
55

SITUACAO PROFISSIONAL DOS NUTRICIONISTAS
EGRESSOS DA PUCCAMP

11.RELAC;OESHIERARQUICAS, ATUAC;Ao PROFISSIONAL,
AVALlAC;Ao DA FORMAC;AORECEBIDA, PERCEPC;AoDE SI

COMO PROFISSIONAL DA SAUDE, ATUALlZAC;Ao E
FILlAC;Ao A ENTIDADES PROFISSIONAIS1

Maria Cristina Faber BOOG2

Kcitia Regina Martini RODRIGUES2
Sonia Maria Ferreira da SILVA2

RESUMO

0 presente artigo refere-se a situac;ao profissional de uma amos-
tra dos nutricionistas formados pela PUCCAMP, nos anos de 1982 a
1986. Foram levantadas as relac;oes hienirquicas, atuac;ao profissional,
avaliac;ao da formac;ao recebida, percepc;ao de si como profissional da
saude, atualizac;ao profissional e filiac;ao a entidades profissionais. Pro-
curou-se analisar e interpretar os resultados encontrados, buscando

explicac;oes para a situac;ao atual no contexto onde 0 profissional atua e
na evoluc;ao historica da profissao.

Tennos de index~io: nutricionista, egressos, formac;ao univer-
sitaria.

(1) Pesquisarealizada com verbas obtidas atravesdo Projeto Nova Universidade,do
Ministerio da Educac;ao, com assessoria de Cristina Bruzzo, mestranda da Faculdade
de Educac;ao da UNICAMP. A parte I, Areas de atuac;ao, estabilidade, abandono da
profissao, desemprego, foi publicada na Revista de Nutric;ao da PUCCAMP,
1(2):139-152,1988.
(2) Docente do Curso de Nutric;ao da Faculdade de Ciencias Medicas da Pontificia
Universidade Catolica. de Campinas (PUCCAMP), contratada em regime de Carreira
Docente.
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1.INTRODU«;:AO

A avalialfao dos cursos de gradualfao constitui necessidade
premente para 0 desenvolvimento dos seus Projetos Pedagogicos. razao
pela qual 0 desenvolvimento do projeto pedagogico do Curso de Nutrilfao
da PUCCAMPtem como uma de suas metas a avalialfaodo mesmo (BOOG
et al.. 2).

Segundo HOFF & CAMARGO (7). faz-se mister "conhecer 0
avanlfO dos cursos frente as exigencias curriculares e 0 exerc(cio das pro-
fissoes. sobretudo quanto a inserlfao no mercado de trabalho. e que reme-
tam diretamente ao desafio colocado pela PUCCAMP no seu Projeto Peda-
g6gico, de identificar as situalfoes concretas e. ao mesmo tempo, provocar
propostas que venham atender amelhoria do ensino de gradualfao".

0 levantamento da situalfao profissional dos nutricionistas
egressos da PUCCAMP vem sendo desenvolvido em etapas. cada qual com
objetivos especfficos distintos. Os resultados da primeira fase, referentes as
areas de atualfao, estabilidade, abandono da profissao e desemprego ja
foram publicados (BOOG et al.. 3).

0 presente documento relata os resultados da segunda etapa,
que consistiu num levantamento com os seguintes objetivos:

a) verificar as relalfoes hierarquicas. 0 regime de trabalho e a
situalfao salarial;

b) detectar poss{veis dificuldades no exerdcio profissional de-
correntes da formalfao recebida na PUCCAMP;

c) levantar as principais atividades desenvolvidas pelos profis-
sionais nas varias areas de atualfao e sua relac;:aocom a saude;

d) verificar a perceplfao de si mesmo como profissional da
saude, a satisfalfao com a profissao e 0 trabalho realizado;

e) conhecer a perceplfao dos egressos sobre a sua atualizalfao
profissional e os meios para alcanl;a-Ia;

f) verificar a filialfao a entidades profissionais e a percepc;:ao
sobre a importiincia da mesma para a categoria profissional.

2. MATERIALE METODO

A populalfao alvo do presente estudo constituiu-se de 80 pro-
fissionais localizados na primeira fase do levantamento da "Situalfao Profis-
sional dos Nutricionistas Egressos da PUCCAMP"(BOOG et al.. 3). que,
naquele momento, estavam exercendo a profissao, extra{dos de um total
de 312 ex-alunos, formados entre 1982 e 1986 (Figura 1).
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Pretendia-se, nacjuela primeira etapa, trabalhar com 0 univer-
so de formandos. contactando-os por telefone. Isso foi feito com a turma
de 1983, pois a lista de endere~os dessa turma foi a primeira a ser obtida.
Verificou-se. contudo, que 0 custo dos telefonemas superaria 0 or~amento
previsto, pois para conseguir contactar cada egresso, necessitava-serealizar
cerca de quatro chamadas. interurbanas em sua maioria. Apos a formatura,
muitos mudam de domidlio, casam-se. mudam de sobrenome. 0 que difi-
culta sobremaneira a localiza~ao. Foi precise contactar primeiramente os
pais e colegas de turma. para conseguir 0 telefone e endere~o atuais.
Alguns endere~os foram obtidos atraves do Conselho Regional de Nutri-
cionistas - 3a regiao, que cobre os estados de Sao Paulo, Parana e Mato
Grosso do Sui (BOOGet al., 3).

Em vista disso, os 80 profissionais procurados neste estudo
referem-se, portanto, a uma amostra de 20% dos nutricionistas formados
em 1982,1984,1985 e 1986, e ao total daqueles formados em 1983.

0 questionario elaborado para esta etapa da pesquisa era com-
poste por duas partes distintas. A primeira continha questoes fechadas e
abertas. reterentes aos objetivos de letras a, b, d, e, t. A segunda continha
um rol de 97 atividades que podem ser exercidas por nutricionistas, de
forma rotineira ou eventualmente, em varios campos de atua~ao, relaciona-
das com base num documento do CONSELHO REGIONAL DE NUTRI-
CION 1STAS - 3a Regiao (61. acrescidas de outras, identificadas pelos pro-
prios pesquisadores e/ou levantadas no pre-teste do questionario.

Esse questionario foi aplicado por entrevistadores aos nutri-
cionistas residentes em Campinas e enviado pelo correio aqueles residentes
em outros munidpios e estados.

Os entrevistadores foram selecionados entre os academicos do

39 ana do Curso de Nutri~ao e contratados pelo regime de monitoria. Os
questionarios enviados pelo correio foram remetidos como corresponden-
cia registrada e acompanhados de um envelope previamente selado e
subscritado para devolu~ao do questionario preenchido, sem qualquer onus
para 0 pesquisado. Apesar disso 28,8% nao responderam ao questionario
enviado ou nao puderam ser entrevistados por se recusarem, estarem
viajando ou por outras razoes. 0 presente estudo refere-se pois a um total
de 57 egressos, 0 que corresponde a 18.3% do total de nutricionistas
'formados entre 1982 e 1986, distribufdos conforme demonstrado na Fi-
gura 1.

Os dados dos anos de 1982, 1984, 1985 e 1986 demonstraram
que a, circunstancia que impossibilitou 0 exame global dos egressos desses
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anos parece nao ter prejudicado os resultados finais, porque os valores de
1983 nao foram diferentes daqueles dos demais anos; isto mostrou tam-
!.>emque 0 criterio de amostragem nao desviou as tendencias geraise que a
amostra de 20% era representativa do universo pesquisado (BOOG et at,
3).

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

3.1 Resultados relativos a area de trabalho, regime de trabalho, rela~es
hierarquicas e situac;aosalarial

Confirmou-se a situa~ao observada na primeira fase da pesqui-
sa, na qual se verificou que a maioria dos nutricionistas egressos da
PUCCAMPexerce suas atividades junto a Servi~osde Alimenta~ao Institu-
cional (SAl): 55,0% na primeira fase e 47,4% neste estudo. Os percentuais
se modificaram urn pouco porque 0 total de casos foi menor e houve
pessoas que mudaram de emprego entre a primeira e a segunda fase da
pesquisa.

Embora as associa~5es profissionais quase nao disponham de
dados historicos sobre a evolu~ao profissional da categoria, sabe-seque ha
cerea de quinze anos, a maioria dos nutricionistas se empregavaem orgaos
publicos. Hoje a situa~ao e completamente diversa, pois 0 mercado se
expandiu nas empresas privadas.Corn relal;aoao regime de trabalho, 84,2%
dos nutricionistas pesquisados estao contratados segundo a Consolida~ao
das Leis do Trabalho (CLT), e uma pequena porcentagem, 8,8, exercem
funl;oescomo autonomos.

As designac;:oesmais frequentemente encontradas para 0 setor
em que 0 nutricionista esta lotado sao:"Departamento de Alimenta~ao"
(28,1%), "Servi~o de Nutri~ao e Dietetica" (22,8%) e Departamento de
Recursos Humanos e/ou Rela~oesIndustriais (14,0%).

Corn rela~ao a situa~ao hierarquica observou-se que a maioria
(61,4%) ocupa 0 cargo de nutricionista, isto e, 0 seu cargo nao tern uma
outra denomina~ao dentro da hierarquia da institui~ao. Se por urn lado
isso pode indicar uma utiliza~ao do profissional coma tecnico, por outro
nao poderia criar obstaculos a ascensaohierarquica?

Constitui surpresa e motivo de preocupa~ao 0 fato de que
apenas 12,3% dos entrevistados tenham coma superior imediato urn nutri-
cionista. Em 40,4% dos casos a formac;:aodo chefe e em Administra~aode
Empresas, Engenharia ou Direito, todos eles no exercicio de fun~oes admi-
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nistrativas. Os resultados levama supor que poucos nutricionistas ate agora
ascenderam na escala hierarquica pois os cargos superiores, na maioria das
empresas, sac preenchidos por profissionaiscom outra formac;:ao.

Em relac;:aoao recem-formado, esta falta de contato com pro-
fissionais nutricionistas no in(cio da vida profissional pode implicar em
certos problemas. Em muitas empresas, quando 0 superior imediato tem
outra formac;:ao,ele espera que 0 nutricionista seja um profissional de
vendas, um administrador ou relac;:oespublicas. Constatado tal impasse, 0
nutricionista inicia seu exerclcio profissional inseguro. Ve-seentao oprimi-
do entre a expectativa da clientela que aguarda um desempenho essencial-
mente tecnico do mais alto n(vel e os limites contratuais, restric;:oesfinan-
ceiras e expectativas comerciais da empresa para a qual trabalha. Afinal,
para que as aulas de anatomia, fisiologia, 0 laboratorio de bioqu(mica?
Tudo isso nao parece perder 0 sentido? 0 nutricionista sente-se obviamen-
te frustrado e insatisfeito.

A unica soluc;:aoviavel parece estar no debate, visando a busca
de soluc;:oesque atendam, respeitem e satisfac;:amas partes envolvidas. 0
nutricionista e um tecnico formado na area da saude. A empresa que
fornece alimentac;:aopromove a saude da clientela por intermedio do pro-
duto oferecido e das tecnicas utilizadas na sua produc;:ao.0 elo esta a(: elo
que precisa ser objeto de analise e discussao para que 0 Servic;:ode Alimen-
tac;:aopossa cumprir plenamente 0 seu papel.

Em contrapartida, a formac;:aoque a Universidade pretende
dar, por exemplo, em Economia, volta-seamacroeconomia, visando que 0
aluno perceba a relac;:aoexistente entre 0 estado nutricional da populac;:aoe
a pol(tica economica do Pars. Os conhecimentos de Economia que a em-
presa requer sac os de microeconomia. Obviamente, ha necessidadede um
treinamento para 0 recem-formado, treinamento esse que, valorizando e
respeitando as diretrizes da formac;:ao,e caracterizado por uma transparen-
cia de objetivos, aprimore 0 profissional, ministrando os conhecimentos
adicionais que a empresa exige e que nao podem ser priorizados no curso
de graduac;:ao,que tem as suas proprias diretrizes nao determinadas unica-
mente pelo mercado de trabalho, mas, sobretudo, pela filosofia de ensino
de cada instituic;:ao.

Mais preocupante ainda e 0 dado referente ao numero de pro-
fissionais que sac chefiados por pessoas sem curso superior: 15,8%! Em
contacto com profissionais da area de Servic;:osde Alimentac;:aoInstitu-
cional, sente-se a opiniao que pesa sobre 0 nutricionista atraves de frases
como: "0 profissional que nao e formado e mais aberto", "0 profissional
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forma um lac;:oafetivo com a empresa porque a faculdade nao 0 formou,
quem 0 forma ea empresa", "Quando 0 profissional amadurece ele passa a
pensar financeiramente", "0 nutricionista nao esta preparado para tra-
balhar sob pressao", "Outros profissionaisestao mais bem preparados para
cargos de supervisao".

0 que leva a isso e a formac;:aodeficiente do nutricionista ou
sac as proprias caracterlsticas do mercado de trabalho que estao a exigir
dele a desvalorizac;:aodos aspectos tecnicos e sociais que marcaram a sua
formac;:ao?Se empresas que montam Servic;:osde Nutric;:aoe Dietetica em
locais inadequados, com area ffsica muito pequena, mal-equipados, ge-
ralmente com 0 agravante de um elevado "turn over" decorrente dos
baixos salarios, se queixam de que 0 nutricionista esta despreparado para
"enfrentar a realidade" e "trabalhar sob pressao", devemos nos preocupar
em adequar a Universidade a essa realidade? E evidente que um pro-
fissional sem formac;:aotecnica seria mais "aberto" para se adaptar a
qualquer situac;:aodo que aquele que a Universidade encaminhou para
estagiar em servic;:osde bom nlvel tecnico.

Atualmente, muitos profissionais da saude principalmente da
area hospitalar, se ressentem da falta de recursos materiais para 0 trabalho.
0 que nao se pode aceitar e que quando 0 nutricionista se veja obrigado a
trabalhar em condi<;:oesprecarias ele seja taxado de "incompetente" por
nao saber se "adaptar" a realidade.

Nao se pretende contudo, omitir e nem passar ao largo de
todas as causas que concorreram para 0 desvirtuamento que 0 ensino su-
perior em geral sofreu corti 0 aumento do numero de cursos na decada de
70, que resultou na queda da qualidade de ensino devida ao excessive
numero de alunos em sala de aula, a contratac;:aode professores sem titu-
lac;:ao,ao ingresso de vestibulandos sem condic;:oesmlnimas para acom-
panhamento de um curso de nlvel superior, a falta de recursos materiais
para aulas praticas e assim por diante. Essesfatores comprometeram so-
bretudo os cursos sem tradic;:aoacademica como e 0 Curso de Nutric;:ao
que, mais do que outros ja bem estruturados, sofreu decllnio na qualidade
de ensino por falta de professores, livros e trabalhos publicados, que ser-
vem como material didatico. As consequencias desse decllnio afloram em
todos os segmentos do mercado de trabalho.

Perguntados se trabalham em equipe ou isolados, 52,6% res-
ponderam que 0 fazem em equipe e 43,9%, isoladamente (Tabela 1).
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Tabela 1. Distribuic;:ao da populac;:ao estudada segundo a area de atuac;:aoe
as condic;:i5es de trabalho (PUCCAMP, egressos de Nutric;:ao,
1982-1986; 2~ fase)
Forma de
trabalho

Servic;:ode Alimen-
tac;:aoInstitucional
Dietoterapia
(hospital)
Dietoterapia + pro-
duc;:ao(hospital)
Saude Publica
Ensino
Outra

Total

Equipe lsolado
Sem infor-

m.o
Total

%

37,0

100,0

70,0

50,0
100,0

54,5

52,6

59,2 3,7 47,4

7,0

30,0

50,0

17,6

7,0
1,7

19,3

100,0

36,4

43,9

9,0

3,5

Analisando a mesma questao por areas, verifica-se que e na
area de Servic;:ode Alimentac;:ao Institucional que ocorre com maior fre-
quencia 0 trabalho isolado: 59,3% dos profissionais nao trabalham em
equipe. Todos eles tem subordinados, entretanto, inquiridos se trabalham
em equipe, responderam que nao, provavelmente porque a palavra "equi-
pe" supoe uma relac;:aohorizontal de igualdade que permite 0 intercambio
de ideias e 0 crescimento conjunto.

Sabe-se que muitos profissionais se ressentem disso. Re-
cem-saldos da vida academica, ingressam em empresas onde perdem 0
contato frequente com outros nutricionistas. Em Servic;:osde Alimentac;:ao
Institucional, muitas vezes 0 jovem ja entra numa posic;:aode chefia para a
qual ele ainda e imaturo. Poucos profissionais de outras areas, engenheiros,
administradores, medicos, economistas, ingressam no seu primeiro empre-
go ja como chefes sem terem outros colegas da mesma profissao para
discutir seus problemas. Outro agravante para a situac;:ao e que em cargos
de chefia, 0 nutricionista sempre vai ter como subordinados indivlduos de
baixo n(vel social e frequentemente muito mais experientes do que ele
proprio, que nunca trabalhou, pois a maioria dos Cursos de Nutric;:aofun-
cionam em perlodo integral.
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A tabela 2 apresenta a distribuic;:ao da populac;:ao estudada se-
gundo os cargos que ocupa nas varias areas e a tabela 3 complementa a
anterior mostrando 0 reduzido numero de nutricionistas chefiados por
nutricionistas. A despeito do crescimento numerico da categoria, poucos
cargos de chefia sac ocupados por nutricionistas. Por outro lado, poucas
empresas remuneram bem 0 nutricionista ou Ihe oferecem oportunidade
para reciclagem e aprimoramento.

A analise dessas questoes conduz it constatac;:ao de certos para-
doxos: as empresas alegam que "formam" 0 nutricionista, mas dizem tam-
bem que nao podem ascend/Ho hierarquicamente porque a faculdade nao
os preparou para tal. No que concerne ao profissional em si, ha que se
considerar que 0 jovem que optou por um curso de "Nutric;:ao", geralmen-
te vinculado as "Faculdades de Ciencias Medicas" ou "Faculdades de

Saude Publica", a area biologica enfim, nao e alguem cuja tendencia se
volte de imediato, apos a formatura, a administrac;:ao e as ciencias economi-
cas e exatas. A alegac;:ao de que ele sai da faculdade despreparado para
"pensar financeiramente" talvez reflita que, de fato, os cursos estao cum-
prindo efetivamente 0 seu papel que nao e, pelo menos exclusivamente, 0
de ensinar 0 aluno a "pensar financeiramente", mas sobretudo tecnica e
socialmente.

A reversao dessa situac;:ao, cujo quadro final se resume a um
conjunto de obstaculos a ascensao profissional do nutricionista, deve ser
objeto de analise e discussao nas faculdades, nas salas de aula e nas entida-
des representativas da categoria, pois a sua soluc;:aopassa tanto pelas ques-
toes academicas como pelas questoes de mercado de trabalho.

Sente-se cada vez mais a necessidade de cursos ao nlvel de
especializac;:ao em Administrac;:ao de Servic;:os de Alimentac;:ao para nu-
tricionistas. E precise tambem que os profissionais que militam nessa area
se proponham a escrever livres, publicar trabalhos, enfim, divulgar a sua
experiencia. Ha dez ou quinze anos quase nao existiam livros de Nutric;:ao
em portugues. Hoje, 0 panorama para a area de Saude Publica e Dietotera-
pia e totalmente diferente. 0 academico de Nutric;:ao ja dispOe de ampla
bibliografia para essas areas, porem 0 campo da Administrac;:ao de Servic;:os
de Alimentac::ao ainda pouco foi contemplado com publicac;:Oest6cnicas. Os
profissionais da area, sob a alegac;:aode falta de tempo, falta de incentivos
ao estudo, ao aprimoramento, a pesquisa e ate sigilo profissional, nao
escrevem, nao publicam eo academico de Nutric;:aose restringe a apostilas.
apontamentos de sala de aula e aos estagios oferecidos pela taculdade.
Como formar um profissional de nlvel superior sem bibliografia ade-
quada? Como habituar 0 academico a leitura e a compra de livros e
periodicos se estes simplesmente nao existem?
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Tabela 2. Distribuiao da populaao estudada segundo os cargos que ocupa nas diferentes areas (PUCCAMP,

? egressos de Nutriao, 1982-1986; 2 fase)
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() <:80Institu- Dieto + Publica 0
() ",
» cional Prod. ::C
s:; 0
.'" s:;:::J() % . tn
3 ()
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'0'0 45,7 8,6 20,0 5,7 - z5'
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Total 45,6 7,0 17,6 7,0 1,8 21,0 100,0



Tabela 3. Distribuic;aoda populac;aoestudada segundo os cargos que ocupa ea formac;aodo chefe imediato
(PUCCAMP,egressosde Nutric;ao,1982-1986; 2 fase)
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A analise das faixas salariais apresentou grande dificuldade.
Chama a atenc;:iio a variac;:iiode horas de trabalho onde, com frequencia,
aparecem dados como 50, 55 e ate 90 horas semanais, no caso de uma
nutricionista que reside no proprio emprego.

18,2% Ili/liiI12t-4 SM

~41--6SM

7 ,C1'Io
15,8%

8,8%

Dados globais

28,6%

7,1%

14,3%

Outra

'3,7%

SAl

Saude Publica

1~:~:~:~:~iill8 ~ 10 SM.:.:.:.:.:.:

D10 ou mais SM

.61---8 SM
Sem informac;:ao

Figura 2. Distribuic;:io da populac;:io estudada segundo a faixa salarial (PUCCAMP,
egressos de Nutricao, 1982-1986; 2~ fase)
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A faixa salarial media ficou entre 6 e 8 salarios .mlnimos (SM),
mas a mod a e mais elevada: 10 ou + SM mensais. Em todas as areas ha
salarios mais altos e mais baixos. Os ~esultados levam a.considerar,que nao
ha uma area que remunere melhor; provavelmente ha uma selec;ao natural
dos melhores profissionaisque, em qualquer area acabam sendo mais bem
remunerados (Figura 2).

Na area de SAl foram os servilfos de autogestao que influen-
ciaram mais os resultados, elevando a media, pois a frequencia mais alta
dos salarios de concessionarias ficou entre 8 e 1OSM enquanto em servilfos
de autogestao a moda verificada foi 10 ou + SM (Tabela 4).

Tabela 4. Distribuilfao dos nutricionistas que trabalham em Servilfosde
Alimentalfao Institucional (SAl), concess.ionariaou autogestao,
em faixas salariais (PUCCAMP,egressosde Nutrilfao, 1982-1986;
2~ fase)

Na categoria "outro" prevaleceu a falta de informalfao. Em
face dos dados obtidos, tornou.se imposslvel qualquer conclusao sobre a
viabilidadefinanceira do exercicio da profissao como autonomo.

3.2 Resultados relativos a opiniao dos egressos sobre a forma~ao recebida
na PUCCAMP

Inquiridos acerea da qualidade da formalfao recebida na
PUCCAMP,73,7% consideraram que ela atende plena e razoavelmente as
necessidades do mercado de trabalho (Tabela 5). A alta porcentagem de
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FaixasSalariais (salario minimo)

SAl 10ou
Sem in- Total

41--6 61--8 8r.-10 mais forma
o

%

Concessionaria 22,2 - 55,6 22,2 - 33,3
Autogestao - 25,0 16,7 58,3 - 44.4
Anulados - - - - 100,0 22,2

Total 7.4 11,1 25,9 33,3 22,2 100,0
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respostas que apontam para uma qualidade de ensino razoavel parece de.
monstrar claramente que os maiores 6bices ao bom desempenho profis-
sional estao mais nas caracterlsticas do mercado de trabalho, de se apresen.
tar como um campo novo onde 0 profissional ainda tem que ganhar 0 seu
espaf;:O,do que na deficiencia da formaf;:aorecebida.

Tabela 5. Opinia'o dos egressos sobre a fOrmaf;:80recebida na PUCCAMP
(PUCCAMP,egressosde Nutrif;:io,1982-1986; 2~ fase)

Area

Servif;:ode
Alimentaf;:io
Institucional

Hospital
SaMe Publica
Ensino
Outras

Total

14,8

14,3
25,0

12,3

Eprecise considerar, alE!mda qualidade do ensino ministrado,
0 potencial de desempenho do ingressante na Universidade. 0 "Relatorio
do vestibular 1988" da PUCCAMP (9) revela que entre os ingressantes no
curso de Nutrif;:ao apenas 12,22% tiveram desempenho de nlvel superior no
vestibular, contra 46,67% medio e 41,11% inferior. 0 fato de 100% dos
ingressantes terem colocado Nutrif;:ao como primeira opf;:ao pouco signi-
ficado tem frente a esse dado e ao da evoluf;:aodas inscrif;:oes no vestibular:
em 1980 a PUCCAMP teve 529 inscritos para 90 vagas e em 1988 esse
numero caiu para 206. Na mesma epoca, a procura pelo Curso de Medicina
subiu de 2886 para 3546 candidatos, 0 de Administracao de 1819 para
2670 e 0 de Direito de 940 para 2.430.
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Atende Atende Atende

plena- razoavel-
com mUi-,

Nlo

mente mente
tas restri- atende

I Total

C;Oes
-

%

59,3 25,9 - 47,4

64,3 21,4 - 24,5
75,0 - - 7,0

100,0 - - 1,8
54,5 45,5 - 19,3
61,4 26,3 - 100,0
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. Ah~m disso.numa "Avaliac;:aodo Curso de Nutric;:ao" (BOOG et
aI., 1). realizada em 1987, constatou-se que embora 96% da turma houves-
se colocado "Nutric;:ao" como primeira opc;:ao no vestibular, cerca de um
terc;:oja havia prestado outro vestibular anteriormente e sido reprovado.

A analise da opiniao dos egressos sobre a formac;:ao recebida
por area nao leva a divergencias no resultado. Apenas observou-se que
daqueles que atuam em outras areas que nao as tradicionais (cHnicas e
consultorios, hoteis, SPAs e vendas). 45,5% consideram que 0 curso atende
as necessidades com muitas restric;:oes. Neste caso isto e normal, pois 0
curso prepara 0 aluno para as areas basicas; aqueles que optam por outros
campos certamente encontram mais dificuldade (Tabela 5).

Na mesma linha de analise os nutricionistas foram perguntados
se houve algum momento em que eles se sentiram incapazes de resolver ou
buscar soluc;:6espara problemas profissionais; 68,4% responderam negativa-
mente. Entre os que responderam sim, prevaleceram problem as de rela-
cionamento com subordinados, resposta esta seguida da ressalva de que
nao e propriamente em func;:ao da formac;:ao recebida, mas em func;:aodas
proprias caracterfsticas do mercado de trabalho. Surgiram tamoom respos-
tas relativas a decorac;:ao, etiqueta, culinaria, hotelaria e impostos. Tais
respostas revertem para outra cdtica a propria formac;:ao: a falta de clareza
quanto ao papel da Universidade. E evidente que profissionais de todas as
areas se deparam com certas peculiaridades do exerclcio profissional para
os quais a faculdade nao os preparou. A superac;:ao dessas dificuldades vem
atraves da vivencia, da experiencia e da iniciativa para buscar esse tipo de
conhecimento prMico. Passa-se a questionar 0 fato de varios profissionais
demonstrarem nao compreender que tais problemas transcendem it compe-
tencia da Universidade.

Muitos entrevistados reconhecem que, a fim de melhor enfren-
tar os aspectos administrativos das instituic;:oes, e fundamental que 0 estu-
dante de Nutric;:ao receba em sua formac;:ao conhecimentos sobre "Admi-
nistrac;:ao Geral3, 0 que ja constitufa recomendac;:ao do "Diagnostico Na-
cional dos Cursos de Nutric;:ao" (BRASIL, 4), cujos resultados foram
publicados em 1982.

Perguntados a respeito de "sentirem-se profissionais da saude"
no exerclcio da profissao, significativa maioria respondeu que sim: 93%
(Tabela 6). Comparando-se este dado com aquele obtido para a mesma
questao formulada aos academicos do 40 ano na "Avaliac;:ao do Curso de

(3) A reestruturacao curricular ja incluiu essa disciplina no Curso de Nutricao da
PUCCAMP a partir de 1989.
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Nutric;:ao" (BOOG et aI., 1), verifica-se que aquele foi inferior: 70%. Isso
parece indicar que a propria sociedade cobra do profissional nutricionista 0
seu papel de profissional da saude, fazendo corn que ele se sinta cada vez
mais responsavel pela saude da clientela para a qual presta servic;:os.

Tabela 6. Distribuic;:aodos egressossegundo se considerarem ou nao profis-
sionais da saude (PUCCAMP,egressos de Nutric;:ao,1982-1986;
2~ fase)

Sim Nao Total

%

14,8 47.4

7,0

7,0

17,5

7,0
1,8

19,3

100,0

Perguntados se estao satisfeitos corn a profissao escolhida, 86%
responderam afirmativamente. A mesma questao formulada em relac;:ao
"ao trabalho" demonstra uma porcentagem ligeiramente inferior: 80,7%
(Figura 3)

3.3 Atividades desenvolvidas pelos profissionais nas varias areas de atuac;ao
e sua relac;ao com a saude

Para fins de analise das atividades indicadas coma ,realizadas
rotineiramente, verificou-se as que foram mencionadas por, pelo menos,
70% dos entrevistados. Causou surpresa 0 reduzido numero de atividades e,
em decorrencia disso, optou-se por considerar tambem aquelas realizadas
por 50% dos entrevistados de cada area. Os resultados a que se chegou
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Servic;:ode Alimen-
85,2

tac;:aoInstitucional
Dietoterapia

100,0
(hospital)

Dietoterapia + pro-
100,0

duc;:ao(hospital)
SaMe Publica 100,0
Ensino 100,0
Outras 100,0

Total 93,0



SITUA(:AO PROFISSIONAL DOS NUTRICIONISTAS...
M. C. F. BOOG et al.

No trabalho Na profissao
Alirnental;:ao Institucional

No trabalho
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Figura 3. Nutricionistas satisfeitos e insatisfeitos corn 0 trabalho e corn a profissao,
segundo a area de atual;:ao (PUCCAMP, egressos de Nutri9ao, 1982-1986;
2~ fase)
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mostram que e muito reduzido 0 numero de atividades exercidas rotineira-
mente pelos nutricionistas: provavelmente 0 numero insuficiente de pro-
fissionais nao permita uma diversifica~ao de fun~Oes e 0 exercfcio profis-
sional se reduz a um mero "tocar a rotina". Observa-se tambem que nas
varias areas, as atividades sao praticamente as mesmas.

3.3.1 Area Hospitalar

Entre os profissionais que mencionaram fazer so Dietoterapia,
apenas 50% fazem anamnese alimentar; em contrapartida, nesse mesmo
grupo, que diz fazer so Dietoterapia, as atividades de administra~ao de
pessoal e escala de servi~o aparecem como rotineiras para mais de 70% dos
entrevistados. Acresce-se a isso 0 fato de que entre os profissionais que
mencionaram fazer Dietoterapia e produ~ao, das 12 atividades realizadas
por 70% deles, 11 sao de carcher administrativo (F iguras 4 e 5). Como
interpretar esses dados? Por que 0 profissional nutricionista esta-se limi-
tando tanto as fun~oes administrativas? Seria esta situa~ao decor rente
unicamente das exigencias do proprio mercado de trabalho e do tempo
excessivo que as atividades administrativas tomam, impossibilitando 0 de-
senvolvimento de atividades tecnicas mais diversificadas? Seria porque na
area administrativa ele e mais valorizado? Ocorreria tambem na area hospi-
talar uma valoriza~ao do profissional administrativo que "pensa finan-
ceiramente", em detrimento daquele que presta servi~os? Pode-se imputar
a responsabilidade por esse resultado totalmente a estrutura das insti-
tui~oes ou 0 profissional se acomodou e nao esta buscando um aprimora-
mento do seu trabalho tecnico? Seria a propria forma~ao academica que
nao oferece subsidios suficientes para a iniciativa de desenvolver projetos
novos, de cunho mais tecnico? Ou ainda esta condi~ao resulta de barreiras
impostas pela categoria medica que nao quer abrir mao de sua supremacia
em rela~ao ao paciente?

3.3.2 Area de Saude Publica

Em rela~o a area de Saude Publica, somam-seagora as preocu-
pa~oes geradas com 0 resultado da primeira fase da pesquisa (BOOGet aI.,
3), na qual se constatou que apenas 6,3% dos nutricionistas formados pela
PUCCAMPestao nesta area, outra constatat;:aosurpreendente: a de que

R. Nutr. PUCCAMP, Carnpinas, 2(1): 55-87, jan.jjun., 1989
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Seleciio de pessoal

Avaliaciio de aceitabilidade

Estfmulo a hortas

Controle de saude de manipulado.
res de alimentos
Seleciio de cardapios

Avaliaciio de aprendizagem

Estabelecimento de rotinas de
trabalho
Atualizacao profissional atraves de
leitura por necessidade do servico
Participaciio em eventos
cientfficos
Controle de sobras e restos

Controle de estoque

Participaciio em equipe multipro-
fissional
Anamnese alimentar

Estabelec. de normas e proced.
quanto a preparo de alimentos
Controle de qual idade de refeicOes

Escala de servico

Acompanhamento de distribu iCiio
de refeicOes
Especificaciio para compras de
equipamentos e utensilios
Orientacao alimentar a pacientes

Estabelecimentos de normas e
procedimentos quanto a higiene
Calculo de dietas individuais para
patologias
Administraciio de pessoal

Supervisiio do porcionamento

Integraciro com outros servicos

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figura 4. Relaciio das atividades realizadas rotineiramente por, pelo menos, 70 e 50%
dos nutricionistas que trabalham em Dietoterapia - hospital (PUCCAMP,
egressos de Nutricao, 1982.1986; 2\1fase)
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Avaliac;;ao de aceitabilidade

Atualizac;;ao profissional atravAsde
leitura por necessidade do servic;;o
Controle de custos

Controle de so bras e restos

Manutenc;;ao preventiva de equipa-
mentos e utensllios
Especificac;;ao para compra de
equipamentos e utensilios
Selec;;ao de fornecedores

Orientac;;ao culinaria

Orientac;;ao alimentar a pacientes

Calculo de dietas individuais para
patologias

Motivac;;ao dos subordinados

Manutenc;;ao corretiva de equipa-
mentos e utens ilios
Supervisao de porcionamento'

Estabelecimento de rotinas de
trabalho
Estabel. de normas e proced.
quanto a preparo de alimentos
Controle de qualidade de refeic;;c5es

Selec;;ao de pessoal

Acompanhamento de distribuic;;ao
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Figura 5. Relac;;50das atividades realizadas rotineiramente por, pelo men os, 70 e 50%
dos nutricionistas que trabalham em Dietoterapia e produc;;ao - hospital
(PUCCAMP, egressos de Nutric;;ao, 1982-1986; 2\1fasel
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75

aqueles que estao em Saude Publica tambem estao exercendo predo-
minantemente atividades administrativas (Figuras 6 e 7), Nao ousadamos
nenhuma interpret~ao definitiva desses dados. Apenas pode-sequestionar:
que tipo de envolvimento os profissionais da area de Saude Publica tem
com 0 trabalho que fazem? Seria a situa.;:ao polltica e social a unica
responsavel pelo esvaziamento da essencia do trabalho em SaMe Publica?
Qual e 0 "status" do profissional que trabalha em orgao publico,
sobretudo do nutricionista. cujas fun.;:oes permanecem ate hoje
indefinidas?

Avaliacao de aceitabilidade

Supervisao de programas de
nutricao em Saude Publica
Administr~ao de programas de
nutricao em Saude Publica
Planejamento de programas de
nutricao em Saude Publica
Acompanhamento de distribuicao
de refeic6es
Orientacao culinaria

Controle de estoque

Administracao de pessoal

Supervisao de porcionamento

Estabelecimetno de normas e pro-
cedimentos quanto a higiene
Estabelec. de normas e proced.
quanto ao preparo de alimentos
Controle de qualidade de refeicoes

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figura 6. Relacao das atividades realizadas rotineiramente por, pelo men os, 70% dos
nutricionistas que trabalham em Saude Publica (PUCCAMP. egressos de Nu-
tricao. 1982-1986; 2~ fasel

R. Nutr. PUCCAMP, Campinas, 2(1): 55-87, jan./jun., 1989



76

SITIJAc;AO PROFISSIONAL DOS NUTRICIONISTAS...
M. C. F. BOOG et al.

Estlmulo a cria~ao de animais

Estlmulo a hortas

Controle de saude de manipulado-
res de alimentos
Sel~ao de cardapios

Avalia~o de programas de Nutri.
~ao em Saude Publica
Suplementa~ao alimentar

Estabelecimento de rotinas de
trabalho
Atualiza~o profissional atrav6s de
leitura por necessidade do servi~o
Estabelecimento de normas de
estocagem
Motiva~ao dos subordinados

Sel~ao de fornecedores

Controle de custos

Controle de sobras e restos

Manuten~ao corretiva de equipa-
mentos e utensilios
Oesenvolvimento de receitas, teste
de f6rmulas
Elabora~ao de material didatico

Treinamento de pessoal

Pesquisa em Saude Publica

Pesquisa em culinaria experimental

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figura 7. Rela~ao das atividades realizadas rotineiramenta por, pelo menos, 50% dos
nutricionistas que trabalham em Saude Publica (PUCCAMP, egressos de Nu-
tri~ao, 1982-1986; 2~ fasel

0 que pode e compete a Universidadefazer? 0 que compete a
categoria atraves de suas entidades representativas e aos profissionais da
area?

Com 0 intuito de tentar uma explica«;:ao, ainda que muito
superficial, da quase inexistencia do nutricionista na area de Saude Publica,
levantaram-se alguns dados hist6ricos da passagem desse profissional pela
Secretaria da Saude do Estado de Sao Paulo.
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A 16 de julho de 1969, at raves do Decreto 52.182 (SAO
PAULO. 10). foi estabelecida a organ!~a.;:ao da Secretaria de Estado da
Saude, que contemplou a cria.;:ao do cargo de Supervisor da area de Nu-
tri.;:ao em todas as Divisoes Regionais de Saude, num total de dez para 0
Estado todo. Nunca houve uma defini.;:ao clara das competencias desses
supervisores. Em 1971, a Secretaria de Estado da Saude4 contratou 14
nutricionistas recem-formados, sem que houvesse qualquer defini.;:ao clara
de fun.;:oes para eles. Alguns, totalmente desiludidos, deixaram 0 emprego
ap6s 0 primeiro ano. Outros permaneceram, chegaram a assumir os cargos
de supervisores, foram posteriormente concursados e efetivados; outros
passaram ao Instituto de Saude como pesqu isadores cientfficos. Poste-
riormente, foram contratados 43 nutricionistas para atuarem em Centros
de Saudes, novamente sem qualquer diretriz a nlvel central. Alguns desisti-
ram e os remanescentes foram sendo absorvidos por outros servi.;:os por
nao terem func;:oesdefinidas.

A inexistencia de programas na area social, a indefini.;:ao de
func;:oes, a falta de coordenac;:ao entre os varios programas e de soluc;:aode
continuidade dos programas dos varios governos inviabilizaram a concre-
tizac;:aodo servic;:ode Nutric;:aoao nlvel de Centros de Saude.

Na amostra estudada todos os nutricionistas que exercem a
profissao na area de Saude Publica trabalham em merenda escolar.

3.3.3 Area de Servicosde Alimentacao Institucional

Na area de alimentac;:ao institucional tamrem prevalecem ativi-
dades administrativas (Figura 8). Nesta area 0 volume de tarefas rotineiras
impede, segundo os profissionais pesquisados, uma diversificac;:ao de ativi-
dades. Como as proprias empresas contratantes valorizam muito mais as
atividades de controle ao nlvel burocratico, 0 profissional nao e incenti-
vado a se atualizar tecnicamente e nem chega a desempenhar todas as
atividades tecnicas inerentes a sua habilitac;:ao profissional. Tambem a insu-
ficiencia de pessoal auxiliar leva 0 nutricionista a um desempenho limitado
e pouco criativo. Faz-se imprescindlvel ressaltar que, a despeito dessa si-
tuac;:ao, 85,2% da populac;:ao estudada considera-se "profissional da saude",
mesmo exercendo outras atividades nao diretamente relacionadas 11saude,
ou em empresas cuja atividade.fim e outra.

(4) SAO PAULO. Leis, Decretos etc. Resoluc;:oes do Secretario da Saude, de 29 de
dezembro de 1971. Diario Oficial, 30 dez. 1971. Ano LXXX I, n9248, p.30.
(5) SAO PAULO. Secretaria da Saude. Grupo Especial de Selec;:aoconvoca nutri.
cionistas para escolha de vagas. Diario Oficial, 19 jan. 1982. Sec;:aoI, p.29.
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Dimensionamento de recursos
human os
Sel~ao de pessoal

Orienta~ao culinaria

Responsabilidade t6cn. pelo Prog.
de Aliment. do Trabalhador (PAT)
Estabelecimento de especifica~o
t6cnica para compra de gflneros
Controle de saude de manipulado-
res de alimentos
Estabelecimento de rotinas de
trabalho
Escala de servi~o

Avalia~ao de aceitabilidade

Motiva~o dos subordinados

Sele~o de fornecedores

Controle de custos

Administra~ao de pessoal

Supervisao de porcionamento

Controle de sobras e restos

Estabelecimento de normas de
estocagem
Acompanhamento de distribui~ao
de refei~6es
Controle de estoque

Estabel. de normas e proced.
quanto ao preparo de alimentos
Estabelecimento de normas e pro-
cedimentos quanto a higiene
Sele~o de cardapios

Controle de qualidade de refei~6es
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Figure 8. Rela~ao das Atividades realizadas rotineiramente por, pelo menos 70 e 50%
dos nutricionistas que trabalham na area de Servi~o de Alimenta~ao Institu-
cional (PUCCAMP, egressos de Nutri~ao, 1982-1986; 2~ fase )
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3.4 Atualiza4;ioprofissional

Inquiridos sobre se consideram que se encontram "atualiza-
dos", apenas 59,6% responderam que sim (Figura 9). Considerando que a
popula.;:ao pesquisada era constitufda por profissionais formados ha, no
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Figura 9. Porcentagem de profissionais que se consideram atualizados, nao
atualizados ou que a form~ao e suficiente (PUCCAMP,egressos
de Nutri<;:ao,1982-1986; 2~ fase)
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maxi mo, seis anos, no momento do levantamento de dados, esta opiniao
pode refletir que 0 profissional nao esta se empenhando para atualizar-se e
nao esta sendo estimulado a atualizar-se. Apenas um entrevistado informou
que. nao sente necessidade de atualiz3r-se porque a formac;:ao obtida na
faculdade e suficiente.

Os meios que os nutricionistas estao utilizando para atuali-
zar'se, as razoes pelas quais nao se atualizam e os profissionais atualizados
por area sao apresentados nas figuras 1O, 11 e 12 respectivamente.
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Figura 10. Meios utilizados pelos nutricionistas para sua atualizac;:ao
(PUCCAMP,egressosde Nutrif;ao, 1982-1986; 2~ fase)
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Figura 11. Razoes pelas quais OSnutricionistas nao se atualizam (PUCCAMP,
egressos de Nutric;io, 1982-1986; 2~ fase)
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Figura 12. Profissionaisatualizados por area (PUCCAMP, egressos de Nu-
tri~ao, 1982-1986; 2~ fase) .
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3.5 Filiac;ao a entidades representativas da categoria

Aos entrevistados perguntou-se a que entidades representativas
da categoria eram filiados. As respostas obtidas refletem certo desinteresse
e descredito a respeito das mesmas. 0 reduzido numero de profissionais
que responderam estar filiados ao Conselho Regional de Nutricionistas
(CRN), por exemplo, nao reflete a realidade, pois a maioria esta traba-
Ihando em locais que certamente exigem 0 registro no CRN e 0 entrevis-
tado "esqueceu-se" de citar esse orgao. Por que? Considera-o apenas um
orgao burocratico? Nao 0 considera representativo da categoria? Poucos
tambem sac filiados it Associac;:ao Paulista de Nutric;:ao (APAN) e it Asso-
ciac;:ao Profissional de Nutricionistas do Estado de Sao Paulo (APNESP)
(Tabela 7).

Tabela 7. Distribuic;:§'oda populac;:ao pesquisada con forme a filiac;:§'oa enti-
dades representativas da categoria (PUCCAMP, egressos de Nutri-
c;:ao,1982-1986; 2~ fase)

I
Entidades Filiados

4. CONCLUSOES E RECOMENDACOES

0 conhecimento profunda das areas que vao absorver 0 aluno
e principalmente a previsao das adversidades que ele vai encontrar no
exercfcio da profissao contribuem para tornar 0 ensino mais objetivo e
mais crltico.

Pode-se perceber durante a execuc;:ao deste trabalho a utilidade
dos dados para motivar discussoes e antecipar ao aluno os desafios que ele
enfrentara no exercfcio profissional, principalmente se este exercfcio for
pautado numa postura crltica, como profissional de saude consciente de

R. Nutr. PUCCAMP,Campinas, 2(1): 55-87,jan./jun., 1989

n9 %

CRN 40 70,2
APAN 13 22,8
APNESP 15 26,3
SBAN 1 1,8
SBCTA 1 1,8
Em branco 9 15,8
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t
seu papel como elemento gerador de transformalfoes na sociedade. 0 tra

~

balho documenta ainda fatos que devem merecer exame minucioso por
parte de associalfOesprofissionais, conselhos e sindicatos aos quais compe-
te, ate mais diretamente do que 11Universidade, zelar e defender os inte.

ressesda categoria junto ao mercado de trabalho. I
Em algumas partes do presente trabalho detivemo-nos, mais.

ate do que talvez pretendessemos,na area de Servilfosde AlimentalfaoI
1nstitucional. Isso ocorreu apenas porque sendo esta a area mais represen-
tada na amostra, devido ao fato de absorver quase metade dos egressos,
trouxe abaila maior numero de questoes para serem discutidas.

0 canal de comunicalfao que este trabalho abriu entre a Uni-
versidadee as instituilfoesque empregam 0 nutricionista deve servirde base
para uma avalialfao continua da situalfao profissional de egressos e da
discussao conjunta da forma(fio universitaria petas faculdades, servilfose
entidades representativas da categoria.

A busca de solulfoespara as areas de conflito nao podem ficar
s6 a cargo das instituilfoes formadoras pois muitos problemas decorrem de
particularidades do mercado de trabalho cuja solulfao nao pode simples-
mente ser atribulda a responsabilidade das faculdades, ao nlvel de gra-
dualfao.

SITIJA<;;AO PROFISSIONAL DOS NUTRICIONISTAS...
M. C. F. BOOG et al.

Percebe-se, em profissionais formados ha mais tempo e nao
envolvidos com os problemas vividos hoje pelas Universidades, uma
expectativa ate ingenua de que as novasgeralfoestragam, por viade forma-
(fio academica, solulfoespara problemas antigos, para os quais eles proprios
nao estao encontrando solulfao. Sente-se as vezes a expectativa de que 0
recem-formado seja um "super-homem" dotado de poderes magicos para
solucionar questoes historicas complexas.

E preciso ter em conta que 0 crescimento da categoria nos
ultimos anos reflete 0 resultado da polltica educacional brasileirada deca-
da de 70 que resultou na expansao desordenada do ensino superior privado
(COELHO et aI., 5), com obvia queda na qualidade de ensino. Os cursos
como 0 de Nutrilfao, sem tradilfao academica, foram os que mais sofreram
com 0 reduzido numero de docentes qualificados e com a ausencia de
fontes bibliograticasadequadas e suficientes.

A Universidadehoje, se comprometida com a sociedade, pode
buscar 0 deslindamento das questoes diflceis, a crltica, a proposta de
mudanlfas. Mas a correlfao dos desvios sofridos' pela area educacional na
decada de 70 demandara anos de trabalho. Nao se melhorara a qualidade
de ensino do dia para a noite.

R. Nutr. PUCCAMP, Campinas, 2(1): 55-87, jan.jjun., 1989
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0 Projeto Pedagogico da PUCCAMP tem como objetivo partir
"Da Crftica a Proposta", assegurando "um planejamento capaz de
possibilitar uma sobrevivencia digna, calcada em valores como a qualidade
de ensino ministrado, as condic;:oes do trabalho docente e funcional. 0
compromisso com a verdade e com os interesses oosicos da populac;:ao
brasileira, em especial a mais necessitada" (COELHO et aI., 5). Prova disso
e a possibilidade que os autores do presente estudo tiveram de realiza-Io na
Carreira Docente Experimental.

POrE!m,a conquista de melhor nlvel de ensino ea melhoria da
situac;:ao funcional e da qualidade de trabalho dependem de uma junc;:aode
esforc;:os, de um caminhar pari passu das instituic;:oes formadoras, das enti-
dades representativas da categoria e dos prbprios servic;:osque absorvem os
nutricionistas.

A pesquisa, a publicac;:ao de trabalhos, 0 aprimoramento pro-
fissional e a realizac;:ao de cursos precisam ser incentivados pelas insti-
tuic;:oesempregadoras.

Os nutricionistas precisam unir-se atraves da criac;:ao de
entidades representativas da categoria: associac;:oes de ex-alunos.
associac;:oes municipais de nutricionistas, associac;:oes por area de atuac;:ao
etc.

Vive-se um momento de transic;:ao. A profissao de nutricionista
foi regulamentada ha apenas vinte anos; ha cerca de doze anos os nu-
tricionistas passaram a ser aceitos nos cursos de pos-graduac;:ao; ha dez anos
foram criados os Conselhos Federal e Regionais; livros em portugues
existem ha cerca de dez anos e periodicos de bom nlvel vem surgindo
recentemente. A realidade da formac;:ao e do exerclcio da profissao do
nutricionista constitui um sem-fim de problemas intrincados e complexos.

A postura de todos os segmentos interessados precisa ser aquela de "pro-

blematizar 0 real (grifo nosso), sem permanecer (mica e exclusivamente na

crftica, mas procurando conhecer as possibilidades que podem ser de-

senvolvidas a cada conjuntura para superar determinadas posic;:oes de

acomodac;:ao, repetic;:oes, proprias das visoes tradicionais seja no ensino ou
na sociedade,,6

(6) Correspondencia de Doraci Alves Lopes ender~ada aos docentes responsllveis
pela reformul~iio do Projeto Pedag6gico do Curso de Nutri.;:a-o,em 5-3-1988.
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ABSTRACT

PROFESSIONALSITUATION OF THE DIETITIANS
GRADUATEDAT"PONTIFICIA UNIVERSIDADECATOLlCA

DECAMPINAS(SP). PART 11

The present paper refers to the professional situation of a
sample of Dietitians who received their degrees at PUCCAMP from 1982
to 1986. Hierarchical relationships, professional behavior, evaluation of
the Graduation Course, the perception of themselves as professionals in
the health field, professional actualization and their enrolling to Pro-
fessionals Associations were investigated. The final results were analysed
and interpreted in order to explain the current situation in the
context where the professional acts and in the profession historical
evolu tion.

Index terms: Dietitian, graduated student, college
education.

REFERENCIAS BIBLlOGRAFICAS

2.

1. BOOG, M. C. F. et al. Avaliac;:ao do Curso de Nutric;:ao. R. Nutr.
PUCCAMP, Campinas, 1(1): 24-44, 1988.

et al. Reestruturac;:ao do Projeto Pedagogico: Curso de
Nutric;:aoda PUCCAMP. R. Nutr. PUCCAMP, Campinas, 1(1): 7-23,
1988.

et al. Situac;:ao profissional dos nutricionistas egressos da
PUCCAMP: I. Areas de atuac;:ao, estabilidade, abandono da pro-
fissao, desemprego. R. Nutr. PUCCAMP, Campinas, 1(2): 139-152,
1988.

4. BRASIL. Ministerio da Educac;:aoe Cultura. Secretaria de Ensino Supe-
rior. Os curIOs de Nutri~o no Brasil: evoluc;:ao, corpo docente e
currlculo. Brasilia, 1982. 280p. (Cadernos de Ciencias da Saude,
6)

3.

5. COELHO, E. J. P. et al. A reestruturac;:aoda Universidadepela constru-
c;:aodo Projeto Pedagogico com base na participac;:aode alunos,

R. Nutr. PUCCAMP. Campinas, 2(1): 55-87, jan.{jun., 1989



87

SITUA<;AO PROFISSIONAL DOS NUTRICIONISTAS...
M. C. F. BOOG et al.

professores e funcionarios: a continuidade da experiencia da
PUCCAMP. Subtema 1: A reestrutural;aO da PUCCAMP e 0 seu
Projeto Pedag6gico. In: . A Universidade e a constru-
~o do seu proprio Projeto. Campinas, PUCCAMP, 1984. p. 5-9.
(Painel integrado apresentado na III Conferencia Brasileira de Edu-
cac;:ao,Niteroi, 12 a 15-10-1984)

6. CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, 3!1 regiao. Atri-
bui~es do nutricionista. Sao Paulo, s.d. 24p. (Mimeografado)

7. HOFF, M. S. & CAMARGO, A. L. C. Avalia~o do ensino de gra-
dua~o: a perspectiva de egressos de cursos da PUCCAMP. Campi-
nas, PUCCAMP, 1988. 25p. (Mimeografado)

8. MONTEIRO, C. A. Saude e nutri~o das crian~as de Sio Paulo:
diagn6stico, contrastes sociais e tendencias. Sao Paulo,
Hucitec/EDUSP, 1988. 165p.

9. PONTIFt'CIA UNIVERSIDADE CATOLlCA DE CAMPINAS
(PUCCAMP). Comissao Permanente do Vestibular. Relatorio do
vestibular 1988. Campinas, 1988. 120p.

10. SAO PAULO. Leis, Decretos etc. Decreto nO 52.182, de 16 de julho de
1969. Dispoe sobre a organizac;:ao da Secretaria de Estado da Saude
e da outras providi'mcias. In: . Governo do Estado. Re-
forma administrativa da Secretaria de Estado da Saude: coletanea

de textos legais e regulumentares, 1967-1970. Sao Paulo, 1971. p.
9-50.

R. Nutr. PUCCAMP, Campinas, 2(1): 55-87, jan./jun., 1989


