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MULHER, TRABALHO E ALEITAMENTO
UMA QUESTAO SOBRE REPRODUCAO SOCIAL

.,

PauleteGOLDENBERG ~

INTRODUCAO

A constatacao das relacoes entre as taxas de morbi-mortal idade e a
( pritica do aleitamento artificial nas populacoes (1), assim como,as indica -

" coes 'a respeito da disseminacao dohibito do desmame prec6ce (,2'f), espe-
I : i.

.cialmente em nos so meio, suscitou ~ consideracao do aleitamento natural como
um problema de Saude Pública.

Diante de tal preocupacao, foram real izadas, em virias.localidades
do pals, investigacoes sobre a pratica do aleitamento natural e do desmame
, (4,5,6,7). O trabalho das maes, correntemente apontado como um dos fatores
, responsiveis pela generalizp.cao do hibito do aleitamento artificjal mereceu
cons ideracao nes sas invest igacoes. Curiosamente, porem, essa variá vel apre-
sentou, namaioria dos casos, papel pouco relevante dentre os motivos alega-
dos para interrupcao do al ei tamentb ma terno.

\

J

\ Esses resultados, conquanto significativos do ponto de vista da
consideracao dos fatores imediatamente responsaveis pelo desmame precoce,
nao permitiam aval iar as posslveis implicacoes do trabalho das maes sobre a
pritica do aleitamento natural. Em se tratanto de estudos .transversais foca-

,
¡ lizando, retrospectiyamente"os motivos alegados pelas maes como:justificati

Il i." -

vas ~iante da adocao num passado, ~or vezes distante, da ~riti~a¡do aleita _
mento artificial, eles ainda esbarravam com a marginal izad;ao da ~ulher no
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mercado de trabalho (particularmente na fase de organizacao familiar marca-
da pela presenca de filhos menores) que dificultava a possibilidade de dete£
tar ,a interferencia do trabal ho das maes sobre o tempo de al eitamento natu-
ral. Restricoes. portanto. de ordem metodológica quanto a abordagem especlf..:!.
ca do problema. particularmente. no tocante a consideracao da participacao
da mulher no mercado de trabalho, nas precarias condicoes como se estrutura

-r •• bd l. d d d t (8.9, 10)um pals capltal lsta su esenvo Vl o e epen en e como o nosso • man-
tiveram em aberto a questao suscitando a realizacao de novas investigacoes
visando d~r conta dos fatores responsaveis pelo desmame preé-oc~ na populacao.

\

Em 1978 desenvolveu-se. no Municipio de Sao Paulo, um estudo long..:!.
i

tudinal em urna amostra de lactentes de 'familias de baixa renda, selec'ionadas
em ~aternidades e acompanhadas atraves de visitas domiciliares mensais ate o
79 mes de vida da crianca, com vistas a identificacao das praticas alimenta-
res, e, em especial, das condicoes de introdueao do aleitamentb ariificial
(11)-. De acordo com a perspectiva sociológica adotada, orientadapelai preoc~
pae~o com identificaeao de alternativas de sobrevivencia. no imbito domici-
lia~, configuradas em funeao dos nlveis de exploracao vigente da forca de

'¡ •

trabalho, mereceram especial ateneao as condicoes de insercao da mae no mer-
cado de trabalho (12). Nestas condicoes, foi possivel réconsiderar arelacao
entre o trabalho da mulher e a prática do desmame, que constitui o ,objeto
do presente estudo. Sob a ótica da reprodueao social foi pass lvel dar conta
da marginal izaeao das maes no mercado de trabalho, que, em meio a precocida-
de de instalacao da prática do aleitamento artificial na populacao. fundamen~ . -
ta, ',aomesmo tempo, a negaeao da importincia e a afirmacae da interferencia
do desempenho de atividades remuneradas por parte das maes sobre o tempo de
aleitamento natural.

Formalmente, em funeao das pecul iaridades que a colocaeao do pro.,.
blema impoe, procedeu-se, inicialmente, a caracterizaeao das condicoes de
instalaeao do aleitamento artificial no imbito da amostra estudada, l~vantan
do-se a questao dos motivos considerados na efetivacao dessa pratica. Em se~
guida foram caracterizadas as condieoes de participacao das maes no mercado
de frabalho. levando em consideracao as altern~tivas de organiiaeao domici-
liar. finalmente, procedeu-se ao relacionamento da participacao das maes no
mercado de trabalho com o tempo de dUfacao do aleitamento nat~ral e sua re-
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consideracao em meio aos fatores responsáveis pelo desmame precoce em nosso
meio.

METODOLOG lA'

Tendo em vista os propósitos do estudo original (11) na composi-
cao da amostra, foram afastados os casos que apresentavam prob emas relacio-
nados com as condicoes de saúde da nutriz e do lactente que impedissem o es-
tabelecimento do aleitamento natural, ou seja, foram selecionadas nas mater-
nidades criancas com peso superior a 2.500 gramas e que se encontrassem em
bercarios de norma is. Foram identificadas, nestas condicoes, 259 maes que re
siJiriam com seus filhos no Municipio de Sao Paulo, em unidades domiciliares
com urna renda famil iar per capita inferior a um salario mínimo. Com urna per-
da amostral de 60 casos e 8 óbitos finalizou-se o seguimento cQm 191 observ~
coes completas, ou seja, com informacoes mensais sobre todo' o seguimento.
Foi afastado da amostra para efeito da analise socio-economica ainda um caso,
no ,qual os recursos de manutencao provinham de elementos¡ que, nao residiam,
com a mae e o lactente, o que impedia a consideracao da organizacao familiar. .
como unidade de reproducao e consumo.

A caracterizacao da inSercao da m~e no mercado de trabalho, de
acordo com a proposta sociológica de analise (12), fez-se levando em consi-
deracao sua situacao no grupo domiciliar, tido nas classes subalternas como
unidade de obtencao dos meias de sobrevivencia .• Neste sentido, destacando-se
as unidades de reproducao dos grupos domesticos, a.s famll ias na amostra fo-
ram classificadas em Nucleares (48,9%) e em Ampliadas (51,1%), levando-se em
consideracao a ausencia ou a presenca de outros elel}1entosno domiCllio, alem
dos integrantes das unidades reprodutivias (mae~ filho e conjuge). Por sua
vez" objetivando distinguir formas de associacao que impl icassem em diferen-
tes condieoes de participaeao da mae no mercado de trabalho, diante da trad.!.
cional divisao sexual do trabalho no ambito domiciliare ex~ra~domici'iar~as
fam;l ias Ampl iadas foramreclassificadas em funeao da composic<fb do's nucl eos
reprodutivos, constituindo-se os seguintes sub-tipos:
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11- unidades domiciliares que contavam com a presenca do c6njuge durante
todo o seguimento;

11 _ unidades domiciliares que contavam com a presenca do c6njugedurante
parte do seguimento;

111 _ e, unidades domiciliares que nao contavam com a presenca do c6njue du-
rante todo o seguimento.

Paralelamente a caracterizacao do trabalho da mae nestes a,rranjos
de sobrevi venc ia, procedeu-se a caracteri zaóio das condicoes de al eitamento
de seus filhos. Emse tratanto de um estudo longitudinal (11) foi' possivel
distinguir o momento'da introducao da mamadeira e da substitui~ao do leite
maierno ~elo artificial, identificando-se os seguintes tipos .de pritica:
aleitamento natural excl usi vo, aleitamento mi sto e al eitamento artificial. (

ALEITAMENTO NATURAL E MOTIVOS DO DESMAME

De acordo com os dados levantados no decorrer do seguimento (11,14)
poucas criancas tiveram preenchidas as recomendacoes pediatricas quanto a
prática do aleitamento natural. Aos seis meses de idades apenas 47 (24,7%)
da's criancas estavam com aleitamento materno e dessas somente 10 (5,3%) com
aleitamento ~~tural exclusivo.

A partir dos resultados do referido levantamento (H, 14) observou-
se que a introducao da mama dei ra fez-se de forma assustadoramente precoce na

\ '

a~ostra, evidenciando todo um comprometimento do desencadeamento do ciclo
fisiol6gico da lactacao. De acordo com os dados obtidos, 69,5% das criancas
tiveram a mamadeira introduzida no primeiro mes de vicia, tendo-se observado
elevada concentracao nas tres primeiras semanas, com dois pi~os, um no segu~
dó e ou~ro no sexto dia; no segundo mes de vida esses valores sub~ram para
83,7% e para 88,9% no terceiro mes.

Urna vez introduzido o leite artificial, na maioria dos casos, o
desmame se efetiva rapidamente. Assim, dentre as 190 criancas estuaadas, cb-
servou-se que 28,9% foram desmamadas antes de completar um mes de vida; essa
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proporcao atinge 47.4% do total da amostra antes do segundo. 58.4% antes do
terceiro. chegando a 75.3% antes de completar o sexto mes de vida. Nessas
circunstancias a mediana do aleitamento materno para o total da amostra foi
de ¡dois meses e sete dias, e, a mediana de aleitamento natutal exclusivo de
15 dias (11,12,14,15,16)

r interessante notar que em confronto com as atitudes obsetvadas
emrelacao ao aleitamento natural, na opiniao da maioria das maes, o desmame
deveria ocorrer depois dos seis meses de idade das criancas (11.12,14). Nes-
te sentido, inqueridas a respeito dos motivos alegados para a introducao da
mamadeira e para o mesmame, a maior parte das maes (cerca de 70%) fez refe-
rencia a quantidade e qual idade do leite materno. A alusao a qual idade predo
minou entre os motivos apresentados como justificativa para a introducao da
mamadeira em detrimento da quantidade, invertendo-se essa situacao em rela-
cao'ao desmame.

A mae introduz a mamadeira nos primeiros dias de vida da crianca
nao confiando na qualidade de seu leite. Este procedimento acarreta uma dimi
nuicao da estimulacao e da producao láctea, o que justificaria a predominan-

. 1cia: dos motivos alegados relacionados com a quantidadedo leite materno, in-
cluindo-se entre eles as referencias a rejeicao da crianca (que se constitue
num faceta do mesmo problema) par,a o inlcio do desmame.

A desnutricao materna, encontrada em 28,9% dasmaes das criancas
( est~dadas foi afastada como fator explicativo do desmame'precoc~. O estudo

da relacao entre o estado de nutricao materno com o tempo mediano de duracao
do aleitamento nao evidenciou associacao entre as variáveis" sendo portanto
afastado o estado nutricional materno como uma causa do desmame em nosso
meio (16), e como suporte dos motivos alegados pelas maes para a introducao
do aleitamento artificial.

A pratica generalizada do desmame precoce, seria, outrossim, atri
buida ao "marketing" do leite em-pó (12,14,17) Como elemento auxiliar da
producao, a propaganda, destinada a orientar as necessidades do consumidor,
promoveu o uso indiscriminado do leite artificial, interferindo nos mecanis-
JrJS :primitivos de conservacao da especie. Particularmente:, explorando a dúvi
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da da quantidade e da qualidade do leite materno (o que transpareceu nas jus
tificativas alegadas pelas maes) a propaganda, em meio a todo um esquema pr~
mocional, justificaria a introdu<;:aopreéoce da mamadeira e a conseqCJente in-
terrup<;:aodo aleitamento materno. Nestas condi<;:6esela se interpge a outros
fatores - como e o caso do desempenho do trabalho remunerado pelas maes. A
precocidade do desmame, ao lado das peculiaridades das condi<;:6es de partici-
pa<;:aodas maes no mercado de trabalho, limitariam de certa forma um tea~ di-
mensionamento da interfer~ncia de um sobre o outro.

Ass im, em meio aos dema is moti vos apresentados como just ificati va,
o desempenho de atividades remuneradas por parte das maes teve p~quena ex-
pressividade, ou seja, apareceu em 3,2% como justificativa de introdu<;:io da
mamadeira e 2,1% como justificativa para D desmame.

Por outro lad6 cabe ressaltar que dentre as 73 maes que ingressa -
ram no mercado de trabalho em 20 casos nao houve separa<;:ao entre a mae e a
crian<;:a;nos restantes, em 23 casos (43,4%) a introdu<;:ao da mamadeira se
deu num perrodo inferior a um mes do in,cio do trabalho, indicando que-o de-
sempenho dessas tarefas remuneradas poderia constituir-se num motivo real de
desmame fora do alcance do rol de justificativas imediatas apresentadas pe-
las maes, ao proceder a suspensao do aleitarnento materno. Nestesentido, em-
bora d trabalho remunerado nao pudesse ser responsabilizado pela dissemina -
<;:iodo aleitamento artificial, em vista da proemin~ncia de outras ordens de

(12 14 17) "d - ~ "'fatores, "', sua cons 1 era<;:aonao poderla ser desprezada¡ no ,equac;o-
namento do estlmulo ao aleitamento natural no imbito da Saude Publica.

TRABALHO DA Iv1AE E ORCAMENTO DOMlCIL lAR

Embora s~mente 6,8% das maesque integraram a amostra ,nunca ti,ves-
sem desempe!nhado atividades remuneradasem suas vidas a grande maioria' se
viu obrigada a interromper o trabalho diante,do casamento, gravidez e a imi-
nencia do parto. Ao iniciar o seguimento, porem, somente duas mies se encon-
travam ampa'radas pe.las leis trabalhistas e usufruindo da licenca maternidades

6
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trabalho

evidenciando. ao lado das exigencias impostas quanto aos cuidados no trato

dos filhos, as 1 imitaeoes do mercado de trabalho fem;nitio.

Observamos que do total da amostra 73 maes (38,4%) se lancaram no

mercado de trabalho em algum momento do periodo estudado, sendo em um unico

caso, urna famll ia de constituieao ampl iada foi ~ustentada exclusivamente pe-
lO' trabalho materno. Entre as famil ias Ampliadas observou-s;e uma proporeao

" '

maior de maes com trabalho remunerado do que as Nucleares (47,4% entre as A!!!.
pliadas e 29,0% entre as Nucleares). Chamaram a"j:eneao, especialmente, as pro

poreoes superiores de trabalho das maesentre as famil ias que!nao contaram

com a presenea (total ou parc ia 1) do conjuge no segu imento. Enquanto que o
ingresso das maes no mercado de trabalho foi de 34,0% entre as familias do
subtipo I,~sta cifra subiu para 69,2% e 66,7%, respectivamente, entre os sub

t i'pos IIe II 1.

-Focal izando-se mes a mes o numero de maes que trabalharam

la 1), observamos que no total da amostra a entrada no mercado de
"

aumentouprogressivamente ate o 49 mes, quando se observoua ocorrencia maxi
ma de emprego mensal da ordem de 25,6%, a pa,rti.r do que estas proporeoes es-

tabilizam~se em torno de 20 a 25%.

Na seqtlencia dos meses vol tamos a encontrar maior numero de maes

trabalhando entre as Ampliadas, destacando-se particularmente, a magnitude e
a precocidade de ingresso no mercado de trabalho, ap5s o n~sc~mento do filho
entre as maes do subti.po III (sem conjuge durante todo o seguimento); . e,

. .
maior irregularidade no volume de maes trabalha,ndo, nos meses estudados, en-
tre as ,fami,l ias do subtipo II (que contaram COQ1a presenea parcial do conju-

, '

ge durante o segu imento). por, outro lado, embora o numero 1 i.gei ramente menor
de maes tenham desempenhado tarefas 'remuneradas entre as faml1 ias Nucleares

do que entre as fam,l ias Ampliadas do subtipo 1, observou-selnaior proporeao

entre elas trabalhando nos primeiros meses de vida da crianea, provavelmente,

pela maior vulnerabil idade economica dessas compos;eoes qomicil iares; inver-

te-se essa situaeio a partir do 49 mes de seguimento, na medida em que a ex-
tensao familiar apresenta, de~tro das exigencias de dispor d~ ma;s trabalha-

. '
dores, como estrategia de sobrevivencia, na. sHuacao generali.zada de pobreza
f,n que vivem essas falJ111ias, maiores chances de 1 iberar a mul:her para o tra- .

balho extra-lar.
7
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Tabel a."1

Trabalho das maes, ao longo do seguimento, entre as familias Nuclea
res e Ampliadas

Mt:S AMPLIADAS
NUCLEARES TOTAL(SEGUIMENTO) 1 II III TOTAL

.

,
N '= 93 N = 63 N = 13 N. = 21 N = 97 , N = 190,

, 4 3 O 5 8 12
lQ, (4,3%) (4,8%) (0,0%) (23,8%) (8,2%) (6,3%),

2711 3 2 11 1629 (11,8%) (4,8%) (15,4%) (52,4%) (16,5%) (1-4,2%)
16 7 2 12 21 . 3739 (17,2%) (H,1%) (1$ ,4%) (57,1%) (21,,6%) :1 (19,5%)

49 20 16 4 9 29 49
(21,5%) (25,4%) (30,8%) (42,9%) (29,9%) (25,6%)

59 18 15 . 2 '10 27 45
(19,4%) (23,8%) (15,4%) (47,6%) (27,8%) (23,7%)

69 16 18 4 8 30 46(17,2%) (28,6%) (30,8%) (38,1%) (30,9%) (24,2% )
}9 17 13 3 8 24 41(18,3%) (20,6%) (23,1%) (38,1%) (24,7%) (21,6%)

FONTE: G91denberg (12)

o confronto entre o numero de maes que ingressaram no mercado de
trabalho e o volume de,maes trabalhando,mes a mes, nas familias estu'dadas,

(a pa~ ~a pr6pria irregularidade dos referidos valores), chama a aten~ao pa-
ra a instabilidade da mao-de-obra feminina. Paralelamente a estas limita~aes
do m'ercado de trabalho feminino, ressalta-se o desempenho da tar~fas circuns

¡, ~ . ~

critas, na maioria das vezes, ao exerciCio de atividades subsidiadas ao mo-
do propriamente capitalista de produ~ao.

Ao considerar as atividades reservadas a mulher no mercado de tra-
balho, observamos (Tabela 2) que 13 maes (17,8%) exerceram atividades no se-
torsecunda~io, na qual idade de faxineiras, copeiras, costureira~, montado _
ras d~ bolsas, eic. As demais tiveram su~s atividades cl~ssificadas no ter-
cia,rio, sendo que 54,8% no ramo domiciliar, o que reproduz, em cert~ medida,
' . ij -. '
o exerclCio' da terefas dome'sticas, consideradas atributos femininos~

8
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Quanto as relacoes de trabalho* (Tabela 2). constatamos:'que 49.3%
das maes trabalhavam como assalariadas nao registradas. Em seguida, situou-
~e o tirabalho autonomo (31,5%), que oferece a mulher, princ'ipalmeryte no ter-
¿iario. a possibilidade de conciliar o trabalho domestico com o e*erclcio de
atividades, tais como faxineiras, manicures, lavadeiras. etc. O trabalho as-
salariado registrado observou-se em apenas 19,2% das maes que desempenharam
tarefa;s renumeradas no seguimento.;quase inexistente no ramo domiciliar, es-
sa proporcao dividiu-se entre aquelas que exerciam seu trabalho no secunda _
rio ou nos demais ramos do terciario.

" Tabela 2
( ,

Ocupacao (principal) das maes segundo setor/ramo e relacao de tri-
balho, no seguimento

.
ASSALARIADOS

SETOR/RAMO AUTONOMOS NAO TOTAL,
REGISTRADOS REGISTRADOS

Secundario 1 (7,7%) 5 (38,5%) 7 (53,8%) 13 (100,0%)
Terciario 15 (37,5%) 1 (2,5%) 24 (60,6%} 40 (100,0%)Domicil iar
Terciario 7 (35,0%) 8 (40,0%) 5 (25.0%) 20 (100,0%)Outros

TOTAL 23 (31,5%) 14 (19,2%) 36 (49,3%) J 7J (100,0%)

FONTE: Goldenberg (12)

* Um retrospectivo da historia de lrabalho das maes, dados )sobre o último em
prego (tomando-se como referencia o nascimento da crianca~indice) entre
aquelas que nao ingressaram no mercado de trabalho durante o seguimento, in
dicaram qu~ nao havia diferencas ~uanto ¡ natureza das ocupacoes e sui
distribuicao nos diferentes ramos em relacao as maes que trabalharam em
algum momento no seguimento. O mesmo, por~~, nao aconteceu quanto as rela-
toes de trabalho. Entre as maes que trabalhara~ antes do nascimento do lac
tente foram maiores as proporcoes de trabalho assalariado (incluindo-se as
proporcoes de reg i stradas), em detrimento do traba lho autonomo, invertendo-
se essa situacao no grupo de mulheres que trabalharam durante o seguimento.

9



Em vista da intermitencia do trabalho remunerado no seguimento, f~
ram ca1culadas as meclias da renda auferida nos meses em que trabalharam efe-
tivamente (Tabela 3). A proporcio de rendimento igual ou menor a um salirio
minimo'foi de 67,1%, sendo que, na faixa de 1 ; 2 salirios,maiores propor-
tOes Joram encontradas entre a s Ampliadas, o que indica ria, mai s urna vez.
maior necessidade e/ou disponibil idade para o exercicio do trabalho remuner~
do. O calculo da media da renda auférida pela mies, entre Nucleares e Ampli~
das, r~ssaltando-se a pequena amplitude d~ variacio. foi respectivamente de
0,78 a 0,83 salirio minimo per capita, indicando que, apesar das diferencas,
esses valores seriam igualmente baixos.

i

Tabela :J

Renda das mies em salarios m;nÍlnos (SM) nos meses em que trabalha-
ram, segundo o tipo de familia

RENDA AMPLIADAS
(SM) NUCLEARES

" TOTAL
1 JI IJI TOTAL

O ; 1 20 14 7 8 29 49(74,1%) (63, n) (77 ,8%) (53,3%) (63,0%) (67,1%)

1 ; 2 6 7 1 6 14 20(22.2~' (31,8?;) (11,1%) (40.0%) (30,4%) (27,4%)

2 -f 5 1 1 1 1 3 4(3,7%) (4. 5~n ( 11 • 1%) (6,7%) . (0,6%) (5,5%)

TOTAL 27 22 9 15 46 73(100.0%) (100.07.;) ( 100,0%) (100,0%) (100,0%) (100~0%)

(
'.,

FONTE: Goldenberg (12)

Ess,es dados dio rel evo a precariedade das condicoes de: insercao
I

dessas mulheres no mercado de trabal ha; ao lado da dificuldade de" conciliar' , .

atividades dOmesticas com trabalho remunerado, confirmando, por su'a vez, a
situacaó de dependencia da mulherem relacao ao conjuge ,e a extensao ,. fami-
liar,ou a ambos, quanto ao encargo de sustentar su es filhos. Cabe lembrar
que nao,foi observado na amostra nenhum caso de mae vivendo sozinha com

10
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filho(s) pequeno(s), indicando que em meio as precárias condieoes de existe:!!.
cia, e as 1imitacoes do mercado de trabalho feminino, nao e dada a possibil!
dade das maes criarem seus filhos por sua própria conta. Neste sentido, con-

o • "

i siderando as exigencias de um esforco cooperativo de sobrevivencia a nivel
domiciliar (12,13), procedeu-se a identificacao do desempenho de atividades
remuneradas, durante o seguimento, por parte dos demais elementos que resi-
diamcom asmaes, "tendo em vista caracterizar a respectiva p~rtitipacao na
composieao do oreamento domiciliar. Confrontando-se a media de participacao
da renda de cada um dos componentes no total da renda domiciliar nas fami-

'liasda amostra, estabeleceu-se, paralelamente ao computo do saldo do movi -
¡ =! -

mento de pequenas quantidas recebidas ou enviadas para fora do domicil io no
decorrer do periodo estudado, o peso de cada elemento durante o seguimento
(Tabela 4) ..Particularmente, foram observadas para cada integrante das unid~
des domiciliares (conjuge, mae, filhos e extensao) a porcentageni de famll ias
que contaram no seguimento com o concurso de seus rendimento na composieao
dO oreamento; a seguir foi calculada a porcentagem de participacao de seus
rendimentos no total do oreamento domiciliar, computando-se, •separadamente,
a media dessas porcentagens em relacao as familias que contavam com o traba-
lho desses integrantes, e, em relacao ao conjunto das familias da amostra*
nos respectivos subtipos de familia, contassem ou nao com o trabalho do refe
rido integrante na tomposieaodo" orcamento.

Assim, nas familias Nucleares os conjuges, que contribulram para o
orca~ento de 98% dos casos estud~dos, responderam por 92% da ~enda domici-
1iar, nas famll ias em que trabalharam, e, por 90% no conjunto dessas fami-
lias. Entre as Ampliadas observou-se a participacao do conjuge nos orcamen -

. -

tos domiciliares em 1frO% das familias em que esteve presente~ por~m o peso
dessa participacao, em vista dapresenea de outros trabalhadores que auferem
rendimentos significativos, caiú para 68% entre as familias de tipo I e para
47% entre as familias do tipo 11 (devido a presenea parcial no seguimento).

* Dando a impressao da existencia de um sistema singu1ar de c.redito (empres~
timos) observamos a entrada e salda de pequenas quanti.clades no domicl1 io.
cujo saldo, no seguimento, indicou um valor correspondente a cerca de 2%
dos orcamentos domici 1iares, por isso a soma desses dados nao dá 100%.
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Tabela 4

Porcentagem de famílias que contam com o trabal ho dos integrantes
do nGcleo e da extensio no decorrer do seguimento. sua participa-
cio m~dia na renda das famrlias em que trabalharam e ~o total das
familias, entre Nucleares e Ampliadas

TRABALHO £ PARTICIPACAO AMPL lADAS
: NA RENDA (%) NUCLEARES

I I I
TOTAL

i I 11 11I TOTAL..

Trabalho do Pal 98 100 100 - 79 89
nas famíl ¡as em 92 68 47 6$ 79trabalharam -Part le Ipa~ao que

na renda total dasno 90 68 47 51 70famí lias -,

Trabalho da Hae 30 35 69 71 47 38
nas familias em 18 12 4 17 12 1"Pan ¡el paeao que trabalharam ,

na renda total dasno
5 " 3 13 5 5famíl ¡as

,

Trabalho dos frJhos lO, lO O 5 7 8

nas famíl ¡as em 32 31 O 8 28PartlCipa~ao que trabalharam 30
na renda total dasnC'

3 3I famíl ¡as O 1 2 3

Trabalho da Extensao - 70 92 95 79 40
nas fam.ílias em 35 84trabalharam - 50 50 50Participa~ao que

na renda total dasno
2" "6famíli as - 80 40 20

I "

(

FONTE: Goldenb.e'rg(12)
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No conjunto da amostra as _maes participaram em 38% dos orcamentos
~amiliares. Essa participacao correspondeu, porem, a 14% do valor dos orca -
~ento's domicil iares nas famil ias que contavam com o seu t~abalho, remunerado,
e a 5% do valor dos orcamentos das famil ias em geral. Entre a's faml1 ias Nu-
cleares e Ampl iadas 1, com conjuge presente em todo o seguimento, as maes
,Ipartkiparam, respectivamente,- em 30 e 35% dos orcamentos domici~ iares, en-
,.quant'oque nas familias dos subtipos 11 e 111, que nao contaram com apresen
ca do conjuge em todo o seguimento, essa participacao ocorr~u em torno de
]0%. Evidenciando ,porem toda a al imitaeao do mercado de trabalho feminino.
paralelamente a problemitica da maternidade, o valor dessa participacao no
-oreamento das unidades domiciliares, correspondeu a um peso muito inferior
aodo conjuge, variando de 4 a 18%.

• .. '1

A participacao dos filhos no oreamento domicili~r devido is carac-
teristicas de composieao da amostra foi irris6ria, considerando o pequeno nQ
mero de famil ias que contaram com os seus rendimentos (6%); porem entre es-
sas famll ias, o peso de sua participacao foi superior ao das maes, chegando
a atingir,em media, 30% do oreamento domiciliar.

Finalmente, a extensao familiar com elevadas percentagens de partici
cpacao nos orcamentos domiciliares representou importancia relativa entre os
,difer,entes subtipos de famil ias quanto ao peso dessa partiicipaeao. Enquanto
~ue nas familias do subtipo 111 (que nao contavam com a presenca 'do conjuge
durante o seguimento) o trabalho da extensao resp~ndeu por 84% do valor dos
oreamentos domiciliares; nas familias do subtipo II (em qu,e a'presenca do
conjuge se fez parcial no seguimento), esse peso caiu para 50%; e, nas f~m¡-
lias do subtipo 1 (que contaram com a presenea do conjuge em todo o seguimen
¡to), a extens~o ~espondeu com um peso de 35%. Considerando o conjunto dessas
familias, o valor da participacao da extensao domicil iar no oreamento prati-
camente nao se altera, principalmente, naquelas que nao contavam com a pre _
;senea do conjuge nO seguimento, atingindo as porcentagens~ respectivamente,
\de 80%, 46% e 24%, nos subtipos 111, 11 e l.
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A despeitodo peso diferente de cada um dos componentes na partic!
pacio d9 orcamento domiciliar, a soma de um trabalhador qualquerconstituiu,
para cada fámil ia ind,ividualmente, um subsidio importante no acrescimo\ da
renda;disponivel. Diante da exploracio e subvalorizacao do custo de repro.du~
cao daforca de trabalhó pelo capital, que se traduz nos baixos niveis sala-
riaisdo operariado, o concurso de maisde um trabalhador por domicilio,
constUui urna condicao para a sobrevivenC1a de seus integrantes. A constata-
cao da configuracao domiciliar ampliada como alternativa de complementacao
dos baixos rendimentos dos integrantes das unidades reprodutivas' na amostra

"'1 .

estudada apontou para a pratica de mobil izacio de um esforco cooperativo' no
¡mbit~ domiciliar que di suporte a reproducio da forca de trabalho (12,13)

Nesse sentido coloca-se o confronto entre a necessidade do concur-
so daparticipacio damulher na composteao do oreamento domiciliar e sua
"marginalizíleao" no mercado de trabalho. A pequena expressividadequantitati.' , " - ~ _. . -
va e ~ualitativa dessaparticipacao reflete. portanto, as limitacoes do mer-
cado de trabalho feminino que, ao negar a compatibilidade entre a mate~nida-
de ~ 6 desempenho ~e atividades remuneradas por parte da mulher ressalta,por
'sua'vez. o 'trabalho como fator impeditivo do aleitamento natural. Nestes te~
mos, apequena expressividade do trabalho da mulher nao poderia escamotear a
consideraeao de sua importancia no tratamento do a~eitamento natural no ambi
to da Saude PUblica.

TRABALHO E ALEITAMENTO NATURAL

" [m vista da proposta realizada.Jecolocamos o problema doaleita _
mento em funcao das organizaeoes domiciliares na medida em que circunscreve-
riam diferentes possibilidades de participaeao da mulher no mercado de traba
,]ho.

pe acordo com os resultados da Tabela 5 observamos qu~ a mediana
de ~léitamento natural exclusivo, extremamente baixa para o conjunto da amos
tra "variouentre 10 e 19 dias nas organizacoes domicil tares, sendo que os va
10r~s:menores foram encontrados entre as constituicoes ampliadas.

14
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Tabela 5

Aleitamento natural exclu~ivo aos 6 meses de vida dos lactentes
entre fam;l ias Nucl earese Ampl iadas

" AMPLIADASALEITAMENTO NUCLEARES TOTALAOS 6 MESES 1 11 111 TOTAL

Nao 86 62 13 19 94 180
(92,5%) (98,4%) (100,0%) (90,5%) ,(96,9%) (94,7%)

Sim 7 1 o 2 3 ,. 10
(7,5%) (1,6%) (0,0%) (9,5%) (3,1%) (5,3%)

TOTAL 93 63 13 21 97 190
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) , (100,0%)

MEDIANA 19 14 10 11 12 15(OlAS)

FONTE: Goldenberg (12)

( ,

Es~as diferencas se apresentaram mais evident~s quando levamos
em conta o aleitamento materno (Tabela 6). Entre as farñ'iliasNucleares a me-
diana foi de 83 días enquanto que entre as familias Ampl iadas'a mediana foi
de 58 dias. Embora essas diferencas nao fossem estatisticamente significan _.~ . : ,~

tes chamaram a atencao os valores expressivamente menores de cri~ncas aleita
das at~ os seis meses de idade, e, as respectivas.medianas de,aleitamento ma
terno, entre os subtipos de familias Ampliadas, onde o trabalho das maes Se
apresentou mais freqOente.

Diante dessas indicacoes procedemos a comparacao:' entre a dura-
cao do aleitamento natural das maes que exerceram ou nao atividades remunera
das durante o seguimento.

15



Tabela 6

Aleitamento materno aos 6 meses de vida dos lactentes ent~e
fam;lias'Nucleares e Ampliadas

ALEITAMENTO: AMPLIADAS
NUCLEARES TOTALAOS 6 MESES I II III TOTAL

Nao 67 45 13 18 76 143..
(70,0%) (71,4%) (100;0%) (85 J%) (78,4%) ; (75,3%)
26 18 o 3 21 47Sim (30,0%) (28,6%) (0,0%) (14,3%) (21,6%) (24,7%)

TOTAL 93 63 13 21 97 190
(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) (roo,O%)

. , 1"MEDIANA 83 76 30 37 58 67(OlAS)

FONTE: Goldenberg (12)

A partir dos dados apresentados na Tabela 7 nao se observou rela-
cao estatisticamente significante*entre o trabalho das maes e o tempo de
aleitamento natural exclusivo; a mediana de introducao da mamadeira entre as
maes que trabalh3ram foi de 12 dias, enquanto que entre as que nao trabalha-
ram fa; de 18 dias. Porem, o mesmo nao se observou para o aleitamento mater-
no, cuja mediana foi de 53 dias entre as maes que trabalharam e de 84 entre
aquelas que nao trabalharam. As proporcoes do aleitamento materno aos seis (
mes~:s de vida dolactente, embora igualmente baixas em ambos os grupbs,'foram
signif.icantemente*,* menores entre aquelas maes que exerceram atividades r~
muner~das. Assim,' compelidas ao trabalho fora do lar, diante da inexistinciar -

de umprovedor ou diante de parcos rendimentos do c6njuge, sua participacio
no mercado de trabalho, especialmente nas condicoes em que este se estrutura, '.
consÚtu iria um fator agravante de desma~e.

* Teste Exato de Fisher: P = 0,1871 ou 18,7%
** X,2 cplculado :::3,90 X2 crltico = X2. (1 gl; 0,05) = 3,84

,~
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Tabela 7

Aleitamento natural exclusivo e materno aos 6 meses de vida dos
filhos de maes que trabalharam ou nao no seguimento

ALEITAMENTO NATURAL :¡

EXCLUSIVO ALEITAMENTO ~ATERNO
ALEITAMENTO
AOS 6 MESES .TRABALHO DA MAE TRABALHO DA MAE

i

SIM NAO SIM NAO

Niio 71 109 61 82
(97,3%) (93,2%) (83,6%) PO,l%)

Sim 2 8 12 35
(2,7%) (6,8%) (16,4%) (29,9%)

. -

73 I 117 73 117TOTAL (100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)
MEDIANA 12 18 53 :84(DIAS)

FONTE: Goldenberg (12).

{ \ ;

L~ _

Num país subdesenvolvido marcado pelos baixos n;veis salariais, em
.funcao do padrao vigente de acumulacao de capital, o 6nus da s9breviv~ncia...
do trabalhador e seus descendentes recai sobre a famflia. A limiiada partic!
pacáo do Estado, no sentido de resguardar areproducio da forca de trabalho,
~caba reforcando a constituic¿o de alternativas de sobrevivincia sob a res-
ponsabilidade do trabalhador no ~mbito das organizacoes familiares (18,19).
Nesta~ circunstancias as distorcoes do mercado de'trabalho feminino apresen-
tam-se especialmente acentuadas colocando a rnulher numa situa~ao contradit6-
ria diante das necessidades e das limitacóes de garantir o sustento do(s)
.filho(s), particularmente nas fracoes menos favorecidas da classe trabalha-
dora.

17
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Segundo Durham (20) a profunda revolucao na organizacao do traba-

, ho, provocáda pelo capi ta 1 i smo, na qual o homem passou a vender" sua forca de
traba', ho, aca rretou uma separacao radica' entre a producao soc ia 1 e a repro-

ducao dos homens. Os grupos dom~sticos ~as sociedades pr~-capitalistas cons-

: titUlam, freqUentemente, urna unidade de producao nao havendo portantosepar~
cao entre" a producao de bens materiais e a reproducao dos homens. A oposicao
entr~ homens e mulheres, nas sociedades primitivas, recortavam uniformemente

toda~ as e~feras da vida social. Com o advento da industrializa~ao, por ou-
tro lado, a nova forma de producao "nao apenas divorciou socialmente a prod~
cao da reproduc;:ao, mas separou essas quas esferas de atividades em espacos

:¡
flsicos muito distintos e distantes".

~o decorrer desse processo c~mpre lembrar que as mulheres nao fo-

ram excl uldas das a t ividades economicas, muito pelo contrario, a introducao

da maquina, tornando prescindivel a forca fisica, favoreceu a incorporacao
de'mulheres e crianc;:as no mercado de trabalho (21) A necessidade de urna le-

o • ~

gislác;:ao protetora que regulamentasse o trabalho da mulher e da crianca eons

tituiu um passo necessario ten do em vista nao so aplacar tensoes sociais ge-

rada~;pelas reinvindicac;:6es populares, mas, sobretudo, garantir a reproducao
da classe trabalhadora que estava sendo, afetada pela desenfreada explorac;:ao
da forc;:a de trabalho. Reorganiza-se nestas condic6es a vida domestica, nor -
tead? por um modelo no qual o trabalho remunerado e o sustento da casa passa
a constituir func;:ao do marido, chefede' faml1 ia, enquanto que a mulher reser
va~se o trabalho.propriamente dom~stiea.

Na entender da referida autora (20) o que ocorreu de 1at9 foi a

inclusao da mulher no ambito domieil iar e extra-domiei' iar (esferas publ ka
e privada) de modo contraditorio, ressal tanda a incompatibil idade do traba _

, ho em ambas as esferas e a dominancia mascul ina na ass imetria da divisao se
xual do trabalho, ancorada no papel socialmente atribuido a mulher na esfera
dom~sticadareproducao. O trabalho da mulher fora de easa pas~a a ser consi
derado "ajuda", ou seja, "ocupacao subordinada e complementar no que diz res

;.

peita a manutenc~o da casa -'ú que acaba definindo a pos icao damu' her na
sociedade.
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Assim, a part,icipac;ao da mulher no mercado de trabalho, ao longo
das transformac;oes economicas, especialmente nos paises capita;listas subde

senvolvidos e dependen tes como o nQsso, se fez marcada pela sua discrimina -

~ao no empregoe no sal~rio em func;ao das atribuic;oes sociais referentes aos
. . t . t . d d . d Bl (9 ) d d .encargos reprodutlvoS, cons 1 ul~o,no lzer e ay um ver a elro

exercito industrial de reserva, facilmente mobilizavel em func;ao das necessi

dades de expansao da produ~ao. Nestas condic;oes, o trabalho domistico nao
remunerado transforma o salario tr~zido pelo homem em produto apto a ser
consumido, incorporando valor ao'salario do conjuge, o que!contribui para a
,manutenc;ao dos nlveis insuficientes do salari~ mínimo em vigor (9), ao mesmo

tempo que propicia a configurac;ao de urna populac;ao feminina dispon;vel que

contribui para a realimentac;ao das precarias condic;oes de absorc;ao ~a for~a
de trabalho em geral, tanto masculina como feminina, tendo ou nao filhos pe-
"quenos pa ra criar.

A ideologia que se desenvolve a partir.da rígida divisao sexual do
trabalho -" aonde cabe ao homem a'execuc;ao da tarefa extra-lar e a mulher as
tarefas relativas a esfera domestica -- faz com que essa realidade se apre _

sente como se fosse natural, biologicamente dada. Na verdade, resguardando o
~apel :culturalmente reservado a m~lher frente i reproduc;ao, eSSa ideologia
justifica ~. 1egitima a di scriminac:iio da mulher no mercado de traba lho e o
papel que représenta no barateamento do custo da mio de obra.

A constatac;io da relac;ao entre o trabalho das maes e a durac;ao do
aleitamento natural, constituindo' evidencia dessa discriminac;ao, nos obriga,

portanto, repensar.a propria cOl'1dicao de inserc;ao da mulher no mercado de
'traba 1ho e do seu papel frente a. reproduc;io soc ia 1 dos homens sob, a' producao,
na forma pela qual se estrutura entre nos. Nas condic;oes de subdesenvolvimen
to as limitac;óes quanto aoacesso ao mercado de trabalho e a p~otecao estabe-
lecida pelas le.is trabalhistas, tornam as mulheres sobretudo as de'baixa ren
da, particularmente vulneraveis quanto as possibil idades de garan~i'r a sua

subsistencia e deseus filhos. Essa. situacao ratifica e realimenta, a par da

estrutura de emp~ego vigente, a propria divisao sexual do trabalho na socie-
dade, sobre el qual assenta a elaboraci:io cul tural do fenomeno da reproducao

biológica, -- que justifica, por sua vez, a discriminac;ao da mulher, parale-
laGente a explnrac;ao e subvalorizac;ao do custo da reproduc;ao da forca de tra

19

il ,



-~-------------------------"'-----------------:---::::--.=,-,.~--=-..,.... -

balho pelb capital. Na medida em que se di por aceita a participacio secundi
riada mulher na esfera publ ica observa-se, de fonna complementar e aparent~.
mente contradit6ria~ urna postura de isencio, de fato, quanto ¡ consideracio

Idas .diferencas estritamente biológicas no ambito do mercado de trabalho.

Hi que se criar, por respeito a estas diferencas, condic6es para
que as mies possam cumprir sua tarefa de nutriz e ter o direito de con correr
para o su'stentode'seus filhos. Neste sentido re.invindicar melbore,s condi-
c6es de participacio da mulher no mercado de trabalho, particularmente, le-
vando em consideracio sua situacio familiar e de classe, sign)fica endossar

I a revisifr que se impoe na divisio sexual do trabalho que fundamenta a repro-
I ducio social em nossa sociedade~ Ressaltar a importancia da interfer~ncia do

trabalho feminino sobre a duracio do aleitamento natural, em rneio ao subde -
senvolvimento em que vivemos, significa denunciar a exploracao das mulheres
e daforca de trabalho em geral, tanto qua~to, a necessidade de revisio do
significado desse fator no conJunto estrategico de medidas a serem adotadas,
no sentido de reverte~ a pritica do desmame precoce na populacio.

CONSIDERACOES FINAIS

--

A pequena expressividade do trabalho feminino como ~esponsavel pe-
la disserríinacioda pratica do aleitamento artificial,.entre nos, se deve de
um lado,ao elevado nlvel de exploracio da forca de trabalho e ¡ "marginali-
zacio" das condic6es de participacio das mies no mercado de trabalho, e, de
out~o, i precocidade com que se instala a lntroducio do aleitamen~o artifi-
cial, como produto do conjunto de medidas que deram suporte i expansio da
producao ~o leite em p5. Nao s~ pode, porim, confundir sua limitada express!
vidade como fator imediatamente responsa-vel pela general izacio de pratica do
desmame p,recoce, coma inexist~ncia de urna relacio causal entre o exercício
do trabalho remunerado por parte da nutriz e a duracio do al eitamento natu-
ral. Ao contririo, a"sdados levantados apontaraJ!lpara, a ;nterfer~ncia signi-
ficativa de um sobre o outro.
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Nos paises capitalistas subdesenvolvidos e dependentes, onde a ex-
ploy,-acaoda forca de trabalho e mais intensa, acentuam-se as exigencias do
trabalho feminino no ambito domicil iar, especialmente entre as populacoes c~
rentes, como forma "gratuita" de manutencao do trabalhador e seus descenden-
tes~ imprimindo dimensao. singular a separacao que se estabelece, sob o capi-
tal, entre a producao social e areproducao dos homens. Contraditoriamente,
porem, em meio aos baixos rendimentos e a deterioracao das condicoes sala-
riais~ ao mesmo tempo que crescem os encargos de transfe~encia da reproducao
social para o trabalhador, tambem aumenta a necessidade do concurso de traba
lhadores adicionais para a manutencao da unidade familiar -- o que induz,com
~reqnencia,. ao ingresso da mulher no mercado de t~abalho. Essa contradicao
torna-se ainda mais grave diante da~ limitacoes do mercado de trabalho femi-
nino,o qual, sem cogitar da possibilidade de oferecer as mulheres, particu-
larmeJ1te das fracoes mais carentes da classe trabalhadora, a,lternativas
dignificantes de realizacao pessoal, 'nao permite resolver, com um minimo de
con~ideracao, suas necessidades mais prementes.

Nestas condicoes, diante da discriminacao da mulher no mercado de
trabalho, abre-se o espaco para a atuac~o do marketing do leiteem p6 como
veiculo de disseminacao da pratica, general izada e precoce, do al eitamento
artificial em nosso meio, ao mesmo tempo que delineam-sé os pressupostos da
interferencia. do trabalho feminino sobre o tempo de duracao do aleitamento
natural.

Negar a importancia das implicacoes do trabalho das maes sobre o
.,tem~o de duracao do aleitamento natural significa compactuar com as limita-

coes da participacao da mulher no mercado de trabalho, seja em termos das p~
.tencialidades de sua absorcao pelo mercado, seja em termo das garantias de
acesso aos direitos trabalhistas de amparo a maternidade; negar essa relacao
significa, portanto, preservar a vigencia da concepcao prevalente sobre a
incompatibilidade entre trabalho e reproducio dos homens, que se situa, ideo
logicamente, na proprio genese da "margina"zac~o feminina" no mercado de
trabalho, e de sua manipulacao pelo capital.
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Nesse sentido caberia lembrar que no equacionamento de programas
de estimu10 ao aleitamento natural, no ambito da Saude PUblica, a considera-
cio ~a'criacio de condic6es que permitam comptabilizar o trabalho da mulher
qom a pritica do aleitamento natural nio poderiam ser esquecidas, nao s5 por
se constituir nurnaquestio de direito, mas sob pena de ter delimitado os con
tornos,do alcance das demais medidas adotadas.
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