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RESUMO

Trata-se de estudo transversal de base populacional com o objetivo de avaliar o 

acesso aos programas de desenvolvimento social e combate a fome e a preva-

lência de insegurança alimentar e nutricional das famílias residentes em comu-

nidades quilombolas do estado do rio grande do Sul. o tamanho de amostra foi 

estimado em 634 famílias. os entrevistadores após criteriosa seleção e treina-

mento realizaram visitas domiciliares para aplicação de um questionário padro-

nizado e aferição das medidas antropométricas nos responsáveis pelo domicílio. 

um total de 588 famílias (7% de perdas e recusas) residentes em 22 comunidades 

quilombolas do estado do rio grande do Sul foi entrevistado. verificou-se que o 

percentual de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família e distribuição de 

Cestas de alimentos era de 59% e 62% respectivamente. a inclusão no programa 

de aquisição de alimentos foi relatado por apenas 1,7% das famílias, sendo que 

a maioria (63,8%) desconhecia totalmente  o programa. aproximadamente 39% 

das famílias quilombolas foram classificadas na categoria de insegurança alimen-

tar moderada e grave. No que se refere ao estado nutricional dos responsáveis 

pelos domicílios observou-se que 60%  dos indivíduos  tinham excesso de peso 

(sobrepeso +obesidade). a elevada prevalência de insegurança alimentar entre as 

comunidades quilombolas do rS e os indicadores de condições socioeconômicas 

adversas reforçam a importância de implementação de políticas e programas so-

ciais e de saúde que visem a promoção da igualdade racial, garantindo melhoria 

no acesso aos bens, serviços e programas para  todos os segmentos população. 

Palavras chaves: comunidades quilombolas, segurança alimentar e nutricional, 
avaliação nutricional
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INTRODUÇÃO

as desigualdades e as iniquidades raciais têm sido evidenciadas por diversos es-

tudos e nos mais variados campos da vida social como educação, saúde e econo-

mia. (iPea, 2008, PaiXão, 2011) as iniquidades raciais em saúde são expressas 

pelos diferenciais nos riscos de viver, adoecer e de morrer, originados de condi-

ções heterogêneas de existência e de acesso a bens e serviços. as diferenças são 

consideradas iníquas se ocorrem em função de escolhas limitadas, acesso restrito 

a recursos (alimentação, moradia, serviços de saúde etc.) e exposição a fatores 

prejudiciais, por conta de injustiças (Silva 2002, luCHeSe 2003). 

Conforme valente (2002), o direito à alimentação é um direito humano básico, 

sem uma alimentação adequada, tanto do ponto de vista de quantidade como 

de qualidade, não há o direito à vida e não há o direito à humanidade. as atuais 

políticas e programas voltadas ao desenvolvimento social e combate a fome reco-

nhecem que em algumas populações a vulnerabilidade social é maior, e prioriza 

em suas ações povos e comunidades tradicionais como indígenas, quilombolas, 

comunidade de terreiro, ribeirinhos entre outras. 

Comunidades quilombolas, sujeitos de pesquisa deste estudo, são grupos étnico-

-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, do-

tados de relações territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada 

com a resistência à opressão histórica sofrida, conforme decreto nº 4887 (BraSil, 

2003). um levantamento realizado pela Fundação Cultural Palmares do Ministé-

rio da Cultura, mapeou no Brasil 3.524 comunidades quilombolas e até início do 

ano de 2012, 1820 comunidades haviam sido certificadas. dentre as comunida-

des com certificação expedidas, 86 estão localizadas no estado do rio grande do 

Sul, totalizando aproximadamente 3101 famílias (BraSilb,2012). Trata-se de um 

contingente humano considerável para o qual não existem informações sistemati-

zadas sobre sua atual situação alimentar e nutricional. 

Portanto, a identificação e o perfil quantitativo das famílias quilombolas benefi-

ciadas por programas de segurança alimentar e nutricional e expostas a maiores 

riscos nutricionais (com insegurança alimentar), é elemento importante na formu-

lação, avaliação e monitoramento da Política Nacional de Segurança alimentar 

instituída no decreto Nº 7272 (BraSilc, 2010). apesar da carência de informações 

específicas sobre a situação alimentar e nutricional de comunidades quilombolas, 

estatísticas mostram que a população negra em geral encontra-se em maior vul-

nerabilidade social comparando-se com população branca. a Pesquisa Nacional 

por amostras de domicílios 2004 (iBge, 2006) que utilizou pela primeira vez a es-

cala Brasileira de insegurança alimentar, revelou que 13.921 milhões de pessoas 

passavam fome no Brasil e que a insegurança alimentar era visível e reforçava a 

desigualdade econômica entre raças. No Brasil, 11,5% da população negra apre-

sentava situação de insegurança alimentar grave; entre os brancos o percentual 

caia para 4,1%. além disso, a população que vivia em domicílios com garantia 

de acesso aos alimentos em termos qualitativos e quantitativos era 71,9% de 

brancos e 47,7% de negros. as diferenças na proporção de insegurança alimentar 

grave (os que realmente passavam fome) de acordo com a cor da pele se repro-

duziram em todos os estados brasileiros, sendo que a região sul foi uma das que 



apresentaram maior magnitude do problema. em 2006, a Pesquisa Nacional de 

demografia e Saúde também revelou a cor da pele como um indicador importante 

de insegurança alimentar. Na região sul observou-se uma prevalência duas vezes 

superior de insegurança alimentar grave em domicílio onde residiam mulheres de 

raça/cor negra, comparativamente àqueles onde as entrevistadas eram de raça/cor 

brancas (BraSil, 2008). Por último, a Pesquisa Nacional por amostras de domicí-

lios 2009 apontou que a insegurança alimentar moderada e grave na população 

brasileira em geral vêm diminuindo, porém a prevalência dessa insegurança na 

população negra é quase três vezes (18,6%) maior do que aquela verificada entre 

a população branca (7,7%) (iBge, 2010). 

dessa forma, estudo sobre o acesso aos programas de desenvolvimento social e 

combate a fome, e as prevalências  de insegurança alimentar e nutricional das famí-

lias residentes em comunidades quilombolas no estado do rio grande do Sul jus-

tifica-se  pela magnitude dos problemas decorrentes da insegurança alimentar, au-

sência de dados sobre comunidades quilombolas  e pela possibilidade de fornecer 

elementos importantes para a elaboração, avaliação e monitoramento de programas 

e ações de desenvolvimento social e combate a fome ajustadas a realidade local.

esta pesquisa tem como objetivo avaliar o acesso aos programas de desenvolvimento 

social e combate a fome e a prevalência de insegurança alimentar e nutricional das 

famílias residentes em comunidades quilombolas do estado do rio grande do Sul. 

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo transversal de base populacional, incluindo uma amostra 

representativa de famílias quilombolas do estado do rio grande do Sul. a popula-

ção de estudo foi composta por famílias localizadas em 22 comunidades quilom-

bolas rurais e urbanas no estado (Quadro 1).

Quadro 1. Comunidades quilombolas sorteadas para amostra, Rio Grande do 
Sul, 2011.

Município Comunidade quilombola Nº de Famílias amostra

1. arroio do Tigre Sítio novo 28 19

2. Canoas Chácara das rosas 32 21

3. gravataí Manoel Barbosa 34 23

4. osório Morro alto 160 107

5. Porto alegre alpes 61 41

6. Porto alegre areal – guaranha 78 52

7.Turuçu Mutuca 21 14

8. Taquara Paredão 54 36

9. viamão Cantão das lombas 26 17

10. Cachoeira do Sul Cambará 46 31
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11. Canguçu Passo do lourenço 44 29

12. Canguçu Favila 20 13

13. Canguçu Maçambique 42 28

14. Canguçu estância da Figueira 10 7

15. Cristal Serrinha do Cristal 47 31

16. Formigueiro Passos do Brum 36 24

17. Jaguarão Madeira 19 13

18. Pelotas algodão 70 47

19. São lourenço do Sul vila do Torrão (Cantagalo) 23 15

20. São lourenço do Sul Monjolo (Serrinha) 16 11

21. Pedras altas várzea dos Baianos 27 18

22. Nova Palma rincão do Santo inácio 54 36

Total   948 634

a amostra foi estimada levando-se em consideração a prevalência de insegurança 

alimentar moderada e grave na população negra do estado rio grande do Sul, 

que segundo a PNad 2009, foi de 9,5 %. estabeleceu-se (no software epiinfo) um 

erro aceitável de 3 pontos percentuais, efeito de delineamento de 1,5, nível de 

confiança de 95% e poder estatístico de 80%, totalizando 576 famílias. ao final 

houve um acréscimo de 10% para perdas e recusas. dessa forma a amostra calcu-

lada foi de 634 famílias. o processo de amostragem deu-se em duas etapas: para 

seleção dos quilombos utilizou-se amostragem com probabilidade proporcional 

ao tamanho. o número de famílias em cada quilombo do rio grande do Sul difere 

entre 4 e 275, neste sentido atribui-se um peso (ou probabilidade) a cada qui-

lombo proporcional ao número de famílias. assim, um quilombo com 100 famílias 

teve 10 vezes mais chance de ser incluído do que um quilombo com 10 famílias. 

o cálculo do número de famílias a serem entrevistadas em cada comunidade qui-

lombola também se deu através da amostragem com probabilidade proporcional 

ao tamanho. Posteriormente de posse da lista de todas as famílias residentes em 

cada comunidade realizava-se uma amostragem aleatória para seleção das famí-

lias a serem entrevistadas.

o levantamento de dados foi realizado entre os meses de maio e outubro de 2011 

por meio de entrevistas domiciliares diretas com um membro responsável pela 

família, utilizando-se  questionários padronizados, pré-codificados e pré-testados. 

o questionário, com 120 questões, abordava diversos aspectos: condições demo-

gráficas, socioeconômicas segundo critérios da aBeP (2012), acesso ao programa 

bolsa família, programa de aquisição de alimentos e distribuição de cestas a gru-

pos específicos, segurança alimentar e nutricional, (Segall-Corrêa e cols, 2003) 

entre outros. as condições de segurança alimentar (Sa) e os diferentes graus de 



insegurança alimentar  foram classificados segundo a  escala Brasileira de insegu-

rança alimentar (Segall-Corrêa e cols, 2003), validada para a realidade brasileira 

e aplicada da PNad 2009. Coletou-se ainda, medidas de peso, altura e circunfe-

rência da cintura nos respondentes do estudo. o estado nutricional dos responsá-

veis pelos domicílios foi avaliado através do cálculo de índice de massa corporal, 

respeitando as diferenças de classificação por faixa etária preconizados pela oMS 

(WHo, 1995): adultos (iMC  < 18,5 baixo peso, entre 18,5 e 24,99 eutrofia, de 25 

a 29,99 sobrepeso e >= a 30 obesidade)  e idosos ( iMC < 22,0 baixo peso, entre 

22,0 e 27,0 eutrofia e  > 27,00  sobrepeso). Quanto a circunferência da cintura a 

oMS (WHo, 2000),  define como risco aumentado para doenças cardiovasculares  

medida da cintura >= 94 cm para homens e >= 80cm para mulheres. a circunferên-

cia da cintura permite identificar a localização da gordura corporal, já que excesso 

de adiposidade abdominal em indivíduos adultos tem relação direta com o risco 

de morbimortalidade por doenças cardiovasculares.  os questionários, depois de 

revisados,  codificados e revisados novamente, foram digitados no programa epi-

data versão 3.1. Todas as análises estatísticas foram realizadas no software SPSS 

versão 18.0. 

antes de sua execução o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da universidade Federal do rio grande do Sul, e aprovado através do protocolo 

20041. os trabalhos iniciaram-se após apresentação e anuência da pesquisa por 

lideranças de cada comunidade quilombola.

RESULTADOS                                                                                                          

Foram entrevistadas 588 famílias, a taxa de perdas e recusas foi de aproximada-

mente 7%, não excedendo o valor estipulado aceitável (10%). a maioria dos en-

trevistados era do sexo feminino (65,1%), estado civil casada ou em união estável 

(57,8%) e da raça/cor negra (89,2%). o desemprego foi relatado por 13,7% dos 

participantes.

a tabela 1 mostra que o excesso de peso (sobrepeso + obesidade) esteve presente 

em aproximadamente 60% dos entrevistados. Mais da metade (55,4%) dos res-

pondentes tinham adiposidade abdominal e um conseqüente risco elevado para 

doenças cardiovasculares

Tabela 1 – Características demográficas, socioeconômicas e nutricionais dos 
responsáveis pelos  domicílios situados em comunidades quilombolas, Rio 
Grande do Sul, 2011

variável N %

Sexo

Masculino 205 34,9

Feminino 383 65,1

idade

18 – 39 anos 248 42,2

40 – 59 anos 221 37,6

> = 60 anos 119 20,2
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estado civil

Casados ou com  união estável 339 57,8

viúvos 62 29,0

Separados/ divorciados 23 3,9

Solteiros 62 10,6

Cor da pele

Preta 283 65,1

Parda 142 24,1

Branca 56 9,5

outra (amarela e indígena) 7 1,2

Trabalhando

Trabalhando 289 49,4

desempregado 80 13,7

aposentado/pensionista 96 16,4

dona de casa 120 20,5

Índice de massa corporal

Baixo peso 27 4,9

eutrófico 198 36,2

Sobrepeso 191 34,9

obesidade 131 23,9

excesso de adiposidade abdominal*

Sim 302 55,4

Não 243 44,6
            

* Número máximo de valores ignorados = 43 (excesso de adiposidade abdominal)

em relação às variáveis socioeconômicas, a maioria das famílias encontravam-se 

na classe econômica C (48,2%), e um percentual considerável nas classes d e e 

(47,7%). do total, 27,9% das famílias quilombolas foram classificadas na cate-

goria de segurança alimentar, predominando, assim, a condição de insegurança 

alimentar (72,1%), com percentuais de 24,5% e 14,2% para as formas moderada 

e grave respectivamente (tabela2).  

Tabela 2 – Características socioeconômicas e de segurança alimentar  das 
famílias residentes em  comunidades quilombolas, Rio Grande do Sul, 2011

variável N %

Classe socioeconômica

a 0 0

B 24 4,1

C 283 48,2

d 209 35,6

e 71 12,1



Nível de (in) segurança alimentar *

Segurança alimentar 154 27,9

insegurança alimentar leve 184 33,4

insegurança alimentar  moderada 135 24,5

insegurança alimentar grave 78 14,2
             
* Número máximo de ignorados = 37 (Nível de (in)segurança alimentar)

No que se refere às condições de moradia, verifica-se que a maioria dos entrevis-

tados morava em casas de tijolos (61,6%), possuíam energia elétrica (96,9%) e 

utilizavam o poço ou nascente como abastecimento de água (44,8%). o lixo era 

queimado ou enterrado em 42,7% dos domicílios, e a fossa era utilizada para o 

destino das fezes em 70,2% das residências (Tabela3).  Salienta-se que não se 

levou em consideração a regularidade/irregularidade da energia elétrica.

Tabela 3 – Condições de moradia das famílias residentes em comunidades 
quilombolas.           Rio Grande do Sul, 2011

variável N %

Tipo de casa

Tijolo 362 61,6

Madeira 149 25,3

Mista 63 10,7

outros (barro, taipa, material reaproveitado) 14 2,4

energia elétrica

          Sim 570 96,9

          Não 18 3,1

abastecimento de água

rede pública 181 30,9

Poço ou nascente 245 41,8

Cacimba 132 22,5

 outros 28 4,8

Tratamento de água

Sem filtração 521 88,8

Filtração 11 1,9

Fervura 46 7,8

Cloração 09 1,5

lixo 

Coletado 318 54,4

Queimado/enterrado 250 42,7

Céu aberto 03 0,5

 Coletado e enterrado 14 2,4

destino das fezes*

Sistema de esgoto 117 20,0

Fossa 410 70,2

Céu aberto 57 9,8
                  

 * Número máximo de ignorados = 04 (destino das fezes)
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a tabela 4 apresenta o acesso das famílias quilombolas aos programas de combate 

à fome.  a maioria dos entrevistados já ouviram falar no Programa Bolsa Família 

(98%), porém apenas 57% conheciam as condicionalidades do programa. o per-

centual de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família e distribuição de 

cestas era de aproximadamente 59% e 62% respectivamente. a inclusão no pro-

grama de aquisição de alimentos foi referida por apenas 1,7% das famílias, sendo 

que a maioria (63,8%) desconhecia do totalmente o programa. 

Tabela 4 – Acesso das famílias residentes em comunidades quilombolas aos 
programas de segurança alimentar e combate à fome. Rio Grande do Sul, 2011

variável N %

Já ouviu falar em PBF*

          Sim 576 98,0

          Não 12 2,0

Conhecia as condicionalidades do PBF

          Sim 329 57,0

          Não 248 43,0

recebe PBF

          Sim 227 58,6

          Não 336 41,6

Já recebeu cesta de alimentos

          Sim 363 61,9

          Não 223 38,1

recebeu cesta de alimentos nos últimos 30 dias***

          Sim 88 21,6

          Não 319 78,4

Participa do Paa

          Nem sabe o que é 368 63,8

          Não 199 34,5

          Sim 10 1,7

             * PrograMa BolSa FaMÍlia    

            ** PrograMa de aQuiSição de aliMeNToS

            *** NúMero MáXiMo de valoreS igNoradoS = 181 (reCeBeu CeSTa de aliMeNToS NoS úlTiMoS 30 diaS)

a associação de (in)Segurança alimentar com os indicadores sócio-demográficos 

são descritas na tabela 5.  a classe econômica foi a única variável que apresentou 

associação estatisticamente significativa (p-valor <0,05) com o desfecho, 63% das 

pessoas com insegurança alimentar grave e moderada estão nas classes econômi-

cas de menor poder aquisitivo (d +e), assim como a maioria dos indivíduos com 

segurança alimentar e insegurança alimentar leve pertencem as classes econô-

micas B e C. apesar da variável sexo não ter apresentado diferença significativa 

na análise bivariada, foi possível perceber uma tendência de maior insegurança 

alimentar nos domicílios chefiados por mulheres.

o estado nutricional dos responsáveis pelas famílias não apresentou associação 

significativa com a condição de segurança/insegurança alimentar dos domicílios 



quilombolas.  o excesso de peso (sobrepeso e obesidade) e adiposidade abdomi-

nal são verificados em mais da metade dos entrevistados, independente da sua 

condição de   segurança/insegurança alimentar.

Tabela 5 – Prevalência de (In) Segurança Alimentar segundo características 
demográficas, socioeconômicas e nutricionais  de famílias quilombolas, Rio 
Grande do Sul, 2011

variável Total

Segurança alimentar 
e insegurança 
alimentar leve

N (%)

insegurança 
alimentar 
moderada e grave

N (%)

p-valor

Sexo 0,061

Masculino 192 128 (37,9) 64 (30,0)

Feminino 259 210 (62,1) 149 (70,0)

idade 0,376

18 – 39 anos 238 148 (43,8) 90 (42,3)

40 – 59 anos 210 122 (36,1) 88 (41,3)

> = 60 anos 103 68 (20,1) 35 (16,4)

estado Civil 0,840

Casados ou com  união estável 323 195 (57,7) 128 (60,1)

viúvos 54 33 (9,8) 21 (9,9)

Separados/ divorciados 23 16 (4,7) 07 (3,3)

Solteiros 151 94 (27,8) 57 (26,8)

Trabalhando 0,116

   Trabalhando 273 176 (54,2) 97 (45,8)

   desempregado 78 39 (11,6) 39 (18,4)

   aposentado/pensionista 79 51 (15,2) 28 (13,2)

   dona de casa 118 70 (20,8) 48 (22,6)

Classe econômica 0,000

   Classes B e C 283 204 (60,5) 79 (37,1)

   Classes d e e 342 133 (39,5) 134 (62,9)

Índice de Massa Corporal 0,584

          Baixo Peso 25 17 (5,4) 08 (4,0)

          eutrófico 182 111 (35,1) 71 (35,3)

          Sobrepeso 183 116 (36,7) 67 (33,3)

          obesidade 127 72 (22,8) 55 (27,4)

excesso de adiposidade abdominal 0,343

          Sim 289 171 (54,5) 118 (58,7)

          Não 226 143 (45,5) 83 (41,3)

a tabela 6 mostra que as prevalências de insegurança alimentar eram maiores 

(56%) naquelas famílias que recebiam os Programas Bolsa Família e Cestas de 

alimentos (p<0,05). devido o baixo percentual (1,7%) de famílias que participa-

ram do Programa de aquisição de alimentos (Paa), não se analisou por nível de 

insegurança alimentar.
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Tabela 6 – Prevalência de (In) Segurança Alimentar segundo estado nutricional 
e acesso de famílias quilombolas aos programas de desenvolvimento social e 
combate a fome, Rio Grande do Sul, 2011

variável Total

Segurança alimentar 
e insegurança 
alimentar leve

N (%)

insegurança 
alimentar 
moderada e grave

N (%)

p-valor

recebe PBF 0,000

          Sim 226 109 (33,0) 117 (56,0)

          Não 313 221 (67,0) 92 (44,0)

Já recebeu cesta de alimentos 0,036

          Sim 339 220 (65,1) 119 (56,1)

          Não 211 118 (34,9) 93 (43,9)

recebeu cesta de alimentos nos 
últimos 30 dias 0,378

          Sim 81 49 (20,0) 32 (23,9)

          Não 298 196 (80,0) 102 (76,1)

DISCUSSÃO

um aspecto a ser destacado nesse estudo é que a amostra pode ser considerada 

representativa das comunidades quilombolas do estado do rio grande do Sul, 

tendo em vista o cuidado metodológico na seleção da amostra, o alto percentual 

de indivíduos entrevistados e o baixo índice de perdas e recusas. outro aspecto 

positivo foi à padronização dos métodos de coleta de dados, incluindo o rigoroso 

treinamento dos entrevistadores e o controle de qualidade durante todo o perí-

odo do trabalho de campo. ressalta-se que esta investigação é inédita no estado 

do rio grande do Sul, uma vez que ainda não havia sido realizada nenhuma pes-

quisa de base populacional que contemplasse a caracterização sócio-demográfica, 

segurança alimentar, acesso a programas de combate a fome e estado nutricional 

dos responsáveis pelos domicílios de famílias pertencentes a comunidades rema-

nescentes de quilombos.

algumas limitações também precisam ser consideradas. as diferenças entre os 

métodos para avaliar segurança/insegurança alimentar podem ter prejudicado a 

comparação com outros estudos sobre o assunto. estudos internacionais (ramsey, 

2011; Willows, 2011), não utilizaram a eBia para avaliar segurança alimentar e 

sim outros instrumentos desenvolvidos especificamente para seus países.  existe 

também a possibilidade do viés de causalidade reversa: por se tratar de um estu-

do transversal não é possível estabelecer relações de causalidade entre acesso a 

programas de combate a fome, segurança alimentar e avaliação nutricional. en-

tretanto este tipo de estudo é possível para verificar associação entre as variáveis 

independentes e desfecho.

Nosso estudo mostrou que cerca de metade (47,7%) dos entrevistados residen-

tes em comunidades quilombolas do estado do rio grande do Sul pertencia a 

classes sociais de menores níveis socioeconômicos (classes d+e), eram do sexo 

feminino (65,1%) e de cor de pele preta e parda (89,2%). resultados similares 

foram verificados no inquérito denominado “Chamada Nutricional Quilombola” 



(BraSil, 2007), que entrevistou famílias de 2941 crianças quilombolas menores 

de cinco anos de idade em 22 unidades da federação. apesar das condições de 

vida precárias das famílias quilombolas avaliadas neste estudo, observa-se que as 

condições de moradia são superiores as encontradas no estudo Chamada Nutri-

cional Quilombola em 2006, onde a cobertura de luz elétrica era de 79,73% e o 

esgotamento sanitário de vala ou a céu aberto era de (45,9%). o abastecimento 

de água em poço ou nascente foi semelhante nos dois estudos (BraSil, 2007).

observou-se nas comunidades quilombolas do rS uma prevalência de baixo peso de 

4,9% e 58,8% de so brepeso/obesidade, o que evidencia o processo de transição nu-

tricional vivenciado no país, independente do nível socioeconômico, como observado 

por Monteiro et al. (2004). drenowsky (2009) enfatiza que a pobreza e a obesidade es-

tão intimamente ligadas. os resultados encontrados em nosso estudo mostram maior 

prevalência de excesso de peso entre adultos quilombolas do que aquelas encontra-

das pela PoF 2008-2009, tanto para homens quanto para mulheres.

verificou-se que grande parte (70%) dos domicílios de comunidades quilombolas 

do estado do rio grande do Sul apresenta algum grau de insegurança alimentar. 

essa prevalência é bem superior àquelas relatadas em trabalhos internacionais 

acerca de povos e comunidades tradicionais. estudo de ramsey (2012) e cola-

boradores com adultos australianos residentes em zonas urbanas desfavoreci-

das, constatou que aproximadamente um quarto (25%) das famílias apresentava 

algum grau de insegurança alimentar. No Canadá estatísticas nacionais (Willson, 

2011) mostraram que cerca de 30% da população aborígene (grupos economi-

camente marginalizados) experimentou algum grau de insegurança alimentar. Por 

outro lado, estudos brasileiros (vianna, 2008; Favaro, 2007), utilizando a escala 

brasileira de insegurança alimentar (eBia) tem verificado prevalências semelhan-

tes. em 2008, vianna, estudando 14 municípios do estado da Paraíba constatou 

52,5% de prevalência de insegurança alimentar e Favaro (2007) avaliando comu-

nidades indígenas de Teréna-MT verificou que 75,5% das famílias apresentavam 

algum grau de insegurança alimentar.  

Chama atenção a prevalência de insegurança alimentar grave encontrada em nos-

so estudo: 14,2%.  gubert e colaboradores (2010) analisando dados da PNad 

(Pesquisa Nacional por amostra de domicílios) 2004 observaram que a região com 

a maior ocorrência de insegurança alimentar grave foi a região Nordeste, onde a 

prevalência média foi de 14,5%, contra 3,6% na região Sul, a de menor prevalên-

cia. Comparando esses resultados com os encontrados na PNad 2009 para popu-

lação negra do rio grande do Sul (9,5%), observa-se que as comunidades quilom-

bolas apresentam maior vulnerabilidade em relação a população negra em geral, 

que já se encontra em desvantagem comparando com a população branca. esse 

achado provavelmente se justifique não só pela pobreza das comunidades qui-

lombolas, onde cerca de metade das famílias encontram-se nas classes sociais de 

menor poder aquisitivo (d+e), mas também pela exposição ao racismo. diversos 

autores apontam que o racismo tem consequências nocivas na vida da população 

e que a variável raça/cor em estudos é uma categoria importante para definir as 

populações, pois as diferenças fenotípicas que de fato existem entre elas, podem 

acarretar uma distribuição diferencial dos direitos. além disso, indicadores  do 

acesso da população a bens e serviços essenciais, como moradia, saneamento e 

SeguraNça aliMeNTar e 
aCeSSo aoS PrograMaS 
de deSeNvolviMeNTo 
SoCial e CoMBaTe À 
FoMe de CoMuNidadeS 
QuiloMBolaS do 
eSTado do rio graNde 
do Sul.



educação também estão intimamente ligados à pobreza, a fome e a desigualdade 

social. (Monteiro, 1995.)

No presente estudo observou-se que a única variável socioeconômica e demo-

gráfica significativamente associada com insegurança alimentar foi a classe social 

(medida pela posse de determinados bens). Nas classes d e e  (mais pobres) a pre-

valência de insegurança alimentar foi de 62,9%, quase o dobro daquela verificada 

nas classes B e C (37,1%) . essa grande diferença observada nas prevalências de 

insegurança alimentar segundo nível socioeconômico sugere diferentes contex-

tos de estratégias de sobrevivência no próprio grupo que poderiam ser melhor 

exploradas. analisando resultados da PNad 2004, Marin-leon e colaboradores 

(2009) chegam a conclusões semelhantes: condições socioeconômicas mais pre-

cárias estão associadas à insegurança alimentar nos domicílios, sendo essa situa-

ção agravada naqueles chefiados por mulheres e onde residem pessoas de raça/

cor auto-referida como negra. a ausência de bens identifica, entre os pobres, a 

população mais vulnerável à insegurança alimentar e pode se constituir em indi-

cador complementar, sobretudo em estudos locais, onde há escassez de recur sos 

técnicos para coleta de dados e análises mais sofisticadas.  

Quanto a participação em programas de combate a fome constata-se que a inse-

gurança alimentar foi maior naquelas famílias pertencentes aos programas Bolsa 

Família e Cesta Básica de alimentos. Corroborando a hipótese de que esses pro-

gramas estão realmente direcionados às famílias mais necessitadas. da mesma 

forma, em 2010, lignani e colaboradores, estudando uma amostra de 5000 do-

micílios com representatividade nacional constataram que famílias classificadas 

como tendo segurança alimentar foram menos dependentes dos benefícios do 

programa Bolsa Família. ao contrário do encontrado neste estudo, o estudo de 

Segall-Corrêa e cols. (2008) analisando dados de 112.716 domicílios brasileiros 

(PNad 2004), conclui que os resultados obtidos em seu estudo indicavam associa-



ção positiva da transferência de renda, com a segurança alimentar, independente-

mente do efeito de outras condições.

Com base nos resultados obtidos é possível verificar que 2/3 das famílias perten-

centes a comunidades quilombolas do estado do rio grande do Sul tem acesso 

aos programas de Combate a Fome  “Bolsa Família” e “distribuição de Cestas de 

alimentos e que o Programa de aquisição de alimentos (Paa) é quase inexistente  

ou desconhecido pela ampla maioria das famílias. observou-se que apenas me-

tade (56%) das famílias com insegurança alimentar moderada ou grave já tinha 

recebido os Programas Bolsa família ou Cesta de alimentos e que daqueles que 

recebiam a grande maioria (70%) tinha insegurança alimentar. ou seja, embora 

ainda pouco abrangente o maior acesso aos Programas de combate a fome nas 

comunidades quilombolas estão direcionados ás populações mais vulneráveis.

CONCLUSÃO

este estudo identificou uma elevada prevalência de insegurança alimentar entre 

as comunidades quilombolas do rS, o que chama por ação imediata, aumentando, 

por exemplo, o acesso e divulgação dos Programas de Combate a Fome nessas po-

pulações. além disso seria importante a implementação de políticas sociais e de 

saúde que visam a promoção da igualdade racial, garantindo a melhoria  no acesso 

aos bens, serviços e programas para  todos os segmentos população. importante 

reforçar que o racismo constitui uma carga adicional para os grupos não dominan-

tes, e a discriminação individual e institucional causa não só impactos negativos 

na vida e saúde deste segmento populacional, como também violação dos direitos 

humanos básicos. as desigualdades raciais no Brasil configuram-se como um fe-

nômeno complexo, constituindo-se em um enorme desafio para governos e para 

a sociedade em geral.
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