diante da ONU (Organizacao das Nacoes Unidas), em que expressou a aprovacao da 

inclusao do direito a alimentacao como "direito social do cidadao"*. Deste modo, se faz 

necessario que se efetue a devida insercao no rol dos direitos sociais previstos na Constituicao 

do pais o termo 'alimentacao', como um direito a ser tutelado, mediante politicas publicas, 

pelo Estado. 

Diante disso, foram realizadas algumas audiencias publicas com o objetivo de ouvir a 

sociedade civil, os movimentos sociais, os organismos internacionais, os especialistas da area 

de alimentacao e nutricao e os membros do Governo. Apos, essa reuniao concluiu-se que, a 

constitucionalizacao da alimentacao como direito social torna o Brasil um exemplo na luta 

contra a fome e garantidor dos compromissos assumidos nos Tratados e Acordos 

Internacionais de Direitos Humanos a Alimentacao e Nutricao (BRASIL, Relatorio PEC n° 

47, 2009). 

Em uma dessas audiencias publicas (realizada em 17 de setembro de 2009) a 

representante da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidencia da Republica. 

Valeria Getulio de Brito e Silva, afirmou que "incluir o direito a alimentacao adequada na 

Constituicao Federal e um passo fundamental para a consolidacao da politica de estado, para 

que as acoes que assegurem a alimentacao adequada nao sejam ocasionais e temporarias'* 

(BRASIL, Relatorio PEC n° 47, 2009). 

Percebe-se que, a inclusao da alimentacao na Carta Magna reforcaria, na visao da 

secretaria citada, o compromisso do Poder Publico na criacao de dotacoes orcamentarias, 

obrigatorias e nao esporadicas. para a execucao de politicas publicas de seguranca alimentar e 

nutricional. 
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Entretanto, em 2003 a Proposta de Emenda Constitucional n° 47 nao foi recepcionada 

na Constituicao Federal, pois nao obteve aprovacao de Deputados e Senadores. 

Nao obstante, em 2007 o Senador Antonio Carlos Valadares apresenta outra Proposta 

de Emenda Constitucional n° 64 que alem de incluir o direito a alimentacao como direito 

social, incluia, tambem, o direito a comunicacao. Essa proposta foi apensada a PEC n° 47, de 

2003, uma vez que regulam materias identicas, sendo analisadas em conjunto pela Comissao 

Especial e pela Comissao de Constituicao e Justica e de Cidadania para a votacao. 

Finalmente, no dia 2 de outubro de 2007 a Comissao de Constituicao e Justica e de 

Cidadania se pronunciou acerca da admissibilidade da materia, com parecer favoravel. E no 

ano de 2009 a Comissao Especial votou pela aprovacao da Proposta de Emenda 

Constitucional - PEC n° 47, de 2003, e pela rejeicao da PEC n° 64, de 2007, apensada. 

Assim. no dia 04 de fevereiro de 2010, foi publicado no Diario Oficial da Uniao a 

Emenda Constitucional n° 64, que modificou o artigo 6° da Constituicao vigente no Brasil 

introduzindo o direito a alimentacao no rol dos direitos sociais, estabelece in verbis: 

Art . 6° Sao direitos sociais a educacao. a saude, a alimentacao. o trabalho, a 
moradia, o lazer, a seguranca, a previdencia social, a protecao a maternidade e a 
infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta Constituicao. (Redacao 
dada pela Emenda Constitucional n° 64, de 2010, grifo nosso). 

E inegavel a razao pela qual a Constituicao de 1988 foi considerada a mais 

democratica do Estado brasileiro; pois, ela foi mais alem do que as Constituicoes anteriores 

dando voz a um direito que a muito tern sido reivindicado, principalmente por aqueles que 

sentem fome. 

Embora a alimentacao adequada seja um dos direitos garantidos pela Declaracao dos 

Direitos Humanos de 1948, ainda nao havia sido reconhecido constitucionalmente no Brasil, 

ate entao. 

Para alem da Declaracao dos Direitos Humanos existem, ainda, o Pacto Internacional 

dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais (1966) e a cupula Mundial de Alimentacao 

(1996), onde os chefes de Estado, nomeadamente o Governo brasileiro, reafirmaram o 

compromisso de assegurar o direito de toda pessoa humana de acesso a alimentos seguros e 

nutritivos; o direito a uma vida sem fome. 

O Brasil, ate entao, estava cumprindo os compromissos firmados internacionalmente 

por meio do artigo 5° da Constituicao (1988) que garante e protege o direito a vida, que preve 

implicitamente o direito a alimentacao. Denota-se que, embora nao tenha estado explicita no 
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rol dos direitos fundamentais o termo "alimentacao", isso nao significou que, o acesso aos 

alimentos e a seguranca alimentar nao seja objeto de preocupacao e prioridade das politicas 

publicas do Estado. 

Uma vez positivada, a norma juridica passa a ter aplicabilidade imediata, conforme o § 

1° do artigo 5° da Carta Magna, que define, in verbis: "As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais tern aplicacao imediata". 

Esta previsto, ainda, que nao podem os direitos e garantias fundamentais serein objeto 

de deliberacao de proposta de emenda constitucional que possa revoga-los ou modificar o 

ambito da sua aplicabilidade, assim dispoe a Carta Magna in verbis: "Art. 60. [...] § 4° - Nao 

sera objeto de deliberacao a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os direitos e 

garantias individuals." 

Os direitos sociais sao direitos fundamentais formalmente constitucionalizados e 

protegidos pelos remedios constitucionais e pelo controle da constitucionalidade dos atos 

normativos. 

Canotilho (2001, p. 371) defende o reconhecimento expresso dos direitos considerados 

naturais e inalienaveis do individuo. Pois. devido a grandeza da sua importancia para os 

homens, foram positivados num lugar privilegiado, entre as normas constitucionais, e 

protegidos enquanto normas de direito fundamental. Entretanto, se porventura nao auferirem o 

status de direitos natos e intransmissiveis, os direitos do homem serao mera Utopia e fruto da 

retorica politica. 

Por sua vez, Ihering (1980. p. 76) complementa ao afirmar que "a lei tera de afirmar-

se, sob pena de nao passar dum jogo vao e duma frase vazia.** 

De fato, com a consagracao da alimentacao na Constituicao nasce uma vinculacao do 

Poder Publico quanto a sua prestacao material, pois a concretude dos direitos sociais esta 

sujeita aos recursos financeiros; trata-se de um direito que nao se realiza por si so. Os entes da 

federacao devem trabalhar em conjunto para a transferencia de renda, fortalecimento da 

agricultura familiar e criacao de programas de combate a fome e a miseria. 
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3 BEPIOIEMCIA NUTRICIONAL E A EF1CACIA DO D I R E I T O A A L I M E N T A C A O 
NO BRASIL E E M CABO V E R D E 

A Declaracao Universal dos Direitos Humanos da ONU (1948) estabelece, no seu 

artigo XXV, que e 'direito de todo o ser humano* dispor de saude e bem-estar. O mesmo 

dispoe o Pacto Internacional de Direitos Economicos, Sociais e Culturais (1966) que, no seu 

art. 12, atesta: "os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas 

de gozar do melhor estado de saude fisica e mental possivel de atingir". 

O fato e que nao se pode desassociar a 'alimentacao' da 'saude', pois ambas estao 

interligadas - uma existe em decorrencia da outra e garante o direito a vida - e sao asseguradas 

pelo citado Pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos, no artigo 6°, n° 1, que expressa: 

"O direito a vida e inerente a pessoa humana. Este direito esta protegido por lei. Ninguem 

pode ser arbitrariamente privado da vida." 

Garantir uma alimentacao adequada a todos em quantidade e qualidade, necessarias a 

sobrevivencia e as necessidades do ser humano, e assegurar o bem-estar (fisico e mental) ao 

homem, sendo, pois, um direito do cidadao e um dever do Estado, consequentemente, uma 

obrigacao estatal e uma prestacao positiva do Estado brasileiro e cabo-verdiano. 

Nesse sentido, todos os Estados devem promover a satisfacao efetiva de tal direito. 

conforme determinacao ordenada nos textos das suas respectivas Constituicoes, de modo que. 

outros direitos - como a moradia, o saneamento basico. a educacao, o lazer, o trabalho, entre 

outros - possam ser concretizados automaticamente, como resultado do dever estatal de 

desenvolver acoes e politicas que garantam uma qualidade de vida satisfatoria ao seu povo. 

3.1 CONCEITO DE SAUDE 

Tem-se que. o primeiro conceito de saude foi dado pelos gregos (na Grecia Antiga) 

que mencionavam o brocardo: 'mens sana in corpore sano' (que quer dizer: mente sa, corpo 

saudavel). Eles associavam um corpo saudavel a uma mente sem problemas psicologicos, 

difundindo a ideia de que a 'ausencia de doencas mentais' corresponde ao 'estado pleno de 

saude' do ser humano (HUMENHUK, 2009). 



Modernamente, o conceito e muito amplo e complexo; a Organizacao Mundial da 

Saude (OMS) congeitua a saude como um estado de completo bem-estar fisico, mental e 

social do ser humano e nao somente a ausencia de doenca ou de enfermidade. 

Esse conceito demonstra que o "estado de saude* do homem, hoje, e abrangente e 

elastico. ou seja, nao ha uma associacao restrita e direta da palavra saude a palavra doenca. 

mas, sim, a algo maior, algo alem do esperado pela sociedade, que entende a saude tao 

somente como a ausencia de doenca organica, fisica ou mental, por parte do individuo. 

Sob essa otica, a OMS engloba, ao conceito de saude, a satisfacao de algumas 

necessidades fundamentais a uma vida digna e saudavel ao ser humano, como a alimentacao, 

o trabalho, o lazer, as atividades fisicas, o saneamento basico, o acesso a bens e servicos 

essenciais ao seu bem estar, dentre outros. Instrumentos em que o ser humano busca atingir 

as suas necessidades basicas, para a auto-realizacao e o desenvolvimento pessoal, para uma 

boa qualidade de vida, e consequentemente, a obtencao da saude. 

Nesse sentido, a Lei brasileira de n° 8.080/1990 (em seu artigo 3°). dispondo sobre as 

condicoes para a promocao, protecao e recuperacao da saude do ser humano, disciplina: 

Art. 3°. A saude tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentacao. a moradia, o saneamento basico, o meio ambiente, o trabalho, a renda. 
a educacao, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e servicos essenciais; os niveis 
de saude da populacao expressam a organizacao social e economica do Pais. (Grifo 
nosso). 

Nesses termos, faz-se necessario atualizar a concepcao que se tem da saude, visto que, 

ela nao esta somente ligada ao 'termo medico* ou as doencas. E preciso visualizar a saude 

sobre outro contexto, ou seja, sob a otica de que ela e decorrente, tambem, da pessima 

alimentacao, das precarias condicoes de vida de algumas pessoas, da deficiente infra-estrutura 

familiar e social, fatores que sao responsaveis pelo enfraquecimento do organismo, tornando o 

ser humano vulneravel as doencas. 

Portanto, o Estado e responsavel pela saude de seus cidadaos. A saude e um direito 

social reconhecido constitucionalmente; alem de ser um direito natural de todo ser humano 

querer desfrutar a vida sem quaisquer contratempos ligados a enfermidades ou doencas. 

As acoes estatais voltadas a saude de seu povo, como o saneamento basico, a 

vigilancia sanitaria e o atendimento hospitalar sao importantes e fundamentais para o 

desenvolvimento economico e social de todo Estado de Direito, sendo, ainda, uma obrigacao 

do Estado brasileiro e do Estado de Cabo Verde. 
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3.2 SAUDE: ASPECTOS HISTORICOS E JURIDICOS 

A origem da palavra saude provem do latim, salute, que significa a salvacao, a 

conservacao da vida. Etimologicamente, ter saude significa, pois, 'estar salva', 'possuir uma 

vida saudavel', com disposicao para o trabalho e para a vida. 

Uma pessoa que se alimenta bem e possui uma vida saudavel, quase sempre, desfruta 

de uma boa saude e possui disposicao para desempenhar suas atividades do quotidiano. 

Quando se fala de uma boa alimentacao (ou seja: aquela que atende ou supre todas as 

necessidades do organismo humano), obviamente tem-se a nocao do atendimento ao bem-

estar fisico e psiquico do homem e o respeito aos Direitos Humanos. 

Mas, nem sempre tal direito foi respeitado; e sabido que, assim como os demais 

direitos sociais, o reconhecimento constitucional do direito a saude e resultado de lutas 

seculares e de conquistas que revolucionaram a historia da humanidade. 

Vale lembrar que na 'pre-historia', para cura das doencas, recorria-se a magia, pois, 

acreditava-se que a causa das doencas estava intimamente ligada as forcas sobrenaturais, aos 

deuses e somente eles e que podiam "curar* as pessoas. 

Devido a essa visao mistica das doencas, do processo de suas curas e, 

consequentemente. da saude as pessoas nao se cuidavam e nem tinham a minima nocao do 

que seria saneamento basico ou uma boa e saudavel alimentacao. 

Esse despreparo perpetua-se durante toda a Idade Media, que foi um periodo de 

grandes epidemias, promiscuidade, falta de higiene e alimentacao desregrada. As pessoas 

consideravam a oracao e a penitencia os unicos instrumentos de cura, pois, a doenca era vista 

como um castigo divino. A solucao preventiva para a cura era o afastamento do doente do 

convivio social, para evitar o contagio e a propagacao das doencas. A Biblia registra que os 

leprosos eram segregados ate a morte e considerados 'pessoas intocaveis' e que estavam 

sendo castigadas por algum mau que haviam praticado. 

No Seculo XII I a Europa vivenciou a 'peste bubonica', quando quase metade da sua 

populacao foi dizimada. Dentre as causas apontadas tem-se: a falta de higiene e a 

promiscuidade das pessoas, a deficiencia de vitaminas e minerals na alimentacao, a 

contaminacao das aguas consumidas. a falta de esgotos, a sujeira nas ruas das cidades 

medievais. ma conservacao e manuseio inadequado dos alimentos consumidos. 
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O periodo do Iluminismo foi determinante na busca pela saude e pelo combate as 

doencas, pois o Estado comecou a assumir o seu papel de prestar assistencia a saude 

(especialmente apos as lutas sociais da classe burguesa na epoca da Revolucao Industrial) e a 

se preocupar com a higiene das pessoas, a limpeza das cidades e dos mercados, a qualidade da 

agua consumida e dos rios. A sociedade passou a reivindicar melhorias das condicoes 

sanitarias e de servicos de saude. 

Na era moderna tem-se um grande avanco, a doenca passou a ser vista como um mal 

que ataca o sistema imunologico devido a problemas sanitarios e nutricionais. Foi constatado 

que a falta de saneamento basico e do asseio dos alimentos e de ambientes eram responsaveis, 

tambem, pelas enfermidades e foram desenvolvidas algumas medidas administrativas de 

assistencia e de prevencao as doencas, a populacao em geral. 

Em decorrencia disso, a prevencao ganha um carater publico e ha a conscientizacao de 

que a saude decorre do bom relacionamento do homem com o meio ambiente, tendo como 

resultado: a criacao do sistema de saneamento e de esgotos, de banheiros e de mecanismos 

que possam suprir e beneficiar a agua a ser consumida. 

O cuidado com a saude publica, nos dias atuais, provem de um processo de 

esclarecimentos e aperfeicoamentos que foram se amoldando conforme as necessidades do ser 

humano, sempre em busca de melhores condicoes de vida. 

No Ocidente os Estados comecaram a garantir as condicoes indispensaveis ao bem-

estar social com vista a promover o crescimento economico. Nos Estados Unidos a 

preocupacao com a dignidade da pessoa humana deu origem ao Social Security Act (1941) 

que defendia a liberdade de expressao; a liberdade de religiao; a liberdade frente a 

necessidade e liberdade frente ao medo. 

A defesa dessas liberdades ganhou repercussao mundial, de modo que as Nacoes 

Unidas (1945) criaram a Organizacao Mundial da Saude (OMS), fundada em 07 (sete) de 

abril de 1948, com a finalidade de melhorar a qualidade da saude de todos os povos. 

Inicialmente, apos a Primeira Guerra Mundial, havia sido criado pela Sociedade das 

Nacoes (SDN) o Comite de Higiene. Entretanto, devido ao fracasso da SDN em manter a paz 

e impedir uma nova Guerra Mundial, o Comite de Higiene foi extinto, pois nao atendeu as 

expectativas (assim como a SDN) e em seguida foi criada a OMS. 

Convem salientar que, o Brasil foi um dos paises que participou da criacao da OMS. 

A OMS e o 'organismo internacional" que auxilia os Estados na implementacao de acoes de 

combate a doencas e que determina as diretrizes sobre a saude publica mundial, alem de 
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coordenar programas voltados a prevencao de doencas e epidemias e estimular o consumo de 

alimentos saudaveis, tornando-se, assim, uma excelente aliada da ONU na luta pela melhoria 

da qualidade de vida da populacao da Terra. 

Nao deixando de cumprir o compromisso internacional firmado, a Constituicao 

Federal vigente no Brasil disciplina, em secao propria (no Capitulo I I , Secao I I , do Titulo 

V I I I , intitulada: Da Ordem Social; que trata de forma especifica da Saude), que e dever do 

Estado brasileiro garantir a todos, nacionais e estrangeiros. o direito a saude, dispondo no seu 

artigo 196, que: 

Art. 196. A saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas 
sociais e economicas que visem a reducao do risco de doenca e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitario as acoes e servicos para sua promocao, protecao e 
recuperacao. 

O supracitado dispositivo deixa claro que o Governo brasileiro e o responsavel pela 

implementacao do 'direito fundamental a saude', criando dotacoes orcamentarias voltadas a 

execucao de politicas sociais que visam garantir e efetivar a saude do seu povo. O artigo 197 

estabelece ser a saude um servico de relevancia publica; o artigo 198, inciso I I , versa que as 

acoes e servicos publicos de saude devem ter atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuizo dos servicos assistenciais. 

Nesse sentido, na Constituicao Federal do Brasil/88, na parte dos direitos sociais 

(Capitulo I I do Titulo I I - artigo 6°), estao elencados os direitos e garantias fundamentais. 

Portanto, 'se os direitos sociais estao inseridos no Capitulo que esta sob a egide dos direitos e 

garantias fundamentais', entao e correto afirma que um direito social - como o da saude -

pertence a categoria dos direitos fundamentais do homem e que possui os mesmos atributos e 

garantias destes direitos. De modo que, e inegavel que o tratamento constitucional aos 

direitos sociais possui assento no art. 5°, §1° da CF/88, dentre os direitos fundamentais. 

Assim, no Brasil. o direito a saude e um 'direito humano fundamental'. 

Fica evidenciado, portanto, a absoluta imposicao constitucional ao Estado da garantia 

a todos - e, portanto, a qualquer um indiscriminadamente - o pleno acesso a tudo que se 

encontra relacionado a Saude, de modo que, o ente estatal nao pode abster-se de forma 

alguma a cumprir tal obrigacao constitucional. 

Entretanto, percebe-se que, a atuacao do Estado para cumprir e garantir tal eficacia dos 

direitos fundamentais depende da cobranca de impostos, pois, torna-se praticamente 

impossivel executar politicas sem a existencia de recursos financeiros. Eis uma regra 
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universal de qualquer Administracao Publica: o Estado retira recursos do povo (em forma de 

impostos) para investir no proprio povo, prestando servicos imprescindiveis a uma vida 

saudavel em comunidade. 

Portanto, objetivando alcancar um resultado satisfatorio - quanto a aplicacao do 

dinheiro publico - o estado brasileiro que nao respeitar ou observar a aplicacao 'do minimo 

exigido" pela receita resultante da arrecadacao de impostos, para garantir a manutencao e 

desenvolvimento do ensino e dos demais servicos de saude, sofrera a intervencao Federal, 

para possiveis esclarecimentos de ordem orcamentaria e tributaria (conforme estabelece o art. 

34, VI I , e, CF/88). 

Assim, como o direito a saude e um direito social, eivado de garantias dadas pela 

Constituicao, e indispensavel que o Estado tenha uma efetiva atuacao na sua consecucao, 

exprimindo a justica social tambem na prestacao sanitaria. 

Sob esta otica, o Poder Publico brasileiro tem o dever de 'regulamentar, 'fiscalizar' e 

"controlar* os servicos de saude. seja prestado diretamente ou atraves de terceiros e, tambem, 

por meio de pessoa fisica ou juridica de direito privado (nos termos do art. 197 CFB/88). 

A Constituicao de Cabo Verde segue nesta mesma direcao e disciplina, tambem, sobre 

a necessidade de se empreender esforcos para melhorar a qualidade da saude naquele pais, 

estabelecendo em seu art. 71°, que: 

Artigo 71° 

[•••] 

2. O direito a saude e realizado atraves de uma rede adequada de servicos de saude e 
pela criacao das condicoes economicas, sociais, culturais e ambientais que 
promovam e facilitem a melhoria da qualidade de vida das populacoes. 

Assim como no Brasil, tambem em Cabo Verde, os direitos sociais nao sao auto-

executaveis, posto que, sao necessarias dotacoes orcamentarias voltados para a criacao de 

estrutura e servicos de atendimento a populacao. A norma positivada e sem eficacia e letra 

morta, pois, e preciso que se faca acontecer. Entao, os citados Estados utilizam recursos 

publicos - arrecadados em forma de impostos - para a realizacao do direito social a saude. 

O fato e de que, todo Estado deve atuar positivamente na consecucao de politicas que 

visem a efetivacao do direito a saude, no entanto, ha uma gama de barreiras burocraticas, 

interesses economicos e politicos que emperram a efetiva aplicacao do direito a saude. No 
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Brasil, ocorre um flagrante desrespeito a Carta Magna de 1988, especialmente quanto ao nao 

cumprimento do art. 196, dentre outros. 

Segundo Humenhuk (2009, p. 5) se o direito a saude e um direito de todos e dever do 

Estado, externado como um direito social, publico e subjetivo. qual o porque da violacao 

deste direito constitucionalmente garantido e inerente a todo cidadao. Inegavelmente, deve 

haver pessoas com interesses escusos (em detrimento da populacao) que se beneficiam com 

tal inacao da saude irrestrita para todos; falta, no entanto, atuacao dos orgaos estatais para 

fiscalizar e apurar o que ha de irregular e pedir a punicao dos culpados. Esta atribuicao e do 

Ministerio Publico, dos orgaos de controle das contas publicas (tribunals de contas), dentre 

outros, e a propria populacao. 

Humenhuk (2009, p. 10) comenta que. no Brasil, os gastos publicos com saude no 

periodo 1980-1990, em relacao ao PIB, atingiram o valor maximo de 3,3% em 1989. Essa 

participacao reduziu-se fortemente nos anos seguintes, voltando a aumentar em 1994 e 

atingindo 2,7% em 1995. Nesse sentido, os gastos privados das pessoas fisicas - estimados 

em 34% dos gastos totais com saude, em 1995, corresponderiam a cerca de 4,1% do PIB 

brasileiro. Esse valor pode ser ate maior. pois houve forte reducao dos gastos publicos com 

saude, ocorrida entre 1990 e 1993. O gasto federal com atividades promovidas pelo 

Ministerio da Saude representaram, em 1996, cerca de 10,4% da arrecadacao da Uniao, valor 

inferior ao atingido em 1989, calculado em 19%. 

Apesar de tudo isso, ha que ser registrado a existencia de varias acoes institucionais 

visando a melhoria da qualidade de vida e a saude dos dois povos, pois, um Estado que nao 

zela pela saude de seus cidadaos nao esta cumprindo com sua finalidade. 

Dentre as politicas implementadas pode-se citar: uma vigilancia sanitaria eficaz; a 

inspecao dos alimentos e viveres; a fiscalizacao e controle de bebidas e das aguas para o 

consumo; a protecao do meio ambiente (das nascentes dos rios e fontes, das matas ciliares); 

da correta utilizacao dos defensivos agricolas; da vacinacao dos rebanhos; do transporte e 

conservacao adequados dos alimentos; da construcao de redes de esgotos; vacinacao das 

pessoas; campanhas de esclarecimentos sobre as doencas e sobre a forma saudavel de viver e 

alimentar-se, dentre outras. 

No Brasil ha, tambem, varios programas governamentais objetivando a saude do seu 

povo, tais como: a Bolsa Familia, a distribuicao de remedios para determinadas pessoas 

portadores de certas enfermidades. as campanhas de vacinacao, a rede de hospitals e 

ambulatorios para atendimento dos doentes e a realizacao das mais diversas cirurgias. 
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Todas sao acoes em que o Estado segue para a devida aplicacao do principio da 

dignidade da pessoa humana e a garantia maxima de direitos fundamentals. 

3.3 SEGURANCA ALIMENTAR EM CABO VERDE E NO BRASIL 

O papel do Estado quanto a saude e mais do que apenas desenvolver esforcos para a 

efetividade de politicas sociais e economicas voltadas a combater doencas, mas e preciso 

empreender acoes preventivas no sentido de impedir que as enfermidades aparecam, bem 

como instituir programas sobre a educacao alimentar e o combate a pobreza, garantindo o 

abastecimento do mercado e a sustentabilidade alimentar do pais. 

E sabido que, tanto o estado fisico de magreza quanto o de excesso de peso sao 

indicativos de que uma pessoa alimenta-se bem ou mal. Uma boa alimentacao requer certos 

cuidados, desde a questao da higiene ate os componentes nutricionais, ou seja, e importante 

ingerir alimentos que possam fornecer todos os componentes nutritivos de que o organismo 

necessita para funcionar bem e de forma saudavel. mantendo as condicoes ideais para a saude 

do homem. 

A politica de seguranca alimentar exige, antes de tudo, que o Estado cuide para que 

nao faltem alimentos a mesa dos seus cidadaos. Se por um lado, a Constituicao federativa do 

Brasil constitucionaliza o direito a alimentacao como um direito social fundamental, por outro 

lado, o Poder Publico deve garantir o acesso universal de todos aos alimentos em quantidade e 

em qualidade suficientes para a saude do cidadao. 

A seguranca alimentar e conceituada, por Barroso e Passos (2004, p. 127), como a 

"garantia de que todas as pessoas tenham, a todo o momento, acesso material e economico aos 

alimentos que necessitam para levar uma vida ativa e saudavel, preservando-se os recursos 

naturais e com a crescente eliminacao da poluicao associada ao processo alimentar.** 

Assim, o conceito de seguranca alimentar leva em consideracao algumas expressoes 

tais como: acessibilidade. quantidade, qualidade e estabilidade, ou seja, nao basta somente 

que os alimentos estejam disponiveis no mercado para o consumo, mas, e preciso que os 

individuos disponham de condicoes economicas para comprar os produtos de que necessitam. 

bem como. de que habite em locais de facil acesso aos alimentos. Para alem do acesso fisico e 
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material e necessario que haja alimentos em quantidades suficientes para suprir as 

necessidades de todos, conforme a demanda do consumo ou procura. 

Entretanto, a mera ingestao de alimentos nao garante uma boa qualidade de vida ou 

uma alimentacao adequada. E preciso que os alimentos tenham qualidade nutritiva -

carboidratos, proteinas, lipidios, agua e sais minerals - visto que, sao fontes primarias de 

fornecimento de energia ao ser humano, necessarias para a pratica de todas as atividades 

humanas. A estabilidade economica do mercado e, pois, importante para atender a estas 

exigencias, de modo que, a escassez de alimentos ou a oscilacao dos precos dos produtos 

alimenticios colocam em risco a soberania alimentar de um povo. 

O acesso fisico e economico aos alimentos e, tambem, um dos problemas de Cabo 

Verde, que possui uma producao local de alimentos bastante fraca e afetada pela escassez das 

chuvas, ou melhor, pela falta de agua para irrigacao das culturas. Devido as condicoes 

ecologicas e os poucos recursos, o abastecimento alimentar daquele pais precisa da ajuda 

externa e das importacoes. 

Tais fatos sao determinantes para a vulnerabilidade alimentar em Cabo Verde e foi 

objeto de pesquisa e de estudos da Fundacao Cabo-verdiana de Acao Social e Escolar (CABO 

VERDE. 2010 b, p. 14), que ao final, apresentou um Relatorio onde constatou que: 

Cabo Verde apresenta caracteristicas geo-climaticas particulares que contribuem 
para multiplicar os riscos que as populacSes enfrentam, sobretudo as mais 
desprotegidas. A seca e os efeitos da degradacao ambiental atingem quer as zonas 
rurais, como urbanas e peri-urbanas, resultante da accao combinada das mudan9as 
climaticas, da gestao deficiente dos escassos recursos naturais e de um processo de 
desenvolvimento pouco equilibrado onde os aspectos ambientais e sociais nao sao 
suficientemente ponderados. 

A seca e a escassez dos recursos naturais, sao responsaveis pela inseguranca 
alimentar. O pais produz, em media, menos de 20% das necessidades de consumo 
em cereais, sendo que o deficit estrutural alimentar e coberto pelas importacoes e 
pela ajuda externa. 

As dificuldades estruturais da economia cabo-verdiana, aliadas a fraca capacidade de 
producao (fragilidade do sector agricola, incipiencia da industria) e a exigiiidade do 
mercado, colocam o pais numa situacao de vulnerabilidade economica, com 
repercuss5es na qualidade de vida da populacao, sobretudo das camadas mais 
desfavorecidas. Com efeito, a pequena dimensao e a insularidade com uma forte 
descontinuidade territorial constituent algumas das caracteristicas estruturais que 
limitam as possibilidades de desenvolvimento, tornando extremamente onerosos os 
custos de desenvolvimento. A incapacidade em gerar empregos, a forte dependencia 
do exterior e o desequilibrio do comercio externo sao as principals caracteristicas da 
estrutura economica, com reflexos no nivel de vida de muitas familias cabo-
verdianas. 



45 

Como se percebe, pelo resultado da pesquisa realizada, em Cabo Verde e preocupante 

a atual situacao de inseguranca alimentar, uma vez que, se verifica um consumo deficiente de 

alimentos em certos grupos da populacao e, consequentemente, altos indices de desnutricao 

ou de ma nutricao, principalmente em criancas. 

A inseguranca alimentar em cabo Verde resulta de limitacoes agro-ecologicas, 

agravadas pela seca e pela desertificacao, em parte devida a acao humana e pelo descaso 

governamental. A pesca, entretanto, tem dado uma grande contribuicao para a seguranca 

alimentar daquele pais, desempenhando um papel importante na sua economia, apesar de 

representar somente 2,2% do PIB e empregar cerca de 5,2% da populacao ativa (CABO 

VERDE. 2009). 

Em Cabo Verde precisa haver uma politica de seguranca alimentar baseada em 

medidas de contencao da inflacao, de retomada do desenvolvimento e infra-estrutura, da 

expansao sustentavel do mercado interno, da educacao voltada a profissionalizacao, da 

melhoria das condicoes higienicas e sanitarias e de acoes que permitam reabilitar a 

agricultura, a pecuaria e o crescimento da pesca, visando a estabilidade e o crescimento 

economico do pais. 

Esta sendo desenvolvido naquele pais um setor de servicos especializado para o 

controle da disponibilidade dos bens alimentares no mercado; para o controle do transporte, 

armazenamento e de acesso economico e fisico aos alimentos, assim como, estao sendo 

aprimoradas as acoes de fiscalizacao da qualidade biologica, sanitaria, nutricional e 

tecnologica dos bens de consumo. 

O servico de controle e fiscalizacao dos componentes alimentares e importante, na 

medida em que impede o consumo, por parte da populacao, de produtos compostos por 

substancias ou aditivos quimicos que possam acarretar maleficios a saude humana, 

nomeadamente os agrotoxicos. 

Nesse sentido, Barroso e Passos (2004, p. 132) deixam claro que "seguranca alimentar 

nao e sinonimo de socorro alimentar. O alimento colocado na mesa e apenas acessivel a quern 

disponha de renda'". Ou seja, o problema da inseguranca alimentar nao se deve somente a 

escassez de alimentos, mas, tambem, ao alto custo dos produtos decorrente da inflacao que 

impede as classes desfavorecidas (economicamente) de terem acesso aos bens alimenticios. 

Nestes termos, conforme dados estatisticos recolhidos no Brasil (BARROSO; 

PASSOS, 2004, p. 132), um terco das familias brasileiras, com renda media de ate um salario 

minimo, vive na miseria absoluta e outro terco, com renda de ate tres salarios sao 
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considerados subnutridos; concluindo-se que, duas em cada tres familias passam fome ou tem 

carencia alimentar. 

Esses dados demonstram a gravidade da inseguranca alimentar no Brasil e do dificil 

acesso das familias as quantidades necessarias de alimentos que garantam uma boa dieta e, 

consequentemente, o cumprimento de dispositivos da Constituicao Federal. 

Uma pesquisa realizada pela ONU no inicio do ano corrente (2011) demonstrou que 

no mundo houve um aumento consideravel do preco dos alimentos agravando ainda mais o 

problema da seguranca alimentar, conforme o grafico abaixo ilustrado: 

fndice de Precos de Alimentos - FAO 

Figura 1 Evolucao dos indicadores do indice de precos dos alimentos - FAO - periodos de Janeiro de 1990 a 
Janeiro de 2011 

FONTE: HARKNESS, 2011. 

Percebe-se, conforme os dados estatisticos do grafico 1, que o preco dos alimentos 

aumentou consideravelmente entre Janeiro de 1990 a Janeiro de 2011. Sendo que, nos anos de 

1990 a 1994 o indice de precos dos produtos alimenticios e estavel, entretanto entre os anos 

de 1995 a 1997 ocorre uma ligeira subida dos precos, mas, em seguida, nos anos de 1999 a 
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2002 a situacao se estabiliza. Essa estabilidade e efemera, na medida em que, entre o ano de 

2003 ate o ano em curso - 2011- ocorre uma subida brusca do preco dos alimentos. 

A seguir, a ilustracao n° 02 apresenta a distribuicao da populacao residente (%), por 

grupos de idade, segundo a situacao de seguranca alimentar existente no domicilio no Brasil, 

fornecido pelo IBGE em 2004: 
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Figura 2 Evolucao de indicadores da distribuicao da populacao residente (%), por grupos de idade, segundo a 
situacao de seguranca alimentar existente no domicilio - Brasil - 2004. 

FONTE: IBGE, 2006. 

Os resultados da pesquisa, ilustrado no grafico 2, demonstram que ha maior 

prevalencia de inseguranca alimentar nos domicilios em que residem menores del8 (dezoito) 

anos. Sendo que, nos domicilios em que residem membros com idade acima de 18 anos 

prevalece a seguranca alimentar. Portanto, a inseguranca alimentar (desnutricao ou 
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subnutricao) afeta principalmente as criancas, merecendo uma atencao especial do Estado 

para a melhoria desses indices. 

Trata-se de uma situacao preocupante e segundo a FAO a crise alimentar deve-se a 

alguns fatores como: a falta de investimentos na producao agricola, hortigranjeira e similar: a 

crescente procura por alimentos basicos diante do aumento da populacao mundial: as 

mudancas climaticas e suas consequencias para as plantacoes colocando em risco a producao 

de cultures como o milho, caindo de 20% a 40% em algumas regioes da America Latina. 

Africa e Asia. 

Diante disso. pergunta-se: qual e a solucao, em curto prazo, para a resolucao do 

problema da inseguranca alimentar? 

No Brasil. segundo o Conselho Nacional de Seguranca Alimentar e Nutricional 

(CONSEA, 2010), a agricultura familiar garante 38% dos alimentos consumidos diariamente. 

como o feijao, o arroz, o leite, as verduras e demais produtos. A agricultura familiar foi 

responsavel, em 2006, pelo fornecimento de 87% da producao nacional de mandioca, 70% da 

producao de feijao. 46% do milho, 38% do cafe, 34% do arroz. 21% do trigo, 58% do leite de 

vaca e cabra. e 59% do plantel de suinos, 50% de aves e 30% dos bovinos. 

Em Cabo Verde, a agricultura familiar tem desempenhado um grande papel no 

abastecimento do mercado interno. embora nao seja suficiente para dirimir a elevada 

dependencia alimentar do pais, visto que, nos anos de boa producao agricola a base produtiva 

somente consegue garantir 20% das necessidades diarias da populacao. sendo que 60% dos 

cereais. 75% do trigo, 50% do arroz e 60% do milho provem das importacoes feitas para o 

atendimento do consumo interno (CABO VERDE. 2004). 

O fato e que o pais nao consegue assegurar a alimentacao da sua populacao somente 

com o que produz. A producao agricola e destinada exclusivamente para o consumo interno 

(sem plantacoes que envolvam extensas propriedades), sendo que, a exportacao de produtos 

agricolas no pais e praticamente inexistente. 

a S i m u l a rlq ONU do G-20 e do Banco Mundial, em reuniao no ano de 2011. 



49 

A ajuda ao desenvolvimento, assim como as politicas governamentais dos paises do 
Sul, deveriam estar focadas em apoiar as conquistas de produtividade destes 
agricultores, e sua capacidade de enfrentar as crises. Ao inves de deixa-los 
impotentes diante das forcas globais, deveriam incorporar a sabedoria dos sistemas 
de producao tradicionais, que, ao combinarem o melhor da ciencia ecologica com o 
conhecimento tradicional dos agricultores, encorajam praticas que reduzem o uso de 
insumos caros, ampliam a producao e a renda dos trabalhadores. E a producao para 
atender as necessidades locais deve ter prioridade em relacao as culturas de produtos 
exportaveis. 

E imprescindivel a existencia, bem como, o reforco de politicas governamentais de 

credito e apoio tecnico a producao dos pequenos agricultores, incentivando-os a cultivar as 

suas terras em vez de abandona-las quando a colheita e ameacada pelas forcas da natureza 

(nomeadamente pragas). Isto porque, a agricultura familiar tem uma importancia muito 

grande para a soberania alimentar de um pais, pois garante o abastecimento do mercado 

interno sem a necessidade de altos custos e a satisfacao direta e/ou iminente das necessidades 

humanas. 

Deste modo, pode-se afirmar que a agricultura familiar e o principal meio, em curto 

prazo, para assegurar o direito a alimentacao de um povo, uma vez que, se trata de uma 

producao voltada para o abastecimento do mercado local. Mas, o Estado nao deve descuidar 

da agricultura em grande escala e do agronegocio, indispensaveis ao desenvolvimento do 

planeta. 

Diante da conjuntura em que se vive, estima-se que, 5 a 10 milhoes de hectares de 

terra cultivaveis no mundo se tornem improdutiveis anualmente devido a degradacao do 

bioma. Ha, ainda, a desertificacao dos solos por meio de queimadas, derrubadas de matas e de 

florestas e pela exaustao do solo, como se verifica na Amazonia (Brasil) com o aumento da 

exportacao da madeira (PAGOTTO, 2008, p. A9). O que se exige sao planejamentos de acoes 

voltados a agricultura sustentavel para atender ao 'direito a alimentacao' de um povo. 

A solucao proposta pela FAO para resolver o deficit da producao de alimentos e 

erradicar a fome e, necessariamente, a duplicacao pelos paises da quantidade dos bens 

alimentares produzidos, num prazo estipulado ate o ano de 2050. 

A FAO constatou que nos paises em desenvolvimento tem havido uma queda de 

investimentos dos recursos publicos direcionados as pesquisas cientificas na area agricola. 

Houve uma baixa desses investimentos para 3% em 2006, sendo que nas decadas de 80 e de 

90 eram de 17% do PIB mundial. Diante disso, a FAO teve de reforcar o trabalho de combate 

a fome, estimando que, conforme publicado por Pagotto (2009, p. A9) no jornal "Correio da 

Paraiba": 
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[.. .] serao precisos 24 bilhoes de dolares/ano em investimentos de politicas publicas 
para enfrentar a crise. Nessa cifra se incluem os instrumentos necessarios para 
administrar os recursos hidricos, investimentos em tecnologia e pesquisas, 
garantindo uma producao qualificada, edificacao de estruturas para estocagens de 
reservas alimentares, e construcao de estradas rurais. 

Percebe-se que a inertia de alguns paises em investir internamente na agricultura 

sustentavel e na luta pela fome tem aumentado ainda mais o indice de pessoas famintas. 

No planeta o combate a fome deve comecar de dentro para fora, ou seja, cada Estado 

deve cuidar para que os seus cidadaos nao padecam de carencia alimentar e depois 

empreender esforcos para ajudar os outros povos que possuem dificuldades alimenticias. 

Deve haver investimentos na pesquisa e na agricultura auto-sustentavel. Os paises que 

colaboram com a FAO tem demonstrado um forte interesse em criar um estoque de reservas 

de alimentos para garantir o sustento da populacao diante de um caos maior. 

No Brasil a inseguranca alimentar tem sido abalada, tambem, pelo chamado 

agronegocio ou agribusiness nao sustentavel que tem crescido muito nos ultimos tempos e 

afetado a agricultura familiar. 

O agronegocio consiste em uma "relacao comercial e industrial envolvendo a cadeia 

produtiva agricola ou pecuaria" (WIKIPEDIA, 2011 a). Essa cadeia que envolve a producao 

de alimentos e explicada pela teoria do agribusiness ou agronegocio, criada em 1957 na 

Universidade de Harvard (Estados Unidos da America) pelos professores John H. Davis e Ray 

Golberg. 

Para essa teoria as atividades envolvendo as propriedades agropecuarias deverao ser 

desempenhadas antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, de modo que: 

[...] antes da porteira, o produtor rural tem que providenciar credito, financiamento, 
maquinas, implementos agricolas, mao-de-obra, sementes, adubos e fertilizantes, 
herbicidas e fungicidas (nao agrotoxicos); dentro da porteira - a area de acordo com 
a capacidade de uso do solo, preparo do solo, curvas de nivel - selecao de sementes, 
semeadura, tratos culturais e colheita. Depois da porteira, o processo continua com o 
armazenamento. transporte, embalagem, venda, venda a agroindustria de 
beneficiamento e transformacao, comercio para consumo interno e exportacao com 
todas as burocracias decorrentes. (BARROSO; PASSOS, 2004, p.131). 

E de constatar que, as atividades que envolvem o agronegocio sao de carater 

estritamente industrial e na producao em larga escala. Ora, se por um lado emprega muitas 

pessoas, por outro lado coloca em risco a consumo interno do pais, pois os produtos 
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alimentares produzidos sao para a exportacao. Entretanto, por outro prisma, a agricultura 

familiar sozinha nao ira atender a demanda para saciar a fome local ou dos habitantes dos 

outros paises. O agronegocio e, pois, indispensavel no piano mundial no combate a fome. Em 

2004 houve o emprego da terca parte da populacao ativa; e em 2007 as exportacoes do 

agronegocio, segundo dados do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e 

Abastecimento, totalizaram US$ 58, 415 bilhoes, contribuindo com 36,4% para o superavit da 

balanca comercial brasileira (PORTAL DO AGRONEGOCIO, 2001). 

Muitos agricultores rurais estao sendo contratados nas epocas de cultivo e de colheita 

para trabalharem nas grandes empresas agropecuarias, deixando de lado a propria 

propriedade, pois o trabalho com a terra requer alguns investimentos em insumos (adubos, 

vacinas, tratores, sementes, entre outros) nao fornecidos pelos orgaos estatais. Devido ao alto 

custo dos insumos, muitos preferem trabalhar para outrem, pois ha um retorno economico 

liquido e certo para o sustento da familia. Diante disso, para Ferreira (2003, p.83) "se torna 

mister uma politica integral de financiamento agricola a juros baixos e assistencia tecnica, de 

modo a estimular a producao no setor rural e fortalecer a agricultura familiar", sem esquecer 

do agronegocio e da pesquisa por inovacoes que torne a agricultura interessante para o 

pequeno produtor. 

O Conselho Nacional de Seguranca Alimentar (CONSEA, 2010) apresentou um 

Relatorio sobre a seguranca alimentar e nutricional e o direito humano a alimentacao 

adequada no Brasil, revelando que: 

A area plantada dos grandes monocultivos avancou consideravelmente em relacao a 
area ocupada pelas culturas de menor porte, mais comumente direcionadas ao 
abastecimento interno. Apenas quatro culturas de larga escala (milho, soja, cana e 
algodao) ocupavam, em 1990, quase o dobro da area total ocupada por outros 21 
cultivos. Entre 1990 e 2009, a distancia entre a area plantada dos monocultivos e 
estas mesmas 21 culturas aumentou 125%, sendo que a area plantada destas ultimas 
retrocedeu em relacao a 1990. A monocultura cresceu nao so pela expansao da 
fronteira agricola, mas tambem pela incorporacao de areas destinadas a outros 
cultivos. 

Diante desses dados, observa-se, a inovacao do Estado brasileiro no planejamento, 

orientacao e eficacia de politicas voltadas a alimentacao de seu povo. Sob esta realidade, tem-

se por consequencias, a constatacao que o agronegocio alem de diminuir as areas destinadas a 

agricultura familiar, traz a concentracao de terras, o impacto negativo no meio ambiente, o 

desestimulo a uma producao variada de alimentos, devido a adocao de monoculturas, quase 
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sempre de eucalipto, cana-de-aciicar, algodao e soja, bem como o uso de produtos agrotoxicos 

e transgenicos na producao de alimentos. 

Mendonca (2009) editou uma publicacao discorrendo, com muita propriedade, sobre 

esta problematica, frisando que: 

O agronegocio ja destruiu quase metade da regiao do cerrado brasileiro, onde 
existem mais de 400 especies endemicas de arbustos e uma diversidade de animais 
ameacados de extingao. A expansao da soja no Mato Grosso tem sido responsavel 
pelo desmatamento recorde da floresta amazonica. 

Salve-se que, o agronegocio e importante para o desenvolvimento economico e que 

colocou o Brasil entre os paises que mais exportam alimentos. Mas, o preco a ser pago tem 

sido bem alto, pois o crescimento da producao agricola em grandes quantidades para 

exportacao e maior do que a produzida para o consumo no pais. Geralmente, os produtos 

produzidos para exportacao nao chegam nem a mesa dos brasileiros. Trata-se de uma situacao 

que precisa ser melhorada. pois o Brasil produz mais do que o suficiente para alimentar todos 

os seus habitantes. 

O uso dos agrotoxicos nas plantacoes tem representado uma ameaca a saude das 

pessoas e o direito a alimentacao, pois, se por um lado combate as doencas e pragas que 

ameacam as plantacoes. por outro causa mal a saude humana como envenenamento das 

pessoas, abortos, ma-formacao de fetos, cancer, entre outros males. O uso negligente de 

agrotoxicos degrada o solo e demais recursos naturais. O Brasil e considerado o terceiro maior 

consumidor de agrotoxicos do mundo e o primeiro da America Latina, conforme o estudo 

realizado pelo CONSEA (2010) que menciona: 

O pacote tecnologico aplicado nas monoculturas em franca expansao levou o Brasil 
a ser o maior mercado de agrotoxicos do mundo. Entre as culturas que mais os 
utilizam estao a soja, o milho, a cana, o algodao e os citros. Entre 2000 e 2007, a 
importacao de agrotoxicos aumentou 207%. O Brasil concentra 84% das vendas de 
agrotoxicos da America Latina e existem 107 empresas com permissao para utilizar 
insumos banidos em diversos paises. Os registros das intoxicacoes aumentaram na 
mesma proporcao em que cresceram as vendas dos pesticidas no periodo 1992-2000. 
Mais de 50% dos produtores rurais que manuseiam estes produtos apresentam algum 
sinal de intoxicacao. 

O Ministerio da Agricultura brasileiro garantiu maior rigor quanto a fiscalizacao da 

utilizacao, da circulacao e da qualidade quimica dos agrotoxicos. O fato e que, ha um uso 

cada vez maior desses produtos pelos agricultores e, principalmente, ha um aumento de 
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interesse pelos agroquimicos mais fortes e potentes para combater as pragas que ameacam as 

grandes producdes agricolas. 

O Pacto Internacional dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais do qual o Brasil 

aderiu dispoe em seu artigo 11 sobre os cuidados que os Estados - partes devem ter para 

garantir a sadia qualidade de vida dos seus habitantes. primando pela igualdade e atendimento 

das condicoes indispensaveis ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, conforme se 

percebe: 

ARTIGO 11 

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a nivel 
de vida adequado para si proprio e sua familia, inclusive a alimentacao, vestimenta e 
moradia adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condicoes de vida. 
Os Estados Partes tomarao medidas apropriadas para assegurar a consecucao desse 
direito, reconhecendo, nesse sentido, a importancia essencial da cooperacao 
internacional fundada no livre consentimento. 

2. Os Estados Partes do presente pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda 
pessoa de estar protegida contra a fome. adotarao, individualmente e mediante 
cooperacao internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se facam 
necessarias para: 
a) melhorar os metodos de producao, conservacao e distribuicao de generos 

alimenticios pela plena utilizacao dos conhecimentos tecnicos e cientificos, pela 
difusao de principios de educacao nutricional e pelo aperfeicoamento ou reforma dos 
regimes agrarios, de maneira que se assegurem a exploracao e a utilizacao mais 
eficazes dos recursos naturais; 
b) Assegurar uma reparticao equitativa dos recursos alimenticios mundiais em 

relacao as necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos paises 
importadores quanto dos exportadores de generos alimenticios. 

Nesse Pacto, ve-se expresso o compromisso com o direito a alimentacao e com a 

seguranca nutricional. O principio da seguranca alimentar exige do Estado a efetividade de 

politicas publicas voltados a educacao nutricional e a vedacao do consumo de bens 

alimenticios contaminados, pois, segundo Nunes (2008. p. 57-58) 

[...] o acumulo de substancias nocivas no organismo humano, provenientes da 
ingestao continua e permanente de alimentos quimicamente processados. 
configuram marcadas situacoes de inseguranca alimentar [...] que causam impacto 
direto no direito a saude e a vida. 

Percebe-se que, o consumo excessivo de alimentos desprovidos de valor nutricional e 

prejudicial a saude, pois a ingestao inadequada de alimentos pode acarretar disturbios 
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nutricionais como a obesidade, hipertensao, diabete, cardiopatia, dificuldade respiratoria, 

entre outros. 

A educacao nutricional e importante, uma vez que, uma alimentacao inadequada tem 

por conseqiiencia a chamada fome aguda que silenciosamente fragiliza milhares de pessoas 

com carencia alimentar, devido a falta de ferro (anemia ferropriva), de iodo (bocio endemico), 

de vitamina A (hipovitaminose A), causando a fome cronica que visivelmente flagela os 

povos do mundo, em que milhares de pessoas nao tem do que comer para atender as suas 

necessidades basicas. 

Dai a importancia de politicas de educacao alimentar objetivando eliminar, 

especialmente, os habitos alimentares baseados no consumo excessivo de fast-food ou 

alimentos processados de baixo teor nutricional. Pois, e sabido que diante da correria do dia-

a-dia, principalmente nas grandes cidades, ha uma grande procura por alimentos de facil 

preparo, mas carente de nutrientes que o corpo precisa. 

Os maleficios decorrentes dos alimentos processados, na visao de Nunes (2008, p. 64), 

devido a carencia de "nutrientes adequados e suficientes a satisfacao das necessidades diarias 

do organismo", sao de conhecimento da maioria das pessoas. Sendo que esses danos podem 

ser "irreversiveis e irreparaveis a propria sobrevivencia do individuo; todavia, ainda assim, e 

significativo o numero de pessoas que se alimentam de modo absolutamente inadequado". 

Aduzindo ainda que: 

[...] o reiterado consumo de refeicoes rapidas (fast food), alimentos processados 
prontos ou semiprontos. e resultado de um macico investimento em publicidade por 
parte das empresas que atuam no setor de alimentos, sobretudo as que integram as 
cadeias de alimentos no estilo fast food e junk foods. Essas empresas, alias, sao 
vistas como responsaveis pela modificacao dos padroes culturais e estilos de vida 
das pessoas em quase todos os paises, cabendo-lhes diretamente a responsabilidade 
pela introducao de alimentos com reduzido valor nutricional e elevado teor calorico. 
produzidos e distribuidos em escala globalizada. O consumo reiterado desse tipo de 
alimento, aliado a outros fatores igualmente nocivos, tem sido apontado como uma 
das causas determinantes do aumento da obesidade da populacao mundial. 
classificada, na atualidade. pelas agendas e autoridades de saude de diversos paises, 
na categoria epidemica. 

E comum, hoje, encontrar grandes filas de pessoas nos restaurantes que servem 

comida a quilo, ou, como e comumente, o self-service por peso. Esse servico propicia uma 

economia para o bolso, mas um preco alto para a saude devido ao alto teor calorico dos 

alimentos oferecidos. 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) realizou uma pesquisa, 

divulgada pela revista Veja (RITTO; SO ARES, 2010), em que ficou constatado que os 

brasileiros substituiram a comida caseira como arroz, feijao e hortalicas pelos produtos 

industrializados como: refrigerantes, biscoitos, carnes processados e comida pronta. com 

baixo teor nutritivo. As consequencias dessa mudanca de habito sao altos indices de 

obesidade ou sobrepeso no pais, ou seja, a pesquisa mostrou que em todas as regioes do 

Brasil, em todas as faixas etarias e em todas as faixas de renda, houve um aumento continuo e 

substancial da percentagem de pessoas com excesso de peso e obesidade. 

Segundo os dados divulgados pelo IBGE (2010) o sobrepeso atinge mais de 30% das 

criancas entre 5 e 9 anos de idade, cerca de 20% da populacao entre 10 e 19 anos, 48% das 

mulheres e 50,1% dos homens acima de 20 anos. Entre os 20% mais ricos, o excesso de peso 

chega a 61,8% na populacao de mais de 20 anos. Sendo que, nesse grupo concentra-se o 

maior percentual de obesos, ou seja, 16,9%. (RITTO; SOARES, 2010). 

O fato e que existe uma grande procura pelos fast-foods, em parte devido a influencia 

dos meios de comunicacao que transmitem comerciais desses produtos. induzindo o 

consumidor a comprar. 

Uma alimentacao baseada em produtos com alto teor de acucar, acidez e aditivos 

quimicos inorganicos como os refrigerantes, ou compostos por corantes artificials (se 

encontra nos sorvetes, salsichas, balas, sucos, etc), oleos e gorduras, sal, conservantes. 

adocantes artificiais, ou mesmo os congelados, enlatados, frituras e recheados de aditivos 

alimentares como aromatizantes, entre outros, contribuem de forma dramatica para o alto 

indice de obesidade no mundo, para alem de outras doencas. 

O Sistema Unico de Saude do Brasil constatou. mediante um estudo realizado em 

2001, que 70 milhoes de pessoas estao acima do peso, sendo que desse total, cinco milhoes 

enfrentam o drama da obesidade morbida. Situacao essa que se agrava gradualmente devido a 

falta de exercicios fisicos, ou seja, o sedentarismo. Uma pesquisa realizada em 2008 pelo 

IBGE demonstrou que apenas 10,2% da populacao com 14 anos ou mais tem alguma 

atividade fisica regular (RITTO; SOARES, 2010). Estas sao questoes em que a alimentacao 

foi inadequada, ou nao havia o consumo saudavel. 

Em Cabo Verde a obesidade nao tem sido alarmante, embora exista um indice 

consideravel de pessoas acima do peso, conforme a pesquisa realizada nos anos de 2001 a 

2002 foi constatado que cerca de 22% da populacao de 18 anos ou mais tem sobrepeso e 06 

(seis) em cada 100 sao obesos (CABO VERDE. 2004). 
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Nao se registra, tambem, casos de fome cronica, mesmo tendo sido observado que os 

grupos mais tocados pela sub-alimentacao eram: os agregados familiares com seis ou mais 

pessoas; os com chefe de familia com 45 anos ou mais; os nao escolarizados e os sem 

qualificacao profissional. A pesquisa demonstrou que, a medida que aumenta a idade do chefe 

do agregado familiar aumenta a percentagem de pobres, ou seja, a taxa de incidencia da 

pobreza cresce de forma regular com a idade do chefe da familia passando de 17% para os 

agregados cujo chefe tem 15 a 24 anos, a cerca de 30% para os agregados cujo chefe tem 45 

anos de idade ou mais (CABO VERDE. 2007 a). 

Esses dados demonstraram que o nivel de vida e a situacao economica influenciam 

muito nos habitos alimentares da populacao, de modo que, a melhoria das condicoes 

economico-financeiras significa uma melhoria da alimentacao das pessoas. As familias com 

baixa qualidade de vida tem certa dificuldade em alimentar-se bem, sem colocar em risco o 

orcamento familiar. Estudo em Cabo Verde demonstrou que 21% da populacao detem um 

padrao de vida alto e 15% possui um padrao medio e que a maioria da populacao, 64%, 

encontra-se no escalao baixo ou muito baixo. 

A pesquisa realizada pela Fundacao Cabo-verdiana de Acao Social e Escolar FICASE 

(2007), demonstrou que os casos de desnutricao infantil tem diminuido consideravelmente 

naquele pais, pois em 2001 a desnutricao cronica era de 14%, sendo que no meio rural era de 

22%, segundo estudo realizado em 2005 (CABO VERDE. 2007 c). 

O que se pode concluir e que a politica de seguranca alimentar com vista a diminuir a 

vulnerabilidade das familias e muito importante para Cabo Verde. Devendo, portanto, o 

Estado primar essencialmente pelo abastecimento do mercado local, permitindo o acesso 

imediato das pessoas aos alimentos necessarios a vida saudavel e que atenda as suas 

necessidades nutricionais. 

A Organizacao Mundial da Saude (OMS) alerta para o fato de que uma alimentacao 

equilibrada e de suma importancia para o organismo humano, devendo-se evitar o consumo 

excessivo de certos produtos em detrimentos de outros, sendo que a ingestao insuficiente de 

frutas e verduras (400 gramas por dia) ja levou a morte 2,7 milhoes de pessoas no mundo e foi 

a causa de 31% das doencas isquemicas do coracao, 19% dos canceres gastrointestinais e 11% 

das doencas cerebrovasculares (BRASIL. 2007, p. 17). Entao, o direito a alimentacao diz 

respeito, tambem, a ingestao de produtos saudaveis e apropriados ao organismo, que nao 

tragam doencas e que supra as necessidades do ser humano para o desenvolvimento de uma 

vida digna e livre de doencas. 
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O direito a alimentacao e. consequentemente, a saude, presente nas Constituicoes 

Federals de Cabo Verde e do Brasil, conferem uma maior responsabilidade ao Estado na 

execucao e promocao de politicas publicas, traduzidas na melhoria crescente dos indicadores 

sociais e melhoria no acesso aos servicos comunitarios de base, designadamente: a educacao, 

o lazer e de protecao a sociedade. 

A seguranca alimentar nao se traduz apenas em garantir alimentos em quantidade aos 

individuos, mas, se traduz em um conjunto de procedimentos que comecam desde o momento 

em que a semente e lancada na terra, desde o momento em que se inicia a producao industrial 

e o armazenamento dos produtos consumiveis, zelando para que os alimentos nao causem mal 

a saude humana, colocando em risco o bem mais precioso que existe, a vida. 

Ainda, o direito a alimentacao e mais do que garantir a satisfacao das tres refeicoes ao 

dia. Consiste, tambem, na ingestao correta dos alimentos ricos em nutrientes, carboidratos, 

lipidios, proteinas, sais minerals e agua, considerados fonte primaria de fornecimento de 

energia para o organismo humano. E importante que seja observado, ainda, o equilibrio e a 

diversidade dos viveres a serem ingeridos. conforme cada grupo de alimentos, pois, na 

questao da alimentacao, tudo o que e consumido demais ou de menos faz mal, ao homem. 

3.4 A IMPORTANCIA DA AGUA NA ALIMENTACAO 

Conforme exposto, a vulnerabilidade alimentar em Cabo Verde deve-se as constantes 

secas, em parte devido a influencia do Deserto do Sahara (na Africa); as mudancas climaticas 

e a escassez de recursos naturais, nomeadamente, os rios de agua doce. 

Diante disso, a agricultura tem certa dificuldade para desenvolver-se e aquele pais 

enfrenta constantes crises na distribuicao de agua potavel para os seus cidadaos, uma vez que, 

o processo de dessalinizacao da agua do mar tem tido dificuldade para atender a demanda 

interna. 

O Brasil, por outro lado, e um pais que concentra cerca de 12% da agua doce do 

mundo e abriga o rio Sao Francisco e o rio Amazonas (considerado o maior rio em extensao e 

volume do Planeta). No decorrer do ano de 2005, segundo Ricardo (2005, online), as 

precipitacoes pluviais foram abundantes em mais de 90% do territorio e as "condicoes 

climaticas e geologicas propiciam a formacao de uma extensa e densa rede de rios, com 
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excecao do Semi-Arido, onde os rios sao pobres e temporarios". Fato que contribui para que o 

Brasil seja considerado como um dos maiores produtores de alimentos no planeta, embora, 

parte do seu povo viva na extrema pobreza. 

O que se pretende demonstrar e que, o 'Direito a Alimentacao Adequada' nao pode ser 

analisado isoladamente, uma vez que, dele decorrem outros direitos imprescindiveis a sua 

efetividade, nomeadamente: o direito de acesso a agua de qualidade e de desfrutar dos altos 

padroes de saude fisica e mental, pois, isso nao seria possivel sem uma alimentacao adequada 

e agua potavel; e o direito de gozar dos beneficios do progresso cientifico no tratamento da 

agua potavel e dos alimentos (HATHAWAY; ZUCHIWSCHI, 2003). 

E notavel que, o acesso a agua potavel, limpa e segura e um direito que caminha lado a 

lado com o direito de manter-se livre da fome e dispor de uma boa saude. 

Mas, as mudancas climaticas tem afetado a disponibilidade de agua destinada a 

producao de alimentos, pois, segundo o Relatorio elaborado pela FAO sobre "Mudanca 

Climatica, Agua e Seguranca Alimentar", as altas temperaturas tem elevado a taxa de 

evaporacao de agua da terra e do mar, aumentando o indice de paises que sofrem desse 

flagelo, pois nas regioes mais secas ou semi-aridas e no interior dos grandes continentes esta 

havendo uma diminuicao das precipitacoes pluviais e aumento da temperatura. Por outro lado, 

a quantidade de chuvas esta sendo maior nos tropicos e em latitudes mais altas (GLOBO 

RURAL, 2011). 

Devido a essa oscilacao climatica, que traz beneficios para uns e maleficios para 

outros, estima-se, ainda, que "o aumento das temperaturas ampliara o periodo de cultivo nas 

zonas temperadas mais ao norte e o reduzira em quase todo o mundo. A perda de umidade 

tambem reduzira a produtividade no campo", significa que brevemente havera uma 

diminuicao da quantidade dos bens agricolas produzidos no mundo. (NACOES UNIDAS NO 

BRASIL, 2011). 

A inflacao dos precos dos alimentos tende a piorar diante da conjuntura em que se 

vive pelo aquecimento global, pois a tendencia e a diminuicao dos suprimentos de agua e 

estima-se que num futuro proximo em vez da disputa pelo petroleo, sera a agua o objeto de 

contenda pelos paises. 

Os autores Reboucas; Braga e Tundisi (1999, p. 47) complementam que: 

No futuro, os usuarios da agua para fins domestico e industrial vao competir 
cada vez mais com a agricultura irrigada, particularmente em algumas regioes 
da Asia e da Africa. 
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Para se produzir uma tonelada de graos sao necessarias mil toneladas de agua. e para 
uma tonelada de arroz, duas mil toneladas de agua. Alem disso, sistemas de 
irrigacao mal planejados e/ou mal operados podem provocar a salinizacao e 
degradacao dos solos. De acordo com a FAO (Organizacao das Nacoes Unidas para 
a Agricultura e Alimentacao), a producao de alimentos esta cada vez mais 
dependente da agricultura irrigada e a necessidade de alimentar uma populacao 
crescente devera pressionar mais os recursos hidricos do que os solos [...]. A 
melhoria da eficiencia dos sistemas de irrigacao e, portanto, um dos requisitos 
prioritarios para se atingir o desenvolvimento sustentavel. (Grifo nosso). 

Percebe-se que, em algumas regioes da Asia e da Africa (que ja enfrenta o problema 

da fome) a escassez da agua, sera a causa de inseguranca alimentar, conflitos, mortes, 

miserias e migracoes em massa. E a cultura de arroz, que demanda uma grande quantidade de 

agua, sofrera bastante com a escassez de agua. 

A producao de alimentos e a criacao de gados necessitam de agua, pois caso contrario 

sera impossivel o cultivo da terra e a alimentacao dos animais, consequentemente, nao havera 

produtos alimenticios para o consumo e o pouco que havera sera, praticamente, inacessivel 

aqueles que detem um fraco poder aquisitivo. O que pode desencadear uma onda de 

criminalidade e disputa pelo acesso aos bens essenciais a vida, ou seja, se formara uma cadeia 

de problemas sociais que conduzira a humanidade a propria destruicao. 

Em Cabo Verde existe um grande desperdicio de agua, pois nao existem sistemas 

eficientes de armazenamento e de captacao da agua das chuvas, embora o Governo daquele 

pais tenha empreendido esforcos, por meio da cooperacao com paises aliados (como a China), 

para a construcao de barragens que retenham a agua das chuvas. Convem salientar que, a 

construcao da (primeira) Barragem de 'Poilao' trouxe grandes beneficios para os habitantes 

daquela zona rural, proporcionou melhorias na agricultura e na criacao de gados. 

Ainda, o Governo daquele pais, visando dirimir o desperdicio de aguas desenvolveu o 

sistema de irrigacao para culturas denominada de "gota-a-gota", bastante eficiente e bem 

acolhido junto dos agricultores que aprovaram o projeto, pois diante da escassez de agua para 

as plantacoes, a primeira vista, o problema foi resolvido, uma vez que, se pode fazer o melhor 

proveito da agua. 

No sistema de irrigacao ;igota-a-gota"" a agua e conduzida sob pressao por meio de um 

tubo ate aos pes da planta e sai por pequenos gotejamentos diretamente sob a zona onde se 

encontra a raiz. A quantidade de agua utilizada e minima e existe um controle (WIKIPEDIA, 

2011 b). 

O direito a uma alimentacao adequada exige a promocao de acoes que permita a sua 

eficacia plena. 
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Assim, nesse sentido, foi ratificado o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Economicos, Sociais e Culturais (1992) em que os Estados Partes concordam em empreender 

esforcos para garantir a todos o acesso regular aos alimentos e a agua potavel. Nesta feita 

dispoe o citado Pacto no artigo 2°, n° 1, que: 

ARTIGO 2° 

1. Cada Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a adotar medidas, tanto 
por esforco proprio como pela assistencia e cooperacao internacionais, 
principalmente nos pianos economico e tecnico, ate o maximo de seus recursos 
disponiveis, que visem assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, 
o pleno exercicio e dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em 
particular, a adogao de medidas legislativa. 

O citado preceito legal preve o compromisso dos Estados Partes de zelar pelo bem-

estar fisico e psiquico dos seus cidadaos, adotando medidas que garantam o acesso as bacias 

hidrograficas para a irrigacao das plantacoes e agua segura para o consumo domestico e/ou 

industrial. Uma alimentacao saudavel e imperativa para que se desfrute de uma boa saude. 

Tamanha e a importancia da agua na alimentacao que foi criado pela ONU o 

Comentario Geral n° 15 que disciplina sobre o 'Direito Humano a Agua' dispondo em seu 

corpo normativo sobre a importancia da agua para a vida, a saude e a dignidade do homem. 

Reconhece que todos tem o direito ao acesso fisico e quantitative a agua segura e aceitavel 

para o consumo pessoal, principalmente a agua destinada ao preparo de alimentos; a agua e 

importante para a prevencao da morte por desidratacao e para a reducao do risco de doencas. 

Complementa, ainda, que a agua e imprescindivel para se ter uma alimentacao adequada. 

No Brasil existe um grande desperdicio de agua potavel, tanto durante o uso domestico 

desregrado, quanto em decorrencia dos servicos ineficientes (tecnicamente) de abastecimentos 

de agua, por exemplo: canos subterraneos de agua que estouram constantemente; ademais, o 

pais e considerado o maior esbanjador de agua por habitante em termos globais. 

Barbosa (2007, p. 151) elucida, oportunamente. que: 

Os problemas da escassez hidrica no Brasil sao oriundos, basicamente, da nao 
adocao do modelo de gestao integrada, do crescimento exagerado das demandas. da 
degradacao da qualidade da agua e do modelo de desenvolvimento economico 
insustentavel. No nordeste, alem dos problemas mencionados, existe o complicador, 
qual seja, a irregularidade de chuvas. 
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Denota-se que. o crescimento da populacao mundial tem sido responsavel pelo 

aumento da demanda de alimentos e agua potavel. que associada a ausencia de 

conscientizacao por parte das pessoas sobre a importancia da agua tem comprometido a sua 

existencia no futuro. Os Estados do nordeste brasileiro, conforme citado acima, sofrem 

bastante com a falta desse liquido precioso, em parte, devido a escassez das chuvas; sendo 

possivel deparar-se com a desertificacao em algumas cidades do sertao nordestino. 

O desmatamento tem sido um dos grandes impulsionadores da desertificacao. tendo 

como resultados a formacao de desertos e regioes aridas. totalmente ineficazes para a cultura 

agricola. E uma atividade bastante praticada no Brasil atraves das queimadas, para fins 

agricolas e pastoris; e a derrubada de arvores para fins industrials que, consequentemente, 

submete o solo ao desgaste (sem cobertura vegetal), a erosao, a perda da agua no subsolo e o 

assoreamento dos rios e lagos. 

As queimadas liberam gases toxicos na atmosfera, tendo como resultados o aumento 

do buraco existente na Camada de Ozonio, agrava o efeito estufa e diminui o indice de 

chuvas. Consequentemente. depara-se com chuvas cada vez mais escassas, solos inferteis, o 

aquecimento global, a extincao de especies animais e vegetais, entre outros fenomenos da 

natureza decorrente do descuido do homem com o ecossistema. 

Nesse sentido, Farias (2007, p. 106) coloca que "[. . .] e sabido que a Terra forma um 

unico ecossistema, onde todos os elementos sao relacionados e interdependentes, que uma 

degradacao aparentemente isolada abala significativamente a toda a cadeia natural." O Direito 

deve proteger de maneira efetiva o meio ambiente. criando instrumentos juridicos que punam 

aqueles que degradam os bens da natureza. 

Madeira Filho (2002, p. 330-331) coloca que: 

[...] o homem [...] e o "responsavel, direta ou indiretamente, por atividade de 
degradacao ambientaP". Como agente poluidor, o homem e capaz de devastar, num 
curto espaco de tempo, enormes areas verdes, de exterminar impiedosamente os 
ultimos remanescentes de especies pertencentes a fauna e a flora, de comprometer a 
qualidade da agua e do ar, de ferir o solo e de causar danos irreversiveis a preciosos 
e frageis ecossistemas. Nesse sentido, faz-se necessario o controle das atividades 
humanas passiveis de causar "impacto ambientaP*. 

Denota-se que a acao humana e devastadora e com resultados que refletem na natureza 

e, consequentemente, na estabilidade do ecossistema, comprometendo a vida de todos os seres 

vivos na Terra. Faz-se necessario que se contenha essa acao 'erosiva* do homem. que 

desconhece os limites entre o 'Homem e o Meio Ambiente". 
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A Constituigao Federal do Brasil de 1988 disciplinou, em seu artigo 225, sobre a 

importancia da protecao dos bens essenciais a continuidade da vida. Dispoe, in verbis que: 

Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Publico e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e 
futuras geracoes. 

Essa protecao constitucional do meio ambiente preve a intervencao do Estado e da 

sociedade na defesa do equilibrio ecologico em prol das geracoes futuras. Requer-se o 

cuidado no manejo das aguas no dia-a-dia. evitando-se grandes desperdicios que 

comprometam a sua disponibilidade no futuro, doravante, atualmente ja e visivel a falta de 

agua potavel em muitos paises, nomeadamente em Cabo Verde. 

Diante dessa conjuntura da escassez e da procura por esse liquido precioso - a agua-

foi promulgada no Brasil a Lei de Aguas, ou melhor, a Lei Federal de Recursos Hidricos n° 

9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos e cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos. 

A Lei de Aguas tem como objetivo assegurar a disponibilidade (qualitativa e 

quantitativa) da agua as futuras geracoes. Objetiva, tambem, incutir nas pessoas a necessidade 

do uso da agua de "forma racional e integrada, visando ao desenvolvimento sustentavel; e, 

ainda, prevencao e defesa contra eventos hidrologicos criticos de origem natural ou do uso 

inadequado dos recursos naturais." (BARBOSA, 2007. p. 158). 

A agua nao tem sido tratada com a devida seriedade, pois, e comumente observar 

reportagens sobre as industrias e esgotos domesticos que depositam os seus residuos nos rios 

ou no mar, pois desconhecem que a agua dos rios pode estar sendo usada para a irrigacao das 

plantacoes agricolas. 

Na cidade de Sao Paulo (Brasil) a poluicao do rio Tiete representa um grave crime 

contra a natureza e a vida humana, na medida em que coloca em risco a saude. pois, nela nao 

ha vida e qualquer contato com aquela agua contaminada pode causar doencas como 

leptospirose ou diarreia, no minimo. As aguas do rio Tiete sao inuteis para o consumo e para 

o uso domestico. devido a acao degradante do ser humano. 

Graziano da Silva (1999) apud Madeira Filho (2002, p. 213) enfatiza que o 

relacionamento saudavel entre o homem e o meio ambiente e importante para o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentavel, pois, o debate sobre a importancia da agua e 

determinante para a "[ . . . ] criacao de uma nova consciencia social a respeito das relacoes 
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homem-natureza, na producao de novos valores, na gestacao de novos conceitos, e na 

producao de novas formas politicas e ideologicas [...]". 

Importante salientar que, pensar o direito a alimentacao requer que se pondere sobre 

todos os fatores secundarios e derivados que devem ser garantidos e protegidos. Nao se trata 

de um direito que acontece por si so, isoladamente, mas necessita que se criem condicoes 

ideais para a sua realizacao. Pois, e sabido que sem agua nao ha vida na Terra. E a agua que 

permite a producao de alimentos necessarios para o organismo humano. 

3.5 RESPONSABILIDADES DO ESTADO 

Diante do exposto, acerca da seguranca alimentar no Brasil e em Cabo Verde e da 

importancia da agua para a agropecuaria, ou melhor, para a vida, e oportuno analisar a 

responsabilidade do Estado frente as conseqiiencias que podem advir da carencia alimentar ou 

de ingestao de produtos que coloquem em risco a saude do ser humano. Pois, segundo Nunes 

(2008, p. 139) "quando uma atividade representa ameacas de danos ao meio ambiente ou a 

saude humana, medidas de precaucao devem ser tomadas, mesmo se algumas relacoes de 

causa e efeito nao forem plenamente estabelecidas cientificamente". Nesse sentido, o Poder 

Publico deve agir diante da suspeita de nocividade de um produto; nao e preciso esperar pelo 

advento das conseqiiencias, mas intervir preventivamente na defesa da integridade e do bem-

estar da coletividade. 

Nunes (2008, p. 140) apresenta um parecer da Comissao Europeia acerca da 

importancia do principio da precaucao aplicado a alimentacao correta e saudavel, no sentido 

de que: 

O principio da precaucao pode ser invocado sempre que seja necessaria uma 
intervencao urgente face a um possivel risco para a saude humana , animal ou 
vegetal (...). Este principio nao deve ser utilizado como pretexto para accoes 
proteccionistas, sendo aplicado sobretudo para os casos de saude publica, porquanto 
permite, por exemplo, impedir a distribuicao ou mesmo a retirada do mercado de 
produtos suscetiveis de ser perigosos para a saude humana. 

Como visto, este parecer realca e justifica a necessidade do Poder Publico retirar do 

mercado os viveres que contenham na sua composicao qualquer componentes (maleficos) a 
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saude humana, em nome da alimentacao digna e saudavel. O direito a alimentacao implica a 

disponibilidade de alimentos em quantidade e em qualidade adequadas e, consequentemente, 

na responsabilidade do Estado em assegurar aos cidadaos a liberdade de escolher alimentos 

sadios, sem o temor de danos a propria saude. Essa intervencao e necessaria, principalmente. 

quando de trata de alimentos que possuem agrotoxicos em quantidades acima do permitido ou 

dos alimentos processados inadequadamente. 

O Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990, art.6°, I I I , do Brasil) assegura 

o direito do cidadao/consumidor de obter "informacao adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e servicos, com especificacao correta de quantidade, caracteristicas, composicao, 

qualidade e preco, bem como sobre os riscos que apresentem." Eis um mecanismo legal que 

objetiva a garantia da seguranca alimentar, pois, trata-se, de outro direito fundamental de todo 

ser humano de ser informado acerca da qualidade nutritiva do produto que esta consumindo. 

Dai a importancia da exigencia do rotulo contendo os componentes nutritivos (carboidratos. 

sais, gorduras totais, gorduras trans, gorduras saturadas, proteinas e valor energetico) dos 

produtos alimenticios comercializados. 

Mesmo assim, nem todos os componentes estao enumerados nos rotulos de todos os 

produtos e muito menos as conseqiiencias causadas por certos produtos nocivos a saude; 

sendo que, segundo o entendimento de alguns doutrinadores e profissionais da area de saude, 

seria importante a ilustracao ou pictogramas das doencas causadas pelo consumo de alimentos 

que contenham, por exemplo, gorduras trans ou agrotoxicos; ou advertencias, na propria 

embalagem sobre os efeitos colaterais dos componentes do produto. 

Enfim, trata-se dos mesmos cuidados que ja estao sendo conferidos aos produtos do 

tabaco, em que se verifica nas embalagens de cigarro pictogramas dos efeitos colaterais do 

consumo desse produto como uma forma de alertar a sociedade dos males que eles oferecem a 

saude humana. O Ministerio da Saude (Brasil) ja divulgou um relatorio sobre o impacto das 

imagens no combate ao tabagismo, mencionando que: 

Os resultados demonstraram que as imagens expostas nas advertencias sanitarias 
provocaram sensacoes aversivas. A intensidade destas sensacoes, entretanto, foi 
moderada. Estudos previos, demonstram que quanto mais intensa for a sensacao 
causada por imagens aversivas, maior sera a ativacao de sistemas neurobiol6gicos de 
defesa, aumentando atitudes de evitacao, um dos objetivos das advertencias 
sanitarias. (BRASIL. 2009 b, p.33). 
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Nesse sentido. ficou constatado que a publicidade dos maleficios do tabagismo causa 

um grande impacto na vida das pessoas fumantes e nao fumantes. Em suma, essa advertencia 

sanitaria deveria ser adotada porque e oportuna quando se trata de produtos alimenticios 

nocivos a saude. A vigilancia sanitaria deveria exigi-la na defesa do bem-estar social e como 

medida de seguranca alimentar. E sabido que, o meio mais comum de induzir as pessoas a 

consumir tem sido a divulgacao publicitaria. Nesta feita, o ideal seria usar os meios de 

comunicacao para alertar e/ou conscientizar a populacao/consumidor das substantias 

perigosas a saude e a seguranca alimentar. 

A politica de vigilancia sanitaria e prioridade do Estado brasileiro, pois a Carta Magna 

(1988) no seu artigo 200 disciplinou como sendo atribuicoes do Sistema Unico de Saude 

(SUS), a fiscalizacao e inspecao dos alimentos, de agua e bebidas, bem como o seu teor 

nutricional, alem de participacao no controle e fiscalizacao da producao, transporte, 

armazenamento e utilizacao de substantias psicoativas, toxicas e radioativas. 

O mesmo dispoe a Lei n° 8.080/1990 que reforca o campo de atuacao do SUS 

dispondo sobre as condicoes necessarias para a promocao, protecao e recuperacao da saude, 

por meio de vigilancia sanitaria e epistemologica. 

Para que tais normas produzam os seus efeitos e importante que os agentes da 

Administracao Publica disponham do poder de policia para agir durante a atividade de 

controle dos produtos alimenticios, em todas as suas etapas, desde a fabricacao, distribuicao e 

comercializacao ate o consumo, desempenhadas pelas entidades publicas e privadas. 

dirimindo, assim, qualquer risco a saude e a vida das pessoas. 

3.6 EFETIVIDADE DA NORMA JURJDICA 

Como se viu, no Brasil e em Cabo Verde, a constitucionalizacao do direito a 

alimentacao e do direito a saude para todos e um fato, entretanto, convem saber se esses 

direitos estao produzindo os seus devidos efeitos e caso negativo, como exigir do Poder 

Publico a efetividade da norma juridica, ou melhor, a eficacia social da norma. 

Barroso (2000, p.85) conceitua a efetividade da norma como "a realizacao do Direito, 

o desempenho concreto de sua funcao social. Ela representa a materializacao, no mundo dos 
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fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximacao, (...) quanto possivel, entre o dever-ser 

normativo e o ser da realidade social." 

Sob essa otica, e sabido que a eficacia da norma constitucional sobre a alimentacao 

impoe gastos por parte do Estado e esses recursos sao adquiridos por meio de impostos. 0 

Brasil ocupa a 14a posicao no ranking negativo dos paises com maior carga tributaria no 

mundo. Segundos dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributario (IBPT), enquanto 

no ano de 2008, devido a instabilidade economica no mundo, verificou-se uma diminuicao do 

indice tributario na maioria dos paises, no Brasil ocorreu o aumento da carga tributaria. 

Consequentemente, os brasileiros tiveram de trabalhar cinco meses do ano somente para pagar 

os impostos (JORNAL UNIAO, 2011 a). 

A arrecadacao tributaria no Brasil tem sido bastante satisfatoria, de modo que, o 

Estado detem o suficiente para criar e/ou fornecer determinados bens ou servicos a 

populacao/contribuinte. A sociedade quando cumpre o seu dever de pagar os tributos exige o 

retorno do Estado por meio de acoes, ou seja, o cumprimento do dever de garantir a eficacia 

dos direitos fundamentals. 

Por vezes, o Poder Publico tem alegado a insuficiencia de recursos (reserva do 

possivel) para a concretude das acoes sociais, mas o certo e que, quando se trata do 

atendimento dos direitos sociais e preciso que se observe o principio do minimo existencial. 

que confere "um direito publico subjetivo ao individuo para exigir a pronta resposta do Estado 

quanto a satisfacao de prestacao para que continue viva a pessoa e possa viver em foros de 

condicoes minimas de existencia" (SILVA NETO apud MACHADO, 2010). A satisfacao 

imediata da prestacao do minimo existencial (alimentacao, saude, educacao, moradia, 

saneamento basico) e imprescindivel para a sobrevivencia digna do individuo. 

Nesse sentido, no dizer de Barroso (2009, p. 253) o minimo existencial seria a 

"locucao que identifica o conjunto de bens e utilidades basicas para a subsistencia fisica e 

indispensavel ao desfrute dos direitos em geral." Assim, percebe-se que a observancia do 

minimo existencial, diante da reserva do possivel, pressupoe o respeito pela dignidade da 

pessoa humana e, alem disso, respeito pela norma constitucional e pelos tratados 

internacionais sobre o direito a alimentacao. 

Barcellos apud Chaves (2008) explica que, a reserva do possivel "procura identificar o 

fenomeno economico da limitacao dos recursos disponiveis diante das necessidades quase 

sempre infinitas a serem por eles supridas", ou seja, diante da insuficiencia de recursos para 

executar politicas publicas, que clamam uma intervencao imediata, e imprescindivel que o 
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Estado disponha, pelo menos, da destinacao de uma reserva financeira dos cofres publicos 

para atender as necessidades fundamentais a vida. Esse e, tambem. o entendimento de 

Machado (2010) que afirma ser "indispensavel reservar uma parcela do orcamento publico 

para direitos fundamentais sociais, a fim de materializar a cidadania e viabilizar o exercicio da 

liberdade real", visto que e uma obrigacao do ente estatal. 

Fica claro que a efetividade dos direitos fundamentais constitui prioridade do Estado 

no momento da distribuicao e da aplicacao dos recursos publicos, de modo que qualquer 

atividade a ser desenvolvida deve ser nesse sentido, caso contrario sera passivel de acao de 

inconstitucionalidade a medida de politica (contraria a norma) que trate do orcamento estatal. 

Barcellos apud Chaves (2008) vai mais longe e complementa que: 

Alem de decidir em que gastar, e preciso tambem saber quanto devera ser investido 
em cada uma das areas escolhidas, ja que as alternativas envolvem nao apenas o 
binomio investir/nao investir, mas tambem investir menos/investir mais, de modo a 
tornar viavel o atendimento de um maior numero de necessidades. Por que razao, 
por exemplo, se deve proteger irrestritamente, em toda a sua extensao, o direito de 
propriedade, e abandonar completamente determinados direitos sociais por falta de 
recursos? 

Sendo o Estado um mero administrador dos recursos publicos, o principio da reserva 

do possivel exige que se faca escolhas diante de uma crise economica, sobre quais direitos 

devem ser priorizados e quais devem ser colocados em segundo piano. Evidentemente, os 

direitos vitais ao homem, como a alimentacao, a saude, a educacao e a seguranca devem 

merecer intervencao imediata em detrimento dos demais direitos. O que nao pode e o Poder 

Publico se abster de atuar com a justificativa de carencia financeira, ainda mais quando existe 

o recolhimento de tributos para tais fins. 

Entretanto, pode acontecer que o Poder Publico, diante do binomio investir/nao 

investir, decida investir em projetos que em curto prazo nao careciam de uma intervencao 

imediata do Estado, uma vez que, havia acoes de carater mais urgentes. A guisa de exemplo: 

durante a aprovacao do Orcamento, os membros da Administracao Publica destinam verbas 

para a construcao de um campo de futebol em vez de priorizar a construcao de um hospital: e. 

posteriormente, alegam que nao houve tal investimento com base no principio da reserva do 

possivel, contrapondo totalmente os principios da dignidade da pessoa humana. 

O principio da reserva do possivel exige, portanto, que se observe a ponderacao da 

necessidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da observancia do principio da 

aplicacao imediata dos direitos sociais fundamentais. 
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Percebe-se que, muitas vezes a busca pelo direito e frustrada pelas escolhas feitas pelo 

Poder Publico no sentido de protelar mais e mais a efetividade de direitos primarios 

renegando a segundo piano a norma constitucional deixando de cumprir com o dever de 

atender aos reclamos daqueles que vivem na pobreza e na marginalizacao, sob a alegacao de 

escassez de recursos. 

Mas, Amaral apud Machado (2010) lembra que o Poder Judiciario e o Legislative 

detem a responsabilidade de fiscalizar as dotacoes orcamentarias do Estado, na medida em 

que "cabe ao magistrado, entao, questionar as razoes dadas pelo Estado para suas escolhas, 

fazendo a ponderacao entre o grau de essencialidade da pretensao e o grau de 

excepcionalidade da situacao concreta, a justificar, ou nao, a escolha estatal." Isto porque, 

sendo o Estado mero administrador do erario publico, deve prestar contas dos gastos 

realizados e justificar os investimentos, de modo que, se coiba qualquer tipo de desvios ou 

fraude aos cofres publicos ou qualquer ato contrario aos dispositivos da Magna Carta, passivel 

de inconstitucionalidade. 

Sob esse prisma, se faz necessario lembrar que os direitos fundamentais sao 

importantes. na medida em que, determinam um limite ao exercicio do poder pelo Estado; 

delimita fronteiras entre o que e lfcito e o que nao o e para o Estado; estabelece a nao 

intervencao nos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Ainda, proibe o Estado de se 

omitir diante da necessidade de se garantir a real eficacia ou efetividade do direito 

fundamental em causa. 

Nesse sentido, ensina Canotilho (2002, p.341) que: 

Trata-se de casos em que se podera falar de inconstitucionalidade da lei por 
violacao do principio da socialidade: ( I ) no caso de arbitrdria inactividade do 
legislador (inconstitucionalidade por omissao), os cidadaos podem dirigir-se aos 
orgaos que, no nosso sistema, tem competencia para suscitar a questao da 
inconstitucionalidade por omissao (...) com o fim de obterem uma "recomendacao" a 
favor da concretizacao legislativa das "imposicoes constitucionais de legislar" 
contidas no principio da democracia economica e social; (2) no caso de particulars 
situacoes sociais de necessidade, justificadoras de uma imediata pretensao dos 
cidadaos a partir do principio da defesa de condicdes minimas de existencia inerente 
ao respeito da dignidade da pessoa humana; (3) no caso de o legislador intervir 
restritivamente na legislacao social existente sacrificando o minimo de existencia 
cidadao (...) (grifo do autor). 

A previsao constitucional sobre o direito a alimentacao adequada como direito 

fundamental impoe, portanto. uma obrigacao de fazer ao Estado, de modo que, a inercia ou 

qualquer atitude omissiva ou comissiva pode acarretar danos a pessoa humana e acoes 
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judiciarias contra os administradores publicos, que no Brasil e a Acao de Descumprimento de 

Mandamento Constitucional. 

Com a introducao do direito a alimentacao no rol dos direitos fundamentais da 

Constituicao vigente no Brasil, surge, pois, para o Estado a obrigacao de criar meios para a 

sua efetividade. A inertia do Poder Publico pode acarretar lesoes ao direito subjetivo do 

individuo, de modo que, possibilita recorrer aos meios judiciais para que seja exigida a 

executividade da norma constitucional, ou pela via administrativa, requerendo dos orgaos 

publicos a reparacao da lesao ou da ameaca ao direito. 

A exigibilidade da eficacia do direito a alimentacao exige o conhecimento, por parte 

das pessoas, dos instrumentos legais para a sua efetividade, assim como, dos remedios 

constitucionais previstos para a defesa dos direitos fundamentais, como o Habeas Corpus, o 

Habeas Data. Mandado de Seguranca, Acao Popular e Acao Civil Publica. 

O direito a alimentacao nao pode ser visto de modo restrito como uma norma isolada e 

objetiva, mas como um direito real, onde as pessoas precisam e clamam pela sua efetividade, 

pois a satisfacao alimenticia nao pode ser vista como um favor do Poder Publico ou um mero 

gasto da Administracao Publica. Trata-se de um direito proprio de toda a pessoa humana, 

imprescindivel da vontade do Poder Publico e suscetivel de tutela jurisdicional. 
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4 AS P O L I T I C A S PUBLICAS VOLTADAS A A P L I C A C A O DO D I R E I T O 
FUNDAMENTAL A ALIMENTACAO NO BRASIL E E M CABO V E R D E 

No capitulo anterior foi exposto que as novas tecnologias utilizadas para o crescimento 

da producao agricola primam, primeiramente, pela obtencao do lucro, em vez de objetivar 

uma alimentacao saudavel em quantidade e qualidade para a coletividade em geral. Outro 

ponto esclarecedor e que a carencia alimentar deve-se a deficiencia economica das pessoas e 

nao, exclusivamente, a insuficiencia da producao de alimentos. 

Sob essa otica, no presente capitulo serao expostas as acoes estatais direcionadas a 

seguranca alimentar e nutricional - e as politicas publicas existentes - com vista a garantir a 

efetividade do direito fundamental a alimentacao, tanto no Brasil quanto em Cabo Verde. 

Nesse escopo, o Ministerio da Saude (BRASIL, 2006, p.9) esclarece que: 

Politicas publicas configuram decisoes de carater geral que apontam rumos e linhas 
estrategicas de atuacao governamental, reduzindo os efeitos da descontinuidade 
administrativa e potencializando os recursos disponiveis ao tornarem publicas, 
expressas e acessiveis a populacao e aos formadores de opiniao as intencoes do 
governo no planejamento de programas, projetos e atividades. 

Percebe-se, pois, que a atuacao politica estatal traduz-se num conjunto de acoes, por 

parte do Estado, que tem o dever de atender as demandas sociais, pois a lei exige um 

compromisso governamental de atuacao intervencionista para favorecer a melhoria das 

condicoes de vida dos individuos. 

Isto porque os direitos fundamentais previstos constitucionalmente nao se realizam por 

si so, dependem da atuacao estatal para concretizarem-se. 

Para tanto, deve-se levar em conta que e a Constituicao que fixa as dotacoes 

orcamentarias e os percentuais a serem aplicados e alcancados pela Administracao Publica, 

bem como o destino dos seus recursos arrecadados. Ademais, cabe ao Estado definir as acoes 

e os meios a serem perseguidos para a concretude das politicas sociais. 

Almejando o bem-estar mundial a ONU propos, no ano de 2000, atingir a 

concretizacao do denominado lOito (8) Objetivos do Milenio', conhecido, tambem, como os 

'8 (oito) Jeitos de Mudar o Mundo'; destacando-se como primeiro objetivo, 'a luta pelo 

termino da fome e da miseria'. 
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A intencao da ONU, na visao de Camargo (2005, p. 08), e "estabelecer metas 

internacionais, envolver liderancas e comprometer os povos na solucao de problemas que 

dizem respeito a toda a humanidade", no campo da alimentacao digna e de qualidade para 

todos os habitantes da Terra. 

Para estabelecer essas ; Metas de Desenvolvimento do Milenio' a ONU levou em 

consideracao as estatisticas do ano de 1990 que destacava, inicialmente, os primeiros 

objetivos a serem perseguidos para que o individuo alcance uma vida saudavel e conforme os 

principios da dignidade da pessoa humana. Para tanto, segundo Camargo (2005, p. 12), seria 

necessario: 

1) reduzir no mundo pela metade a proporcao de pessoas que vivem com renda 
inferior a um dolar (R$ 3 reais, aproximadamente) por dia ate" 2015. Se as metas 
forem atingidas, em 2015 o mundo tera ainda 890 milhoes de pessoas vivendo em 
condicoes de extrema pobreza; 

2) reduzir pela metade, ate 2015, a proporcao da populacao que sofre os efeitos da 
fome. As projecoes, no entanto, indicam que a meta nao devera ser atingida. 
Quando chegarmos a 2015, estima-se que 550 milhoes de pessoas ainda estejam 
sendo atingidas pela desnutricao. 

Constata-se, portanto, que o objetivo estabelecido, pela ONU em 1990, era a reducao 

do numero da pobreza e da desnutricao na Terra ate o ano de 2015. Entretanto, denota-se 

certo ceticismo na concretude dessa meta no espaco de tempo estabelecido, pois em 2015 o 

numero de pessoas subnutridas continuara sendo motivo de preocupacao devido a persistencia 

do alto indice de carencia alimentar ainda existente nos dias atuais. 

Para que se alcance um resultado satisfatorio e imprescindivel o trabalho conjunto de 

todos os Estados do planeta e da sociedade, cumprindo cada qual o seu papel na atuacao. 

fiscalizacao e persecucao do Direito Humano a Alimentacao Adequada (DHAA), por meio da 

promocao da saude e da prevencao de doencas relacionadas a alimentacao e a nutricao, alem 

de combater as doencas cronicas nao transmissiveis (desnutricao, obesidade, doencas 

cardiovasculares. diabetes, doencas respiratorias, entre outros). 

Poucos foram os governos que atuaram efetivamente no sentido de atingir as metas da 

ONU. 

Durante a 30a Conferencia Regional da FAO para a America Latina, realizada no ano 

de 2008, o Representante Regional da FAO na America latina e Caribe, Jose Graziano da 

Silva, segundo Rojas (2008), expos que "nao e sem razao que o Primeiro Objetivo do Milenio 
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e erradicar a pobreza extrema e a fome. Isso e essencial para o desenvolvimento humano e o 

cumprimento dos outros objetivos." Isso diante da fragil realidade apresentada em 2008. 

Apesar de tudo, a FAO tem procurado atuar em conjunto com os Governos da 

America Latina e do Caribe para combater a pobreza e a desnutricao cronica infantil. 

conforme dados divulgados por Rojas (2008) no proprio Site da FAO, uma vez que: 

A regiao abriga cerca de 6% das pessoas subnutridas do mundo em 
desenvolvimento, que representam 10% da sua populacao total. A causa principal da 
subnutricao nao esta na falta de capacidade para produzir alimentos, ainda que 
alguns paises sigam sendo importadores liquidos de alimentos, mas nas 
possibilidades de acesso. 
Desde 2002, America Latina e Caribe registram uma diminuicao absoluta do 
numero de pobres e indigentes. No entanto, ainda ha 194 milhoes de pobres 
(36,5%), dos quais 71 milhoes vivem em pobreza extrema. 
Em 15 paises houve uma diminuicao das taxas de pobreza e indigencia em 
relacao a 2002 e, em varios deles, 2006 foi um ano no qual houve uma 
aeeleracan da tendencia de queda. 
Os niimeros de subnutricao baixaram de 59 para 52 milhoes de pessoas 
afetadas entre os periodos de 1990-1992 e 2002-2004. No entanto, se for mantido 
esse ritmo, a subnutricao ainda afetara 40 milhoes de pessoas em 2015. Cinco 
paises ja alcancaram a Meta do Milenio: Chile, Cuba, Peru, Uruguai e Guiana. 
(Grifo nosso). 

Trata-se de uma acao positiva e importantissima para erradicar a fome nos paises do 

terceiro mundo e. principalmente, a desnutricao cronica infantil que tem dizimado a vida de 

milhoes de criancas em todo o Planeta Terra. 

Entretanto, os Estados, acima citados, como o Chile, Uruguai, Cuba, Peru e Guiana ja 

conseguiram diminuir o indice da fome em seus territories, com a ajuda de 'Programas 

Especiais de Seguranca Alimentar* (doravante denominado de PESA) criado pela FAO que. 

conforme dados de Rojas (2008), "'atualmente a regiao conta com 28 PESA: um no Mexico, 

quatro na America Central e sete na America do Sul, alem de um PESA regional em beneficio 

de todos os 16 paises do Caribe'". Mas, e claro que uma eficiente politica social foi 

imprescindivel para o alcance desses resultados. Almeja-se, enquanto isso, que em 2015 o 

numero de subnutridos seja insignificante ou inexistente. 

Lamentavelmente, o Brasil ainda nao conseguiu atingir os objetivos da ONU para o 

Milenio, pesar da grande divulgacao governamental brasileira em sentido contrario. 

Somente no ano de 2008 e que o Brasil apresentou alguns resultados positivos, apos 

assumir o compromisso de realizar ate 2015 os '8 (oito) Objetivos do Milenio'. Para Meio 

(2011), o povo brasileiro reduziu pela metade o indice de pessoas que passa fome e vive na 
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miseria, sendo que no ano de 1990 essa porcentagem era de 25,6% da populacao e no ano de 

2008 esse numero caiu para 4,8%. 

Desde entao, a luta brasileira continua pela erradicacao da carencia alimentar e 

nutricional dos menos favorecidos, pois, existe uma percentagem. segundo Meio (2011), 8,9 

milhoes de brasileiros que ainda vivem a margem da pobreza e da marginalizacao. 

A FAO tem incentivado a criacao de acoes nas Escolas para o combate a desnutricao 

infantil, sendo esse programa adotado tanto no Brasil como em Cabo Verde, como uma das 

politicas publicas de alimentacao escolar, que vao desde a distribuicao ate o reforco na 

merenda, alem de cursos aos pais e professores sobre o consumo correto e adequado dos 

alimentos para todos da familia. 

Em Cabo Verde, a FAO tem desenvolvido algumas parcerias com o Governo, 

nomeadamente o Programa Unico (One Program)' que tem como objetivo, segundo a ONU: 

[...] maximizar e utilizar eficazmente a contribuicao conjunta das agendas 
participantes para melhor acompanhar Cabo Verde nas suas politicas nacionais para 
acelerar o crescimento economico, promover a competitividade e a criacao de 
empregos produtivos, e lutar contra a pobreza. (CABO VERDE. 2010 c). 

A verdade e que aquele pais tem lutado firmemente contra a pobreza e tem buscado 

alcancar a estabilidade economica com a ajuda da ONU. 

Os orgaos governamentais de Cabo Verde (em parceria com a ONU) tem implantado 

alguns programas visando a realizacao dos 'Objetivos de Desenvolvimento Mundial', quais 

sejam: a Seguranca Alimentar e Nutricional; a promocao do crescimento e das oportunidades 

economicas a nivel internacional; a adocao de acoes de prevencao de catastrofes; a instituicao 

de programas direcionados a seguranca nacional e ao servico de saude; bem como a protecao 

da crianca e do adolescente e a protecao social de seu povo (CABO VERDE. 2010 c). 

A FAO tem apoiado, recentemente, o programa 'Brasil Sem Miseria', criado pela atual 

Presidenta Dilma Rousseff, que visa retirar, em quatro anos, 16 milhoes de pessoas da 

extrema pobreza, sendo que 59% deste total estao no Nordeste. 

Nesse sentido, O Programa 'Brasil Sem Miseria', segundo informacoes do PNUD 

(2011), preve acoes e demais programas de transferencia de renda, inclusao socialprodutiva 

e acesso a serviqospublicos, como energia eletrica e abastecimento de agua. Os 'projetos' ja 

existentes serao ampliados e novas iniciativas serao criadas, em parceria com Estados e 

Municipios. 
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Assim, este novo 'Programa 'Brasil Sem Miseria" objetiva, ainda, a ampliacao da 

Bolsa Familia e a instituicao de varios subprogramas, segundo o PNUD (2011), sendo que: 

O governo federal pretende fazer o beneficio chegar a 800 mil domicilios que tem 
direito aos recursos, mas nao estao cadastrados. Outra mudanga e que cada familia 
passa a ter o direito de receber o auxilio para ate cinco criancas. Antes, o limite era 
de tres. A mudanca vai aumentar em 1,3 milhao o numero de criancas e adolescentes 
no programa. 
O Brasil Sem Miseria tambem inclui a Bolsa Verde, que pagara semestralmente 
RS 300 a familias que vivem em areas de protecao ambiental e contribuem para sua 
preservacao. A ministra estima que o novo beneficio possa atender ate 700 mil 
familias. 
Para dar condicoes aos moradores de gerarem renda, o piano pretende aumentar, na 
zona rural, o numero de produtores atendidos pelo Programa de Aquisicao de 
Alimentos — de 66 mil para 255 mil ate 2014. Outras medidas sao prestacao de 
assistencia tecnica, apoio a comercializacao e distribuicao de sementes. Nas 
areas urbanas, o objetivo e qualificar 1,7 milhoes de pessoas de 18 a 65 anos. 
Ja as metas relacionadas ao acesso a servicos publicos incluem a ampliacao do 
abastecimento de agua tratada, com construcao de 750 mil cisternas em menos 
de tres anos, e do acesso a energia eletrica, com inclusao de 257 mil familias no 
Programa Luz Para Todos ate 2014. (PNUD. 2011). 

Isto porque o programa social 'Brasil Sem Miseria' foi criado com a finalidade de 

melhorar e aperfeicoar programas ja existentes, alcancando, assim, as familias que ja 

desfrutavam do 'Bolsa Familia'. 

Ja para os agricultores favorecidos pelo 'Programa de Aquisicao de Alimentos e 

Distribuicao de Sementes' havera novas acoes voltadas ao fortalecimento da agricultura 

familiar e a producao local. 

Ainda, o 'Programa Luz Para Todos' devera melhorar as condicoes de vida das 

pessoas e facilitar a producao agricola, industrial, o agronegocio e, consequentemente, 

propiciar a geracao de emprego e renda e o direito a alimentacao. 

Vale registrar que, o Representante Regional da FAO para a America Latina, o 

brasileiro Jose Graziano da Silva foi eleito recentemente (no dia 26 de junho de 2011) como o 

novo Diretor-Geral da Organizacao das Nacoes Unidas para a Agricultura e Alimentacao 

(FAO) com o compromisso de tentar 'erradicar a fome' no mundo e assegurar a todos o 

direito a alimentacao digna, saudavel e suficiente para atender as necessidades de um ser 

humano. Nessa feita, tem-se o primeiro latino-americano a ocupar tal cargo desde a criacao 

da FAO em 1945. 

O mandato do Sr. Graziano da Silva tera inicio em Janeiro de 2012 e previsao de seu 

termino para julho de 2015; antes, este cargo era ocupado, a 18 (dezoito) anos, por Jacques 

DioufiASSOClAQAO BRASILEIRA..., 2011). 
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Graziano da Silva vinha ocupando (desde 2006) o cargo de Representante Regional da 

FAO para a America Latina e o Caribe e o de subdiretor-geral da Organizacao. Tambem, 

ocupou no Brasil, durante um ano, o cargo de Ministro do Ministerio Extraordinario de 

Seguranca Alimentar e Combate a Fome. Foi um dos responsaveis pela criacao e implantacao 

do programa 'Fome Zero' pelo governo brasileiro, em cooperacao com o ex-presidente Luis 

Inacio Lula da Silva. 

Quando da escolha para a Direcao-Geral da Organizacao das Nacoes Unidas para a 

Agricultura e Alimentacao, ele obteve o apoio de 92 (noventa e dois) paises, especialmente os 

da America Latina. 

Em seu discurso de agradecimento pela indicacao, o Sr. Graziano da Silva garantiu 

que "durante sua gestao, dara atencao particular aos paises da America Central" e afirmou 

com bastante conviccao que "e possivel erradicar a fome no mundo" (ASSOCIACAO 

BRASILEIRA..., 2011). Experiencia nessa area nao lhe falta. 

O certo e que, o Sr. Graziano da Silva tera como desafio executar, ate o ano de 2015, 

os '8 (oito) Objetivos de Desenvolvimento Mundial', sendo justamente o tempo em que 

ocupara o cargo, ou seja, tera a responsabilidade de apresentar resultados satisfatorios no 

combate a fome e a miseria; melhorar a educacao basica para todos; conseguir igualdade de 

tratamento entre as pessoas de sexo diferente e a valorizacao da mulher; reduzir a mortalidade 

infantil; melhorar a saude das gestantes; combater a AIDS, a malaria e outras doencas; 

propiciar a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e estimular o trabalho conjunto de 

todos os Estados em prol do desenvolvimento social. 

4.1 POLITICAS PUBLICAS NO BRASIL VISANDO IMPLEMENTAR O DIREITO A 

ALIMENTACAO 

Sabe-se que a Constituicao Federal do Brasil/88 delega a Uniao (ente federativo) o 

poder-dever de elaborar e executar politicas publicas que atendam as necessidades 

economicas, sociais e culturais dos brasileiros. Assim, cabe ao Estado desenvolver politicas e 

acoes sociais que garantam o acesso de todos a alimentos em quantidade e com qualidade e 

regularidades necessarias ao organismo humano. 
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Nesse sentido, foi aprovado a Lei Organica de Seguranca Alimentar e Nutricional 

(LOSAN), Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, que visa assegurar aos brasileiros o 

direito humano a alimentacao adequada. estabelecendo os principios, os objetivos, as 

diretrizes e a composicao do denominado 'Sistema Nacional de Seguranca Alimentar e 

Nutricional* (SISAN) em seu art. 2-, que estabelece: 

Art . 22 A alimentacao adequada e direito fundamental do ser humano, inerente 
a dignidade da pessoa humana e indispensavel a realizacao dos direitos consagrados 
na Constituicao Federal, devendo o poder publico adotar as politicas e acoes que se 
facam necessarias para promover e garantir a seguranca alimentar e nutricional da 
populacao. (Grifo nosso). 

Com base na Constituicao Federal/88 e na mencionada Lei, para haver uma 

alimentacao adequada exige-se dos entes governamentais a execucao de politicas que 

permitam a todos o acesso seguro aos recursos nutricionais necessarios ao funcionamento do 

organismo - fundamental em um pais que possui um elevado contingente de pessoas 'abaixo 

da linha da pobreza'. 

Assim, em um Estado Democratico de Direito, o Governo deve zelar pela execucao de 

acoes capazes de garantir a suficiencia e a qualidade dos alimentos para todos, especialmente 

para aqueles que estejam em situacao de risco ou de calamidades naturais, ou que sofram com 

a inflacao, com a queda da producao ou com outras oscilacoes que o mercado pode sofrer. 

Em junho de 2003 foi criado o Programa Nacional de Acesso a Alimentacao - PNAA 

(pela Lei n° 10.689) que visa o empreendimento de acoes dirigidas ao combate a fome e a 

promocao da seguranca alimentar e nutricional. Os beneficios do PNAA sao concedidos para 

a unidade familiar com renda mensal per capita inferior a meio salario minimo (art. 2°, §2°). 

Tal Programa visa aperfeicoar e complementar algumas acoes e programas ja existentes, 

como o 'Programa de Restaurantes Populares', a 'Bolsa Familia', 'Fome Zero', 'Alimentacao 

Escolar', entre outros. 

O 'Programa de Restaurantes Populares* funciona diariamente nos grandes centros 

urbanos, com a 'venda a preco simbolico' de alimentacao saudavel e barata aos trabalhadores, 

subsidiada pelo Governo municipal e federal. 

Existe, tambem, o SISAN (que foi criado pela Lei n° 11.346 de 15 de setembro de 

2006) com a finalidade de analisar e encaminhar propostas que atendem as necessidades vitais 

do homem, como a alimentacao e a saude, conforme o principio da dignidade humana, pois a 
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politica de seguranca alimentar e prioridade de todo o Estado Democratico de Direito que se 

preocupa com o bem-estar de seus cidadaos - como e o caso do Brasil. 

Obviamente, que a criacao de mais 'programas sociais' nao significa que ha a 

erradicacao da fome, pois, se as acoes ja existentes produzirem os seus devidos efeitos 

(positivos) junto daqueles que necessitam de ajuda, seria dispensavel a criacao de mais leis e 

de outros programas sociais. 

Mas, no Brasil, cada governante eleito nao se preocupa em dar continuidade as acoes 

eficientes ou de sucesso de seus antecessores, querem somente colocar seus nomes em novos 

programas, de modo a que flque registrada tal proeza. Eles, na maioria das vezes, nao 

possuem planejamento e metas institucionais a serem alcancadas ou seriedade em suas acoes 

governamentais. 

Mas, apesar de tudo isso, para a promocao e a consolidacao da Politica Nacional de 

Seguranca Alimentar e Nutricional, o Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome (MDS) trabalha lado a lado com o Conselho Nacional de Seguranca Alimentar e 

Nutricional (CONSEA), para garantir o direito humano a alimentacao em quantidade e 

qualidade e fiscaliza se os 'programas sociais' existentes estao sendo executados com 

excelencia. 

Nesse sentido, o CONSEA, segundo seu Manual de Orientacao ao Proponente 

(BRASIL. 2008, p. 3), tem por objetivos: 

• contribuir para a formulacao e implantacao do Sistema Nacional de Seguranca 
Alimentar e Nutricional para garantir o direito humano a alimentacao; 
• garantir o acesso a alimentos de qualidade, em quantidade adequada, a grupos 
populacionais em situacao de inseguranca alimentar e nutricional, visando a sua 
inclusao social; 
• promover estrategias de desenvolvimento local e/ou micro-regional e de apoio a 
agricultura familiar, com foco na seguranca alimentar e nutricional; 
• promover a educacao alimentar e nutricional, visando a melhoria dos habitos 
alimentares e o combate ao desperdicio. 

Conforme se percebe pela citacao acima, a Administracao Publica brasileira tem a 

preocupacao de conhecer a qualidade nutritiva dos alimentos que estao sendo servidos aos 

brasileiros, ou seja, a producao, a manipulacao, a conserva e a distribuicao dos bens 

alimenticios estao sob a mira do ente estatal que fiscaliza e regulamenta como deve ser o 

procedimento correto e as diretrizes da vigilancia sanitaria. 
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Assim, a inclusao do direito a alimentacao no rol dos direitos sociais e muito ampla, 

visto que, confere, tambem, uma maior responsabilidade do Estado quanto a criacao dos 

mecanismos que viabilizem a producao, o transporte, distribuicao e manuseio adequados dos 

alimentos destinados a populacao e a sua efetividade e garantia. 

E mais, a atuacao do MDS, do CONSEA e do SESAN e imprescindivel para que os 

produtores agropecuarios tomem conhecimento de que devem primar pela qualidade do 

produto em vez da obtencao do lucro desmedido. Ao instituir politicas publicas, o Estado 

aproxima a letra da lei a realidade vivida pelas pessoas, que passam a confiar na eficacia das 

normas e na atuacao do poder publico. 

Foi sob essa otica que foi criada a Politica Nacional de Alimentacao e Nutricao com 

vista a viabilizar o acesso do individuo a uma alimentacao saudavel e nutritiva, tendo como 

diretrizes: 

•estimulo as acoes intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos; 
• garantia da seguranca e da qualidade dos alimentos e da prestacao de servicos neste 
contexto; 
• monitoramento da situacao alimentar e nutricional; 
• promocao de praticas alimentares e estilos de vida saudaveis; 
•prevencao e controle dos disturbios nutricionais e de doencas associadas a 

alimentacao e nutricao; 
• promocao do desenvolvimento de linhas de investigacao; 
• desenvolvimento e capacitacao de recursos humanos. 
(BRASIL. 1998? p. 10) 

Diante desta informacao, verifica-se que o bem-estar social exige, portanto, uma 

atividade conjunta dos varios setores da sociedade e dos Governos (nas tres esferas) para 

buscarem a eficiencia do setor responsavel pela producao de alimentos, pela reciclagem, pelo 

processamento industrial, pela conservacao e embalagem, sendo acoes determinantes para 

uma saude publica saudavel. 

Dai, a importancia da atuacao do Sistema de Vigilancia Sanitaria e Nutricional -

SISVAN- na protecao da saude do consumidor, garantindo o direito da pessoa humana a 

informacao sobre a qualidade dos alimentos e os perigos dela decorrente. 

O SISVAN tem o fim de fiscalizar se ha alimentos disponiveis no mercado e se ha, 

segundo o proprio Ministerio da Saude, a "prevalencia da desnutricao energetico-proteica, de 

anemias, do sobrepeso, das deficiencias de iodo e de vitamina A e das demais carencias de 

micronutrientes relacionadas as enfermidades cronicas nao-transmissiveis** (BRASIL. 1998? 

p. 13). 



79 

Tambem, e fundamental e importante o Sistema Unico de Saude (SUS), orgao 

garantidor do direito de todos os brasileiros ao acesso universal e igualitario aos servicos de 

saude. O SUS desempenha o trabalho de reduzir os riscos de doencas e outros agravos e 

possibilita o acesso a alimentacao. 

Nesse sentido, conforme o artigo 200 da Constituicao Federal/88 vigente, tem-se como 

atribuicao do SUS: 

Art . 200 - Ao sistema unico de saude compete, alem de outras atribuicoes, nos 
termos da lei: 
I- controlar e fiscalizar procedimentos. produtos e substancias de interesse para a 
saude e participar da producao de medicamentos, equipamentos, imunobiologicos, 
hemoderivados e outros insumos; 
I I - executar as acoes de vigilancia sanitaria e epidemiologica, bem como as de 
saude do trabalhador; 
I I I - ordenar a formacao de recursos humanos na area de saude; 
IV - participar da formulacao da politica e da execucao das acoes de saneamento 
basico; 
V - incrementar em sua area de atuacao o desenvolvimento cientifico e tecnologico; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e aguas para consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalizacao da producao, transporte, guarda e 
utilizacao de substancias e produtos psicoativos, toxicos e radioativos; 
VIII - colaborar na protecao do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

A politica de saude publica e imprescindivel para o desenvolvimento humano e 

economico de um Estado de Direito e esta intimamente ligado ao direito a alimentacao, pois, 

se a Administracao Publica. por um lado, cria programas de educacao alimentar (fortalecendo 

o organismo humano contra doencas), por outro lado, deve fiscalizar as etapas da producao ao 

consumo, de modo que, nao havera perigo de surto de doencas e agravos endemicos ou 

epidemicos que colocarao em risco a saude e a vida do seu povo. 

Entretanto, se devido a inertia do Estado surgirem epidemias cabera ao setor 

responsavel pela saude apresentar acoes e solucoes de assistencia medica e nutricional que. 

consequentemente, requererao recursos do erario publico, quando na verdade poderiam ter 

sido evitados se tivessem sido adotadas medidas preventivas. 

O papel de controle e fiscalizacao nao cabe somente ao Estado, mas a comunidade e 

ao Ministerio Publico, enquanto agentes fiscalizadores da execucao da norma juridica. Ainda, 

cabe as empresas reconhecer a sua responsabilidade perante a sociedade e o meio ambiente, 

primando sempre pela qualidade dos produtos e servicos disponibilizados ao consumidor. 

Diante da conjuntura social em que se vive, devido o aumento dos precos dos 

alimentos, o Brasil tem criado. ainda, varios programas voltados ao fortalecimento da 
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agricultura familiar, responsavel pela producao de 70% dos alimentos consumidos pelos 

brasileiros. 

Nesse diapasao foi criado o programa 'Piano Safra da Agricultura Familiar 

2011/2012', que segundo o Jornal Uniao (2011 b), objetiva: 

[...] aumentar a producao de alimentos, gerar renda no campo e promover a 
organizacao economica dos agricultores (as) familiares, assentados (as) da reforma 
agraria e povos e comunidades tradicionais. Para isso, aperfeicoa as politicas 
publicas implantadas nos ultimos anos para este segmento produtivo. 

O 'Piano Safra da Agricultura Familiar 2011/2012' faz parte da politica publica de 

incentivo ao pequeno agricultor, permitindo a geracao de renda para a subsistencia e a 

diminuicao da pobreza, conforme os parametros do 'programa Brasil Sem Miseria'. E sabido 

que a agricultura familiar tem encontrado impasses para o seu crescimento devido ao alto 

custo dos insumos agricolas e dos altos juros dos financiamentos, e da falta de subsidios aos 

agricultores. 

Mesmo assim, almejando melhorar esse quadro, o Piano em questao preve a 

diminuicao das taxas de juros dos financiamentos, assim como a dilacao do prazo para a 

feitura do pagamento devido, ou seja, reduz de 4% para 2% a taxa de juros e aumenta o limite 

do financiamento de contratos de investimento para ate R$ 130 mil (cento e trinta mil reais) 

(JORNAL UNIAO, 2011 b). 

Trata-se de um 'piano agricola' bastante benefico para o pequeno agricultor, pois ele 

continuara a trabalhar a sua terra (atendendo a funcao social da propriedade) e a abastecer os 

mercados locais, contribuindo, assim, para a seguranca alimentar de sua localidade. 

Outra acao social voltada a garantia do direito a alimentacao adequada e, como citado, 

o 'Programa Fome Zero' que visa a transferencia direta de renda e o acesso a alimentos e 

educacao aos pais de familia em 'situacao de risco', por meio da atuacao em quatro eixos 

predeterminados com as metas a serem alcancadas e desdobradas nas seguintes acoes, quais 

sejam: permitir a todos o acesso aos alimentos; fortalecer a agricultura familiar; garantir a 

geracao de rendas e incentivar a articulacao, mobilizacao e controle social. 

Considerado como o 'primeiro eixo', o acesso aos alimentos, envolve uma gama de 

subprogramas, tais como: a Bolsa Familia; a alimentacao escolar; alimentos a grupos 

populacionais especificos; construcao de cisternas; abertura de restaurantes populares; criacao 

de Bancos de Alimentos; a agricultura urbana/ hortas comunitarias; o Sistema de Vigilancia 

Alimentar e Nutricional (Sisvan); a distribuicao de vitamina A (Vitamina A+), de ferro 
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(Saude de Ferro); a alimentacao e nutricao de povos indigenas; a Educacao Alimentar, 

nutricional e para consumo das pessoas carentes; a Alimentacao Saudavel/ Promocao de 

Habitos Saudaveis e Programa de Alimentacao do Trabalhador (BRASIL. 2003?). 

O 'Programa Fome Zero' e, portanto, uma politica social do Governo Federal com 

vista a garantir que os programas ja existentes trabalhem em harmonia na busca pela 

"inclusao social e a conquista da cidadania da populacao mais vulneravel a fome", conforme 

informacoes contidas no Site oficial do governo brasileiro (BRASIL. 2003?), o qual coloca, 

ainda, que: 

A atuacao integrada dos ministerios que implementam politicas fortemente 
vinculadas as diretrizes do FOME ZERO possibilita uma acao planejada e articulada 
com melhores possibilidades de assegurar o acesso a alimentacao, a expansao da 
producao e o consumo de alimentos saudaveis, a geracao de ocupacao e renda, a 
melhoria na escolarizacao, nas condicoes de saude, no acesso ao abastecimento de 
agua, tudo sob a otica dos direitos de cidadania. 
O primeiro ponto positivo do FOME ZERO foi priorizar o tema da fome na agenda 
politica do Brasil, com repercussoes no cenario mundial, alem de reforcar a 
participacao e a mobilizacao da sociedade. 
O segundo ponto positivo do FOME ZERO foi possibilitar a vinculacao entre a 
Politica de Seguranca Alimentar e Nutricional e a necessidade de repensar a acao do 
Estado. Quanto mais garantida a integracao das areas envolvidas nesse tema, mais 
estimuladas as parcerias e melhor promovidos os canais de participacao popular e 
controle social, maior e a possibilidade de consolidacao efetiva dessa politica. 

Assim, o 'Fome Zero' tem por objetivo implementar uma das diretrizes do CONSEA, 

acima citadas, qual seja: o estimulo as acoes intersetoriais com vistas ao acesso universal aos 

alimentos. O que quer dizer, que o mencionado Programa incentiva a interdisciplinaridade 

entre os varios ministerios do Governo brasileiro (dentre eles: Ministerio do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome, Ministerio do Desenvolvimento Agrario, Ministerio da Saude, 

Ministerio da Educacao, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento) para o 

melhoramento da qualidade de vida das pessoas, envolvendo a saude, a educacao, o combate a 

pobreza e a desigualdade de acesso aos alimentos em quantidade e qualidade nutritiva 

suficientes a atender uma vida digna e saudavel. 

O 'segundo eixo' do Programa em questao refere-se ao fortalecimento da agricultura 

familiar por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); 

Garantia-Safra; Seguro da Agricultura Familiar e Programa de Aquisicao de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA). 

Percebe-se que sao programas que visam a geracao de emprego e renda no campo e a 

garantir ao agricultor afetado pelos fenomenos climaticos a receber do Estado recursos 
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durante um certo periodo de tempo para o sustento da sua familia, sem que seja necessario 

abandonar o lar e/ou dirigir-se a cidade em busca de emprego (BRASIL. 2003?). 

O 'terceiro eixo' trata da geracao de renda por meio da qualificacao das pessoas da 

classe social de baixo poder aquisitivo, permitindo a sua inclusao no mercado de trabalho. 

Deste modo, existe em funcionamento os seguintes Programas: de Qualificacao social e 

profissional; de Economia solidaria e inclusao produtiva; de Consorcio de Seguranca 

Alimentar e Desenvolvimento Local (Consad); de Organizacao produtiva de comunidades; de 

Desenvolvimento de cooperativas de catadores e Microcredito produtivo orientado, dentre 

outros (BRASIL. 2003?). 

Por fim, e nao menos importante, ha o 'quarto eixo' do 'Programa Fome Zero', o qual 

visa "estimular a sociedade a firmar parcerias com o Governo Federal para a realizacao de 

campanhas de combate a fome e de seguranca alimentar e nutricional" (BRASIL. 2003?). 

Para alcancar essa finalidade, foram criados alguns Programas, tais como: a Casa das 

Familias - Centro de Referenda de Assistencia Social (CRAS); a Capacitacao de Agentes 

Publicos e Sociais; os Mutiroes e Doacoes; as Parcerias com empresas e entidades e programa 

de Controle social - Conselhos da area social. 

Todos os Programas (e subprogramas) sao voltados a realizar a obrigacao 

constitucional e possibilitar o direito a alimentacao e o combate e/ou a erradicacao a pobreza. 

Nesse sentido, expos Lavinas (2000, p. 3-4) que: 

A distribuicao de cestas de alimentos aos mais carentes e, sem duvida, a forma 
institucional mais banalizada do vies compensatorio da seguranca alimentar 
destinada a garantir acessibilidade aqueles cuja renda e insuficiente para a aquisicao 
regular da dieta calorica e proteica adequada. Alem deste programa de carater mais 
emergencial, cuja escala denota quao persistente e o problema e quao ineficaz sua 
abordagem, ha, neste final dos anos 90, outras formas de intervencao publica nesta 
area, de tipo mais estrutural - como a merenda escolar, o fornecimento de generos 
alimenticios para a rede de saude e assistencia social - ou atraves da 
comercializacao subsidiada de alimentos ou refeicoes. 

Assim, o dever de garantir o acesso de todos aos alimentos nao e um trabalho 

exclusivo do Estado, mas tambem da sociedade, pois, ele exige a cooperacao de todos os 

segmentos rumo a um mesmo objetivo, qual seja: acabar com a fome no Brasil e no planeta 

Terra. Nao e necessario ir muito longe para ajudar quern precise de um prato de comida, 

basta que se olhe o mendigo do outro lado da rua, pois ele faz parte do indice de mais de um 

bilhao de pessoas que passam fome no mundo. Dai, a importancia do trabalho dos 

voluntarios, das igrejas e de algumas Organizacoes Nao Governamentais. 
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Os 'programas sociais' desenvolvidos pela sociedade civil sao denominados 

'programas compensatorios', pois estao voltados ao atendimento de uma classe social 

fragilizada e especifica, visando 'matar' a fome daqueles que necessitam de uma atuacao 

incisiva e imediata, como a transferencia direta de beneficios necessitados, seja na forma de 

cestas basicas ou de dinheiro. 

Os Estados integrantes da Organizacao das Nacoes Unidas reconheceram que a 

concretude dos Direitos Humanos a alimentacao e nutricao requer um trabalho conjunto dos 

varios setores da sociedade, pois "a pessoa humana e o sujeito central do processo de 

desenvolvimento e que essa politica de desenvolvimento deveria assim fazer do ser humano o 

principal participante e beneficiario do desenvolvimento" (DIREITOS HUMANOS net, 

2010). 

Nesse sentido a Declaracao sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 em seu artigo 

2°, preve que: 

Artigo 2 [...] 

2. Todos os seres humanos tem responsabilidade pelo desenvolvimento, individual e 
coletivamente, levando-se em conta a necessidade de pleno respeito aos seus direitos 
humanos e liberdades fundamentais, bem como seus deveres para com a 
comunidade, que sozinhos podem assegurar a realizacao livre e completa do ser 
humano, e deveriam por isso promover e proteger uma ordem politica, social e 
economica apropriada para o desenvolvimento. 

Portanto, em qualquer Estado em que nao ha a restricao a liberdade individual, mas, 

sim, o exercicio do direito pleno de democracia, e visivel a acao de solidariedade e 

fraternidade na comunidade, pois, os cidadaos desejam o progresso social do seu pais. 

Entao, com vista a promover o bem-estar social, a Administracao Publica deve realizar 

parcerias com alguns setores da sociedade para o combate a fome e a desnutricao, tendo 

varios Programas, como bem menciona Campus (2007, p. 15): 

Excelente exemplo de parceria do MDS e o firmado com a Petrobras, que implantou 
em 2003 o Petrobras Fome Zero, tendo investido mais de R$ 300 milhoes de reais 
em acoes de fortalecimento das politicas publicas de combate a miseria e a fome. 
Inumeras acoes estao sendo implantadas em todo o Brasil, com a participacao direta 
das comunidades. Por meio de um processo de selecao publica, a empresa escolhe 
projetos adequados as linhas de atuacao do Fome Zero que priorizam a educacao e 
qualificacao profissional, geracao de trabalho, emprego e renda, garantia dos direitos 
da crianca e do adolescente, empreendimentos sociais e voluntariado. Outro bom 
exemplo e a parceria com o Banco do Brasil, que desenvolve uma das mais 
importantes e abrangentes atividades para a promocao da emancipacao 
financeira das familias beneficiarias de programas sociais do governo federal. 
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O Desenvolvimento Regional Sustentavel (DRS), lancado em 2003, busca 
impulsionar, por meio da mobilizacao de seus agentes economicos, politicos e 
sociais, o desenvolvimento sustentavel das regioes onde o Banco esta presente para 
praticas de apoio a atividades produtivas economicamente viaveis e socialmente 
justas, respeitando a diversidade cultural das comunidades. (Grifo nosso). 

O Estado, quando conta com a parceria da sociedade civil e das empresas, leva ate aos 

mais desfavorecidos os meios necessarios para que tenham uma vida digna e sustentavel, 

permitindo o desenvolvimento das economias locais e regionais, dirimindo as desigualdades 

sociais e possibilitando o surgimento de oportunidades e acesso aos meios de producao. 

Assim, diante da inclusao do Direito a Alimentacao no rol do artigo 6° da Constituicao 

Federal/88, fez-se necessario a criacao das ja mencionadas politicas publicas que visam 

assegurar a efetividade do tal preceito normative 

O Estado brasileiro. nesse contexto, criou programas sociais de combate a pobreza e a 

fome, pois, trata-se de um direito material que nao se concretiza por si so, mas precisa da acao 

estatal para que venha a produzir resultados junto a sociedade. 

Esse e o entendimento de Barcellos (2007, p. 22) que expos da seguinte forma: 

Na realidade, a vinculacao juridica dos fins constitucionais nao se traduz a um mero 
pretexto retorico. Ou seja: a capacidade da autoridade publica de associar suas 
politicas publicas aos fins constitucionais por meio de argumentacao ret6rica 
nao satisfaz a imposicao constitucional. As politicas publicas tem de contribuir 
com uma eficiencia minima para a realizacao das metas estabelecidas na 
Constituicao; caso contrario, nao apenas se estara fraudando as disposicoes 
constitucionais, como tambem desperdicando recursos publicos que, como ja se 
sublinhou. sao sempre escassos em face das necessidades existentes. (Grifo nosso). 

Entao, permite-se destacar com bastante propriedade, que a execucao das politicas 

sociais nao depende tao somente da vontade do Estado, mas, procede do seu dever enquanto 

representante do povo de obedecer a Constituicao e as normas programaticas previstas; e 

imprescindivel a participacao direta da sociedade. 

Assim, o soberano que se esquivar dessa obrigacao estara contra a Magna Carta e 

contra o seu povo, pois os recursos publicos nao devem ser destinados a fins contrarios ao 

bem-estar dos individuos. Ainda, os representantes do povo nao devem ater-se a demagogias, 

iludindo os cidadaos com falsas promessas que envolvem direitos constitucionais proprios da 

pessoa humana, como o direito a alimentacao, a educacao, a saude de qualidade, a seguranca, 

entre outros. 



85 

Nesse sentido, o Programa 'Bolsa Familia', inserido no 'Fome Zero' deve ser 

considerado como um dos principals programas do Governo Federal de combate a fome e a 

miseria, uma vez que, atende mais de 12 (doze) milhoes de familias em todo o territorio 

brasileiro por meio da transferencia direta da renda. O valor do 'beneficio' a ser recebido por 

cada familia (inserida neste Programa) pode variar entre R$ 32,00 reais a R$ 242,00 reais. 

dependendo de algumas exigencias ou condicionalidades, tais como: o valor da renda familiar 

por pessoa (limitada ao valor de R$ 140,00 reais por pessoa na familia), o numero e a idade 

dos filhos. 

E, pois, um programa social que visa atenuar as desigualdades sociais e melhorar o 

acesso a alimentacao e, consequentemente, atingir as areas da saude, da educacao e da 

assistencia social. 

Ainda. pode ser apontado como determinante para a "reducao das desigualdades 

sociais e da pobreza" e para a "queda da pobreza extrema de 12% em 2003 para 4,8% em 

2008", segundo os dados do Governo brasileiro, publicado em Site oficial (BRASIL. 2010). 

Entretanto, a 'Bolsa Familia' por mais eficaz que seja, ainda, nao tem conseguido 

mudar a situacao de todos aqueles que vivem na extrema pobreza no Brasil, pois os mais 

necessitados de ajuda nao possuem residencia fixa e nem possuem um ponto de referenda de 

domicilio. Isto de acordo com a publicacao do jornal "Diario do Nordeste' (2010), feita por 

Dantas Jr. (2010, p.2): 

Embora nos ultimos oito anos mais de 20 milhoes de brasileiros tenham deixado a 
linha da pobreza (com renda mensal de ate meio salario minimo), outros nove 
milhoes ainda permanecem em condicoes extremamente pobres, ou seja, quase 5% 
da populacao brasileira sobrevivendo com 1/8 do piso de referenda. 
A maior parte desse contingente vive na regiao Nordeste, que concentra cinco 
milhoes de pessoas nessa condicao, ou quase 10% do total de habitantes [...]. 

Conforme citado, houve uma baixa bastante significativa, durante os ultimos oito anos, 

do indice de brasileiros que vivem a margem da pobreza. Entretanto, a situacao das familias 

nordestinas ainda tem sido preocupante devido ao alto indice de pobreza que se reflete 

diretamente na capacidade alimenticia das pessoas. Pois, sem trabalho e renda, nao existe o 

poder aquisitivo e, consequentemente, tem-se instalada a situacao de inseguranca alimentar. 

Outro programa social, de suma importancia. inserido no Programa 'Fome Zero' e o 

da 'Alimentacao Escolar', previsto na Lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009. O citado 

Programa tem garantido a alimentacao de milhares de criancas nas escolas e em creches, 
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atraves da merenda oferecida diariamente durante todo o periodo letivo para suprir as 

deficiencias e atender as necessidades nutricionais dos infantes, permitindo o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, uma melhor aprendizagem e o rendimento escolar, alem da 

formacao de habitos alimentares saudaveis (conforme o art. 4° da Lei n° 11.947/2009). 

O Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE), segundo publicacao contida 

no Site oficial do Governo brasileiro, beneficia 45,6 milhoes de estudantes da educacao basica 

(educacao infantil, ensino fundamental, ensino medio e educacao de jovens e adultos) que 

estao matriculados em escolas publicas ou filantropicas (BRASIL. 2009 a). Tambem, 

conforme as informacoes governamentais do mesmo Site, a dotacao orcamentaria destinada 

para este Programa objetivando a compra dos produtos alimenticios e repassada pela Uniao 

diretamente aos Estados (membros) e Municipios, sendo que: 

A partir de 2010, o valor repassado pela Uniao a estados e municipios foi reajustado 
para R$ 0,30 por dia para cada aluno matriculado em turmas de pre-escola, 
ensino fundamental, ensino medio e educacao de jovens e adultos. As creches e 
as escolas indigenas e quilombolas passam a receber R$ 0,60. Por fim, as escolas 
que oferecem ensino integral por meio do programa Mais EducacSo terao R$ 
0,90 por dia. 
[...] O programa e acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio 
dos Conselhos de Alimentacao Escolar (CAEs), pelo FNDE, pelo Tribunal de 
Contas da Uniao (TCU), pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) e pelo 
Ministerio Publico. 
O orcamento do programa para 2011 e de R$ 3,1 bilhSes, para beneficiar 45,6 
milh5es de estudantes da educacao basica e de jovens e adultos. Com a Lei n° 
11.947, de 16/6/2009, 30% desse valor - ou seja, R$ 930 milhoes - devem ser 
investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula 
o desenvolvimento economico das comunidades. (BRASIL. 2009 a, grifo do autor). 

Os recursos publicos foram aumentados com vistas a aprimorar a qualidade nutritiva 

de cada refeicao servida aos alunos, que devera compreender uma alimentacao saudavel, 

adequada e baseada no uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as 

tradicoes e os habitos locais dos estudantes, permitindo o crescimento e a obtencao de 

resultados satisfatorios, em conformidade com a faixa etaria e estado de saude das criancas e 

dos adolescentes, inclusive dos que necessitam de atencao especial (conforme o art. 2°, inc. I 

da Lei n° 11.947/2009). 

O Programa PNAE visa, portanto, garantir o direito a alimentacao digna e a seguranca 

alimentar do povo brasileiro, na medida em que, estimula, ainda, a agricultura familiar 

exigindo que os produtos servidos nas escolas e creches sejam provenientes do trabalho do 
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'agricultor familiar local', contribuindo para o desenvolvimento local e regional, conforme os 

termos do artigo 2° da Lei que disciplina a Alimentacao Escolar (Lei n° 11.947/2009): 

Art. 2° Sao diretrizes da alimentacao escolar: 

[...] 

V - o apoio ao desenvolvimento sustentavel, com incentivos para a aquisicao de 
generos alimenticios diversificados, produzidos em ambito local e preferencialmente 
pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as 
comunidades tradicionais indigenas e de remanescentes de quilombos; 

A citada Lei dispoe, tambem, sobre a importancia da participacao da sociedade na 

fiscalizacao da execuclo do Programa e no acompanhamento das acoes realizadas pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios para garantir a oferta da alimentacao escolar 

saudavel e adequada (art. 2°, inc. IV) e cumprir dispositivo constitucional. 

Entretanto. e sabido que as diretrizes do 'PNAE' nao estao sendo executados de modo 

satisfatorio, visto que sao freqiientes os casos de denuncias de varias escolas que os governos 

locais estao desviando o dinheiro publico ou nao estao servindo as refeicoes diarias de forma 

adequada ou, ainda, que as refeicoes nao possuem a qualidade e a quantidade nutritiva 

minima ou ideal para digestao diaria. 

A pessima qualidade da merenda escolar foi a razao da investigacao realizada pela 

televisao Globo em maio de 2011. Ocasiao em que foram investigadas 50 (cinqtienta) escolas 

publicas municipals e estaduais de cinco Estados do Brasil e constatados desvios dos recursos 

publicos, licitacoes fraudulentas, bem como a existencia de alimentos deteriorados ou mal 

conservados; de refeicoes que nao atendiam as necessidades nutritivas dos alunos; do 

desperdicio de alimentos, sendo que, segundo Weric (2011), "em um colegio, segundo o 

diretor, a merenda jogada fora daria para alimentar mais de cem criancas". 

Em algumas cidades (nomeadamente em Natal - RN) as criancas eram liberadas da 

escola antes do horario previsto, pois devido a falta de refeicao, elas sentiam-se mal ou 

apresentavam sintomas como: dor no estomago, fraqueza e desmaios por falta da alimentacao 

adequada (G 1,2011 a). 

No Estado de Mato Grosso do Sul, a policia esta investigando o caso de intoxicacao 

alimentar de alunos em escola municipal de Campo Grande, ocorrido no dia 27 de setembro 

do ano em curso. Segundo publicacao do Site G l , "Na tarde de terca-feira (27), apos o 

almoco, alunos da Escola Municipal Iracema Maria Vicente comecaram a passar mal, com 
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sintomas de nausea, dor de cabeca e abdominal e vomito", motivados pela merenda escolar 

servida (Gl , 2011 b). 

Percebe-se, portanto, que os Direitos Humanos Sociais - o artigo 6° da Constituicao 

Federal (do Brasil) - sao desrespeitados e banalizados em nome do interesse pessoal, da ma 

gestao publica, da corrup9ao de certos administradores, do lucro facil e da ineficacia dos 

orgaos de controle social e institucional, como o Ministerio Publico estadual e federal. 

Ocorre. ainda, o descumprimento dos dispositivos do Estatuto da Crian9a e do 

Adolescente (ECA), Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que disciplina no seu artigo 3° e 4° 

da seguinte forma: 

Art. 3° A crianca e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentals inerentes 
a pessoa humana, sem prejuizo da protecao integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-Ihes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual 
e social, em condicoes de liberdade e de dignidade. 

Art. 4° E dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder publico 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivacao dos direitos referentes a vida, a 
saude, a alimentacao, a educacao, ao esporte, ao lazer, a professional izacao, a 
culture, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria. 

A citada Lei e clara ao dispor que o direito a alimenta9ao e assegurado a todos 

(indiscriminadamente), cabendo a sociedade o papel de fiscalizar e denunciar as 

irregularidades na Administra9ao Publica. 

Como mencionado, os responsaveis pela gestao publica dos Estados e Municipios nao 

tern cumprido o seu dever, que vao desde o nao encaminhamento dos recursos necessarios aos 

estabelecimentos escolares encarregados pela alimenta9ao dos alunos (conforme dispoe a 

citada Lei 11.947/2009), ate os casos de desvios ou subtra9ao do dinheiro enviado. Ao inves 

disso, preferem que as crian9as abandonem as escolas por falta de estimulos, pois alguns 

alunos carentes somente vao assistir as aulas por causa da refei9ao oferecida. sendo que. 

muitos vivem em locais distantes e a merenda repoe as energias gastas durante o percurso. 

Nesse sentido, dispoe a aludida Lei (11.947/2009) em seu artigo 6° e 7°. que o 

"Programa Alimenta9ao Escolar": 

Art. 6° E facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios repassar os 
recursos financeiros recebidos a conta do PNAE as unidades executoras das escolas 
de educacao basica pertencentes a sua rede de ensino, observando o disposto nesta 
Lei, no que couber. [...] 
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Art. 7 2 Os Estados poderao transferir a seus Municipios a responsabilidade pelo 
atendimento aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino 
localizados nas respectivas areas de jurisdicao e, nesse caso, autorizar 
expressamente o repasse direto ao Municipio por parte do FNDE da correspondente 
parcela de recursos calculados na forma do paragrafo unico do art. 6°. 

Como se percebe, a responsabilidade pela alimentacao escolar e de cada Estado 

membro da federacao. Entretanto, almejando atender de modo satisfatorio essa demanda os 

Estados conferem aos respectivos Municipios a responsabilidade de garantir a alimentacao 

dos alunos, mediante um cardapio que sera preparado metodicamente pelos nutricionistas 

contratados para essa funcao. 

O mesmo dispoe a Resolucao do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar -

FNDE n° 38, de 16 de julho de 2009, em seu artigo 7°, sobre o repasse ao Municipio da 

parcela de recursos destinado a merenda dos alunos da educacao basica inseridos no Programa 

Nacional de Alimentacao Escolar. 

Para que as politicas sociais produzam resultados positivos e preciso que todos os 

setores da Administracao Publica e da sociedade trabalhem juntos para a consecucao do 

'direito humano a alimentacao' saudavel. 

Nesse escopo, segundo Dantas Jr. (2010, p. 1), o Governo brasileiro almeja para o ano 

em curso o crescimento dos recursos em torno de 8%, a ser alcancado por meio da execucao 

de acoes que permitam o acesso de todos aos direitos essenciais como alimentacao, alem da 

geracao de emprego e renda e da moradia digna, conforme as diretrizes constitucionais. 

Espera-se que tais metas sejam atingidas o mais breve possivel. 

4.2 POLITICAS PUBLICAS EM CABO VERDE 

Os programas sociais a serem realizados em Cabo Verde visam, primeiramente, a 

mitigacao da pobreza e da desigualdade social existente naquele pais, bem como o aumento 

da producao agropecuaria e pesqueira, a melhoria das condicdes de vida e a seguranca 

alimentar das comunidades rurais, segundo as diretrizes do governo (CABO VERDE. 2009). 

A eliminacao da pobreza extrema e a reducao das desigualdades sociais constituem um 

dos maiores desafios de Cabo Verde, porem, e necessario que se faca uma reorientacao das 
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politicas publicas no sentido de promover o crescimento economico e a redistribuicao das 

riquezas e a geracao de trabalho e renda para seu povo. 

O Estado de Cabo Verde tem recebido ajudas de muitas entidades internacionais. 

especialmente da ONU que implantou o programa denominado 'Ajuda Publica ao 

Desenvolvimento' (APD), que flnancia investimentos votados a reducao da pobreza e ao 

fortalecimento da educacao, da saude e da infraestrutura social. 

Com vista a melhorar o deficit alimentar em Cabo Verde, o Governo, juntamente com 

o Banco Mundial, desenvolveu um 'Piano de Acao para a Agricultura' que oferece 

orientacoes estrategicas para a pratica de uma agricultura sustentavel e "baseada na 

valoriza9ao dos recursos naturais especificos das zonas agricolas (agua, solo, biotipos) e sobre 

o capital socio-economico local*', valorizando as capacidades produtivas especificas de cada 

localidade e permitindo a "melhoria das condi9oes de vida sustentaveis das popula9oes rurais 

e urbanas" (CABO VERDE. 2009). 

O Governo daquele Estado criou, ainda, o programa 'Desenvolvimento Agricola e 

pesqueiro da ilha de Santiago' que visa o desenvolvimento de certos locais (nomeadamente na 

zona rural) com baixo indice de desenvolvimento humano. O Programa integra tres sub-

programas, como: Mobiliza9ao e Gestao Sustentavel dos Recursos Hidricos; Valoriza9ao do 

Potencial Agro-pecuario e Gestao e Valoriza9ao do Potencial Halieutico. 

O programa de 'Mobiliza9ao e Gestao Sustentavel dos Recursos Hidricos' preve a 

execu9ao de alguns projetos sociais entre os anos de 2009 a 2012, que envolve a execu9ao de 

a96es relacionadas a mobiliza9ao e aproveitamento das aguas pluviais e subterraneas; 

aproveitamentos das aguas marinhas para fins agricolas, entre outros projetos (CABO 

VERDE. 2009). 

Ja o programa de 'Valoriza9ao do potencial Agro-pecuario' engloba projetos 

ambientais direcionadas a valoriza9ao de Bacias Hidrograficas de municipios que ficam na 

zona rural; desenvolvimento da horticultura e pesquisas sobre o potencial genetico agro-

pecuario local. E o programa 'Gestao e Valoriza9ao do Potencial Halieutico' visa garantir 

uma pesca sustentavel por meio de doa9oes de materials e equipamentos; desenvolver socio-

economicamente as comunidades pesqueiras e melhorar o sistema de conserva9ao do pescado 

(CABO VERDE. 2009). 

Percebe-se que, sao Programas que exigem a interven9ao imediata do Poder Publico, 

pois, devido a inseguran9a alimentar daquele pais, o desenvolvimento de alguns setores da 

pesca e da agricultura sao importantes para a estabilidade economica interna. O Projeto de 
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'captacao de aguas pluviais e subterraneas" e imprescindivel para Cabo Verde, pois ele e um 

pais tropical, seco, com precipitacoes pluviometricas periodicas e irregulares, limitada a 

somente alguns dias do ano, o que o torna bastante vulneravel a seca e a carencia alimentar 

devido a precariedade ou escassez de recursos naturais, nomeadamente agua e terra aravel. 

Existe, ainda, outros programas que visam atingir as metas dos '8 (oito) Objetivos do 

Milenio' naquele pais, qual seja: o Piano Estrategico para o Desenvolvimento de Agricultura 

- PEDA; o Piano de Accao para o Desenvolvimento Agricola Integrado de Santiago; o Piano 

de Accao Nacional do Ambiente; o Piano de Desenvolvimento Nacional e da Estrategia da 

Luta Contra a Pobreza; o Programa de Luta Contra a Desertificacao; o Programa Nacional de 

Nutricao; entre outros. 

A maioria dos Programas institucionais citados tern como foco territorial da ilha de 

Santiago, por ser a maior ilha do pais e onde esta situada a capital e, consequentemente, e a 

regiao mais populosa. O fato e que a descontinuidade territorial prejudica bastante o 

desenvolvimento daquele pais, sendo a ilha de Santiago considerada uma grande potencia 

agricola com metade da area fertil cultivavel de todo o Estado cabo-verdiano. 

Assim, conforme as diretrizes do 'Piano de Accao para o Desenvolvimento da 

Agricultura na Ilha de Santiago- PADA (2009 a 2012)'constata-se que: 

A reducao da pobreza rural e o melhoramento das condicoes de existencia da 
populacao estao no centro do processo de desenvolvimento de Cabo Verde que 
devem ser atingidos atraves do aceleramento do crescimento economico, da 
diversificacao das fontes de criacao do valor acrescentado nacional, do aumento de 
niveis de rendimento e de emprego dos pobres e grupos vulneraveis, nomeadamente 
nas zonas rurais, da promocao de desenvolvimento equilibrado. participativo e que 
respeite o ambiente. (CABO VERDE. 2009, p. 8). 

Verifica-se, ainda, que aquele pais pretende alcancar um desenvolvimento rural 

sustentavel, atraves da execucao de acoes de valorizacao dos recursos humanos, naturais e 

economicos especificos das zonas agricolas, com vista a estimular o turismo no interior. A 

zona rural tern apresentado altos indices de inseguranca alimentar devido a pobreza, por isso 

tern recebido uma atencao especial do Governo cabo-verdiano. 

Assim, as acoes do Poder Publico compreendem, tambem, o apoio financeiro aos 

agricultores e Pescadores, visando estimular as atividades desenvolvidas e a geracao de renda. 

Esse financiamento permitira a compra dos insumos agro-pecuarios e a garantia de 

alimentacao dos trabalhadores, atraves da propria producao. 
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O piano de governo denominado 'Estrategia de Crescimento e Reducao da Pobreza* 

aponta as diretrizes de acao por parte do Estado para a melhoria dos servicos sociais basicos 

naquele Estado, como: a educacao, a saude-nutricao. o saneamento basico, a moradia e a 

melhoria das condicoes de vida daqueles que vivem a margem da pobreza. E o alcance dessa 

meta requer, conforme o 'Programa Nacional de Alimentacao (Escolar Horizonte 2010-

2020)", o desenvolvimento de atividades que: 

De acordo com o programa nacional de luta contra a pobreza, as actividades visando 
o combate a pobreza serao desenvolvidas de forma descentralizada. com o 
envolvimento das estruturas municipais, dos servicos desconcentrados, 
nomeadamente os da educacao e da saiide, da sociedade civil e dos proprios 
beneficiarios, das ONG's e associates de caracter local. [...] 
O Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza (PNLP) considera como eixo 
fundamental para o sucesso da reducao sustentada e duravel da pobreza o 
investimento na educacao, em geral, e na educacao dos grupos sociais mais 
desfavorecidos, em particular. (CABO VERDE. 2010, p. 16). 

Nesse contexto. percebe-se que a execucao das politicas publicas exige uma 

cooperacao entre varios setores descentralizados para o combate a fome e erradicacao da 

pobreza. O 'Programa de Luta Contra a Pobreza* apresenta como solucao o investimento na 

educacao, pois a escolaridade e importante para que se consiga um emprego e, 

consequentemente, obtenha condicoes economicas para auferir alimentos e mitigar a fome. 

A acao do Governo daquele pais prima pela promocao de politicas de 

desenvolvimento social e de combate a pobreza por meio de parcerias com o setor privado e a 

sociedade civil, que permita "assegurar uma oferta adequada de alimentos e facilitar o acesso 

economico e fisico das populacoes aos bens alimentares de l a necessidade, particularmente as 

mais vulneraveis" (CABO VERDE. 2002, p. 8-9). 

Em Cabo Verde, tal qual no Brasil, foi criado em 1976 o 'Programa de Assistencia as 

Cantinas Escolares - PAC ou 'Programa Nacional de Alimentacao Escolar', por meio de um 

'Protocolo de Cooperacao' assinado por Cabo Verde e o 'Programa Alimentar Mundial" 

(PAM) das Nacoes Unidas. Desde entao o PAM tern garantido a alimentacao de milhares de 

criancas naquele pais, entretanto, devido ao fato de Cabo Verde ter se desenvolvido e 

preenchido alguns indicadores socioeconomic©, a PAM iniciou no periodo de Janeiro de 2007 

a julho de 2010 o desengajamento gradual do processo de cooperacao (CABO VERDE. 2007 

c). 
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Cabe exclusivamente ao Governo cabo-verdiano a sustentabilidade do programa de 

Alimentacao Escolar, embora a Organizacao das Nacoes Unidas tenha demonstrado interesse 

em ajudar de outra forma na continuidade do projeto. 

O PAC visa garantir uma refeicao saudavel aos alunos do ensino basico integrado 

(EBI) e os alunos da pre-escola durante os dias de aula. Cada familia e a comunidade deverao 

contribuir de modo simbolico 'com um valor economico' para a compra dos alimentos e dos 

materials de limpeza utilizados na higiene das cozinhas, pois o Poder Publico nao possui 

recursos economicos suficientes para arcar, exclusivamente, com o Programa de Alimentacao 

Escolar que e de suma importancia para o combate a fome naquele pais. (CABO VERDE. 

2007 c). 

Apesar de alguns constrangimentos economicos o Governo tern empreendido esforcos 

para atender a norma constitucional, conforme o disposto na Constituicao da Republica, in 

verbis: 

Artigo 7° 

[...] 

Sao tarefas fundamentals do Estado: 
e) Promover o bem estar e a qualidade de vida do povo cabo-verdiano, 
designadamente dos mais carenciados. e remover progressivamente os obstaculos de 
natureza economica, social, cultural e politica que impedem a real igualdade de 
oportunidades entre os cidadaos, especialmente os factores de discriminacao da 
mulher na familia e na sociedade; 

Verifica-se, portanto, que a efetividade do direito a alimentacao adequada confere uma 

maior responsabilidade ao Estado no desempenho das politicas publicas, traduzida na 

melhoria do acesso aos servicos sociais de base, designadamente: a saude, a educacao, o 

saneamento e a protecao social. 

O engajamento do Estado cabo-verdiano na execucao das politicas publicas de 

reducao da pobreza e da inseguranca alimentar tern sido executado com sucesso, devido o 

compromisso e seriedade do Governo e da sociedade; Cabo Verde ganhou o reconhecimento 

da comunidade internacional. 

Diante disso, os Estados Unidos da America (EUA) firmaram um acordo de 

investimento com Cabo Verde, denominado Millennium Challenge Account (MCA), que 

decorre da Agenda do Governo americano, Millennium Challenge Corporation (MCC). Esse 

acordo foi pactuado em 2004 e, se ficar constatado que houve uma boa gestao dos recursos 
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recebidos daquele pais, o acordo sera renovado periodicamente. conforme as clausulas 

estipuladas. 

O MCA visa promover o "desenvolvimento sustentado atraves de investimentos em 

projectos rentaveis, no sector privado e na capacitacao nacional" (CABO VERDE. 2007 b). O 

citado Programa apresenta como principals objetivos: 

Primeiro, o aumento da producao agricola em tres areas nomeadamente, o Vale do 
Paul em Santo Antao. a zona de Faja em S. Nicolau e nos Mosteiros no Fogo. 
Segundo, o aumento da integracao do mercado nacional e a reducao do custo de 
transportes atraves da melhoria da rede de estradas rurais e pontes, e a ampliacao do 
Porto da Praia. 
Terceiro, apoio ao desenvolvimento do sector privado atraves da promocao e do 
investimento publico e privado nos sectores prioritarios do desenvolvimento, da 
reforma do sistema de intermediac2o financeira e do aumento da concorrencia no 
acesso aos titulos do Tesouro. 

Denota-se que o mencionado Programa preocupa-se em desenvolver, inicialmente, a 

agricultura daquele pais, de modo a assegurar a alimentacao interna e diminuir a demanda de 

importacoes de produtos alimenticios. Em seguida, pretende melhorar as estradas, permitindo 

o acesso rapido dos meios de transporte as zonas de dificil acesso e que possuem certa 

dificuldade de acesso aos viveres e escoamento da producao. O melhoramento dos portos e 

de suma importancia, na medida em que, a descontinuidade territorial prejudica bastante a 

comunicacao entre as ilhas e, consequentemente, o desenvolvimento humano. O terceiro 

objetivo visa a realizacao de parcerias entre o programa MCA com os demais setores privados 

(nacionais e internacionais) que almejam o desenvolvimento economico e social do pais, 

mediante acoes de combate a fome e a miseria. 

O fenomeno inflacionario dos alimentos repercute de forma drastica em Cabo Verde, 

pois grande parte dos produtos consumidos provem de outros paises ou de doacoes. Diante 

disso. o Governo por meio da Agenda Nacional de Seguranca Alimentar (ANSA) efetua a 

regulacao, supervisao e fiscalizacao dos precos dos alimentos. 

Em geral. o ANSA e o responsavel pela seguranca alimentar daquele pais, na medida 

em que "devera gerir o estoque de seguranca alimentar e funcionar como um observatorio no 

que concerne ao seguimento do mercado interno e externo, precos, disponibilidade de 

produtos. volume de estoques privados no conjunto do territorio nacional" (CABO VERDE. 

2002, p. 52). 

A ANSA e encarregada, tambem, da gestao das doacoes dos produtos alimenticios e 

das ajudas monetarias, dos produtos in natura, assim como, pela concessao de [...] 
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facilidades do pagamento no dominio da comercializacao da ajuda alimentar, promovendo o 

surgimento de alternativas que evitem situacoes de monopolios ou dominantes no mercado 

[. . . ]" (CABO VERDE. 2002, p. 51). 

Cabo Verde e um pais que durante muitos anos sofreu com o processo de colonizacao. 

sendo, portanto. bastante jovem a nivel de independencia (somente 36 anos) e democracia. 

Entretanto, isso nunca foi motivo para o desestimulo, a inibicao ou a falta de forca de 

vontade do seu povo de lutar pelo desenvovimento social, economico e cultural daquele 

Estado Democratico de Direito. Um exemplo disso, sao as ajudas que as familias residentes 

no exterior enviam para os seus familiares no pais de origem (Cabo Verde), aumentando, 

assim, as divisas internas, o fortalecimento da economia e a erradicacao da fome de seu povo. 
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5 CONCLUSAO 

A fome e um dos grandes flagelos do mundo, estima-se que mais de um milhao de 

pessoas nao tern do que comer. Portanto, faz-se necessario um trabalho conjunto de todos 

(governos e a sociedade) na luta contra a carencia alimentar e nutricional. 

A ONU estabeleceu como um dos Objetivos do Milenio a erradicacao da fome ate o 

ano de 2015. Entretanto. devido a conjuntura climatica (aquecimento global) e a inflacao nos 

precos de alimentos, a citada meta torna-se, a primeira vista, uma Utopia. 

Mesmo assim, a fragilidade economica de algumas classes sociais requer a intervencao 

direta de cada Estado para a concretizacao da justica social - asseguradas em Acordos 

Internacionais e nos textos das Constituicoes como direitos inalienaveis e fundamentals - ao 

tempo em que requer prestacoes positivas dos entes estatais para a realizacao dos direitos 

basicos ao ser humano, como: alimentacao, saude, moradia, trabalho, educacao e lazer. 

Diante do que foi observado por esta pesquisa, percebe-se que o Poder Publico - do 

Brasil e de Cabo Verde - tern procurado atuar como observador e executor da norma 

constitucional que trata do direito a alimentacao e dos demais direitos sociais. 

Entretanto, existe certa dificuldade na efetividade dos programas e acoes, pois se 

observa um fraco contato entre os setores do Governo com a sociedade civil. Fazendo-se 

necessario a execucao de politicas continuas e intersetoriais, seja pela requalificacao das 

existentes, seja introduzindo acoes inovadoras. 

Nesse sentido, no Brasil e essencial a continuidade da execucao do Programa Fome 

Zero, a Bolsa familia, a distribuicao da merenda escolar, dentre outras acoes governamentais 

focadas na realizacao ou concretizacao do direito a alimentacao. O mesmo ocorre em Cabo 

Verde, com o Programa de Luta Contra a Pobreza, o Programa Alimentacao Escolar, o 

Millennium Challenge Account, entre outros. 

Embora existam leis e programas voltados a erradicacao da fome, falta, no entanto, a 

sua efetiva executividade, pois, e visivel o descaso dos governos com o bem-estar social e a 

materializacao do direito de acesso aos alimentos (em quantidade e na qualidade necessarias 

ao organismo) e muitas sao as pessoas que ainda vivem a margem, na pobreza. 

Todavia, foi constatado que existe no orcamento publico (da Uniao, dos Estados e dos 

Municipios) recursos financeiros destinados a execucao de programas sociais visando a 

implementacao do direito a alimentacao, entretanto o que ocorre diuturnamente sao desvios 
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por parte dos administradores publicos e do poder local que usam tais verbas para o proveito 

pessoal, em detrimento daqueles que mais necessitam. 

Tern sido frequentes. tambem, as denuncias nos meios de comunicacao da situacao de 

risco alimentar no Brasil, dos descasos com os Projetos de erradicacao da fome e da pobreza, 

dos casos de irregularidade nas licitacoes e dos desvios das verbas publicas destinada ao 

Programa Alimentacao Escolar, dentre outros. 

Mas, no Brasil, a populacao e os orgaos responsaveis pelo 'controle dos atos da 

administracao publica* ou ate mesmo o Ministerio Pubico (estadual e federal) muitas vezes 

sao omissos ou inoperantes, ficam passivos ou sao coniventes com tais praticas irregulares. 

Foi apurado, tambem, que a materializacao do direito fundamental a alimentacao 

requer a execucao de outros direitos essenciais a vida, como o da saude. A saude representa 

um conceito abrangente, que nao se traduz somente pela ausencia de doencas, mas em um 

estado de completo bem estar fisico, psiquico e social do ser humano, desde que sejam 

satisfeitas as necessidades basicas e biologicas das pessoas, conforme citado neste trabalho. 

Assim. uma alimentacao adequada, em quantidade e na qualidade ideal ao ser humano. 

requer que contenham na sua composicao os nutrientes (sais, vitaminas. proteinas. 

carboidratos, gordura, agua) essenciais ao organismo humano. 

Os paises - Brasil e Cabo Verde - tern empreendido esforcos para combater a 

subnutricao e procurado garantir a seguranca alimentar dos seus cidadaos por meio da 

execucao de alguns Programas visando ao fortalecimento da agricultura familiar, responsavel 

pelo abastecimento do mercado local. 

Obviamente que as culturas de grande escala devem continuar a receber incentivos do 

Estado, pois, embora a agricultura familiar contribua com 70% dos produtos alimenticios 

consumidos, o agronegocio contribui bastante para o abastecimento do mercado interno e 

externo, especialmente de Cabo Verde que devido ao deficit produtivo vive de importacoes e 

das ajudas externas. 

Entretanto, e importante que seja efetuado um controle rigoroso da qualidade da agua 

e dos produtos quimicos (agrotoxicos) usados nas plantacoes e na producao de alimentos. pois 

podem causar maleficios a saude do homem e grandes prejuizos a populacao. Igualmente, 

deve ser observada a forma correta de manuseio, do transporte e distribuicao dos alimentos, 

bem como evitados os desperdicios de produtos tao caros a populacao mundial. 
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Os disturbios ocorridos na saude humana decorrem, muitas vezes, de uma vida 

sedentaria e da ingestao de alimentos processados que fazem surgir as doencas cronicas nao-

transmissiveis (DCNT). 

Nesse sentido, a 'garantia da seguran9a alimentar" requer uma politica de educa9ao 

alimentar, especialmente numa era em que se consomem bastante os chamados alimentos 

processados, fast foods, determinantes na obesidade e na intoxica9ao alimentar - nocivos a 

saude humana. 

Portanto, com a constitucionaliza9ao - no Brasil e em Cabo Verde - do direito a 

alimenta9ao, surge a responsabilidade do ente - Estado - pelos danos causados a popula9ao 

pelos atos comissivos ou omissivos na fiscaliza9ao e inspe9ao dos alimentos, agua e bebidas. 

Assim, e possivel, nos dois paises, se requerer judicialmente do Estado o acesso aos alimentos 

quando nao se tern condi9oes de prover a propria alimenta9ao. 

Doravante, se cada pessoa na Terra reconhecer a importancia dos alimentos e da agua 

para a alimenta9ao, seria evitado o desperdicio e a contamina9ao dos rios e lagoas; e ajudaria 

aqueles que precisam de alimentos, so assim sera possivel diminuir os indices da fome e da 

pobreza. 
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