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1. A DISSEMINA~AO DO ALEITAMENTO ARTIFICIAL

o aleitamento natural constitue a forma mais adequada de alimeota-

~ao das crías entre os mamíferos no inicio da vida, ressaltando-se a especif~

cidade do leite produzido em cada espécie. como produto de urnaadapta~ao mi-

len~r. Entre os homens porém, avan~os tecno16gicos viabilizaram a utiliza~ao

do leite de ..vaca em larga escala, vinculada a produ~ao do leite em po. Nestas

circunstancias
,no CAk ~

~.~ ~Ct.ftextos sociais
, de mercado.

d aleitamento natural que,tradicionalmente, em diferentes con-
a} a.- 11\ a.1'v re 3.1-

era regido pelas leis .bi-ológ1Qas,passa a ser regido pelas leis

Ao recobrar-se a consciencia, fundamentada na ciencia, de que o
11~

.,. r .•. - :: I~-leite materno e insubstitu1vel e que sua utilizacao entre popula~oes carentes

se apresenta como particularmente danosa, acabou acarretando um ésforco no

sentido de uma volta as práticas tradicionais de aleitamento. Esta recupera -

cao que, nos paIses desenvolvidos se tornam um fato, passa a constituir um

problema de difIcilresolu~ao nos países capitalistas periféricas" o que jus-

tifica a preocupacao com a extensao e as condicoes através das quais se dá a

disseminacao da prática do desmame precoce entre nos.

Dados da América Latina apontaram para uma queda do aleitamento na

tural,sendo que no Chile (1) em 1968 somente 6% das criancas eram aleitadas

a

l

ao peito até o primeiro ano de vida, enquanto que esses valores atingiam a.

cifra de 95% nos anos quarentao Na Colombia a importacao do leite em p6 acom-

oanhou uma queda continua da prática do aleitamento natural (2)o No Brasil
. r

dissemina~ao paulatina do aleitamento artificial torna~se uma realidade como

decorrencia.paralelamente ao intenso'processo de urbanizacao do estilo de vi

da do país, da distribuigao dos excedentes de producao do leite em pá,no pe-

riodo de p6s-guerra ~través de programas do tipo Alianca para a Paz em re-

gioes como o Nordeste, etco)da importa~ao do produtoja qual perdura até os

dias de hoje. e do próprio crescimento da producao do leite em pó em solo pa~
(3,4) ~lista a partir dos anos 40 o ~14'1porflC>v tj}í,
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Dados de inv8stiga¡;~o sobre o H~bito de Cunsumo Alimentar I"8aliza-

da pela Cumissáo Nacional de Alimenta¡;~u (5) em 1966. em várias regio85 do

r d' a presonra. da prática prolongada do aleitamento natural (cercapals in lcaram ~ '>'

de um ano) em lucalidades do interior de Minas Gerais. Bahia. Goiás e Rio de

Janeiro, enquanto que na ex-Guanabara o tempo médio de aleitamento materno si

tua-se no intervalo de quatro a seis meses. Em Sao Paulo, investiga¡;~o reali-
, (6) - . d dzada no Hospital Menino Jesus alertava em 1966, para a ocorrenCla o es-

mameprecoce entre n6s.

Nos anos 70, na medida emque se consubstancia a idéia das rela-

¡;oes entre padroes de morbi-mortalidade com o terilpode aleitamento materno,

- . (7) t b lh d PI l,Infancla e nos ra a os e an~ série

fundamentada nas observa¡;oes da investiga¡;~o Interamericana de Mortalidade na
/r1 ,. tp ne-íd' (8)

e ~ • realiza-se uma

de investiga¡;oes dando conta do grande numero de criancas alimentadas exclusi

vamente com leite em p6 e para a prática crescente do desmame precoce em va-

rias regioes do p~rs.

No Nordeste, no bairro de Amaralina em Salvador (9) etn pesquisa

realizada de novembro de 1974 a 1975 observou-se que somente 29,9% das maes

haviam aleitado seus filhos ao peito até o sexto mes de vida, ressaltando que Lt~
90,6% haviam introdu~ido Qutre tipo de leite na dieta das criancas até o ter- ~~L~

~1
. (10)ceiro més de vida. Em Reclfe , em 1975 levantamento realiZado em familias

que recebiam de Lm a trés salários mlnimos foi encontrada uma mediana de

aleitamento materno de 2,2 meses; 25,7% das criancas nunca haviam. sido amamen

tadas e 48.2% haviam recebido alimentac~o artificial já na primeira semana de

vida.

N R .- S l. d d b L . (11) # (12)a eglao u, a 05 so re ondrlna no Parana e Pelotas

no Rio Grande do Sul indicaram, respectivamente, que 13,1% e 24% das criancas
\

nunca tinham sido aleitadas ao peitosendo que na primeira localidade s6 14%
i .

mamaram ao seio por mais de quatro meses, e na segunda, 88% das criancas esta

vam com aleitamento artificial aos seis meses de idade. Uma o~tra pesquisa
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(13 )realizada em Pelotas 8 Porto Alegre , comparando dados de 1974 com os da-

dos de 1940 apontou para uma redu~ao de crian~as aleitadas ao pe ita aos seis

meses de idade da ordem de 68% para 12%.

Em Sao Paulo, em 1973/74 numa anlostras de 500 criancas de 6 a 60

~ ° d C °t l (14) t tOfO d °d d .se e renda obmeses do Municlplo a- apl a , es ra 1 lca a por 1 a e, xo -

servou-se. quanto ao hábito de aleitamento, que 27% das criancas nunca tinham,
sido aleitadas ao peito, senda que a mediana de aleitamento materno no total

da amostra foi de 28 odias. Maiores valores de aleitamento natural fa ram encon

trados nos estratos de mais baixa renda, ou seja, na faixa de renda inferior

a 0,5 salários mInimos familiar per capita a mediana de aleitamento natural

foi de 1 mes e 21 dias, enquanto que no estrato de renda mais elevado (dais e

imeio salarios mInimos familiares per capita e mais) a mediana foi de 24 dias.

Considerando, por sua vez, as coartes de crian~as segundo idade observou-se

que havia i~dica~oes a respeito de uma progressiva queda, no tempo. da dura-

feao do aleitamento natural, ou seja, para o total da amostra, na faixa de
ele-48 ~ 60 meses a mediana de aleitamento materno havia sido um mas e um dia en-

quanto que na faixa de 6 ~ 12 meses a mediana foi de 26 dias.

O d d t ° ti - lO d C. (15)a os, e ou ra lnves gaeao rea lza a em amplnas , no

rior do Estado de Sao Paulo. junto as maes atendidas na Maternidade e

inte-

Santa
or-'l.A-"""" .1:---Casa da cidade. entre julho de 1974 e setembro de 1976, apont'?1'para aocar _ 'o

rancia do desmame precoce na regiao fora do ambito da Capital. Do total de

sexto mes de vida¡ a mediana do tempo

,casos observados 17,4% receberam apenas
chetf~ rA'YI

que 32.4%VCom aleitamento natural até o

mamadeira desde o nascimento sendo

de amamentac~o foi de 2 meses e 24 dias.
___ -o

A realizaeao desta série de investiga~oe~ ainda que pese as dife _
,

reneas metodológicas, as formas de seleeao e tamanho das amostras, traduzem a

preocupa~ao quanto ao assunto em nosso meio. Acresce que na década anterior,

em pleno período do milagre brasileiro a mortalidade infantil sobte em varias

partes do pafs, destacando~se o aumento insistente observado em Sao Paulo em

vista da depreciegao das condieoes de vida de amplas parcelas da populaeao.
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_ d u~ desnutrl'~a-oestarid aumentando entre crian-Indica~oes, por sua vez, 8 q e a ~

de um ano recolocariam aquestao da disseminaQao doQas m8nores
aleitamento

¡artificial na populacao como um'dos fatores relevantes a serem considerados

(14,16) Nestas condicoes elabora-se o projetode investigacao Influéncia das

Pr~ticas Alimentares no Estado Nutricional de Lacentes e Pr~-Escolares no Mu-
•. - (3.4,17,18.19). d hniclpio de Sao Paulo • cUJo esen o se orienta no sentido da

de

caracterizaCao do h~bito do aleitamento natural e suas repercussoes, assim ca

mo, na procura de seus determinantes.
Através de uma amostra de 259 criancas selecionadas em maternida -

des. em bercários de normais, ou seja, em condieoes de serem aleitadas ao pe~

too desenvolve-se naper{odo de maio de 1978 a maio de 1979 o acompanhamento

das mesmas no primeiro ano de vida. através de visitas domici,~iares mensais.
do -y.

Finalizou-se o estudo com 191 crian¡;astenso se observado uma mediana

aleitamento.,natural exclusivo de15dias e urnamediana de aleitamento materno

total de 2 meses e 7 dias.
Embora mais do que 70% das maes tivessem conhecimento de que as

F" L7"X.
criancas deveriam ser aleitadas por 6 meses e mais ( %) a introdueao exces

sivamente precoce da mamadeira,tendo o desmame como consequencia inevitável,
. 1P.y,A/aponta~ para urnaatitude contraditória por parte das rnaes.Dentre dos motivos

alegados para essa conduta inscreviam-se, na sua grande maioria. a referencia

ao leite fraco e a quantidade insuficiente. ressaltando-se a importancia maior

do primeiro para a introducao da mamadeira e do segundo no momento do desmame •

.:.~~~ ~en~o sido afastado o estado nutricional das.m~es como fator rela-

~~'.~1L~~ ~ '.' . (18) - (~:~-v~~lonado com o tempo de aleltamento materno ., e, o trabalho remunerado 4,
~~úfA.19.20)~~' como motivo imediato alegado para justificar a introdueao do aleitamen

to artificial (referido em 3.2% dos casos da amostra) e a concretizaeao do

desmame (referido em 2.1% da amostra), esses dados viriam reforcar a preocup~

gao com a aeao da propaganda do leite em pó como instrumento importante a ser

considerado na busca dos mecanismos de disseminacao da prática dp aleitamento

+''£' • 1 (3,4.19,21) A . d . -ar_l lCla~ • precoclda e de lntrodueao do aleitamento artificial

I
J
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8star'iaassuciada. por Gonseguint8. a beaO mercado16gica. cumo correlata da

pro-prodUl;aodos substitutivos do leite materno. o que permitiria situar a

blem~tica do desmame precoce no ambito da comerciog~nese da desn8trieao. uti-'
!izando os dizefes de Jelliffe (22).

Nesta linha de colocaeao.

, 2
(l ..

Bade:~ Ja havia ressaltado a utili-

l

zaeao de técnicas de vendas agressivas e táticas de persuasao por parte de
,

corporae6es',multinac~onais que seriam responsáveis pela mudariea das práticas

1, tradicionais deamamentaeao. Miller' (2}i) descreve visitas feítas por enfermei

ras-visitadoras I,que.ao prestarem servieos junto as comunidades africanas. fa

ziam promocao deliberada da utilizaeao do leite em pó. O autor denunciou essa
"

pr~tica junto ~~ populae6es vivendoem precárias condie6es. como res~onsavel

oelamorte de beb~s. Sob a inspiraeao destes trabalhos justificava-se a pra-
l ,',

posta do,estudo da propaganda de alimentos infantis. e do leite em pó. em pa~

ticular. co~o po~to de partida para se entender a questao da disseminaeao do

aleitamento artificial na populaeao e, alcanear explicar os resultados que se

consubstanciavam no decorrer do levantamento. Ressaltava-se, a propósito. o

sucesso inegavel da instalaeao da indústria do leiteem pó na regiao a qual,

em meio a pobreza-flagrante de amplos setores de nossa populaeao. apresentava
a.tIVltd~ 4----um aumento.progr~ssivo de suas ~ produtivas.

2. PRESSUPOSTOS'oA CONSIOERACAo DE PROPAGANDA COMO RECURSO DE DISSEMINACAo,
DO ALEITAMENTO ARTIFICIAL

2.1. O papel estratégico da propaganda

A questao dadisseminacao do aleitamento artif~ial a partir da

propaganda coloca-se em funcao da necessidade de compreender essa prática co-

mo resultado dos mecanismos de escoamento da produeao do leite em pó. A prop~

ganda entre outros elementos de marketing. constitue uma peca importante do

kistema de producao industrial. Objetlvamente a ela cabe a tarefa de divulgar

as características deste ou daquele produto e promover-lhe a vénda~ Porém, se'.\

gundC'Bar)d!"illard...~2,5). nodecorrer do tempo. além do seu papel informativo ~.-
:---

~23 Da~SQU a atua~ como instrumento de persuasao, e depois a persuas~o clan _
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dBstind conl vistas aO cun:;umo dirigido. D8s:..;aformél. a propaganda cria hdbi

to:; 8 necBssidades. orientando as aspiracoes dos consumidores dotando de sen-

tido os produtus a serem consumidos garantindo com isso. o escoamento da pro-
. ('l! \w.. ,)

dUl;ao.Citando SilTlodon,1 Brandillard ressalta que no estágio da produc;ao arte-

sanal os objetos refletem as necessidades e suas conting~ncias; na era indus-

trial as necessidades se adaptam a ordem técnica das estruturas economicas

elas pas5a~ a ser ~onting~ncia de um répertorio classificado de objetos apre-

sentados pela propaganda. J
(25:)Segundo o referido autor ¡ através da imagem e do discurso gra.!:!.

demente alegóricos a propaganda constitue-se num mecanismo revelador de obj~

tos, e a propria'cultura incorpora' que se aceite a imagem que permite infor

mar os cidadaos sobr'e os seus proprios desejos e racionaliza-los a seus pro-

prios olhos. Nao se consome os objetos. em si mas a própria relacao que os dei
/. 'YL !fJ:c.ik

xa visível. o seu sentido insistindo pela publicidade o que éorquestrado em
..

¡ todos os nív~is pe1aordem de produC;ao. Neste processo os próprios ;conflitos

interiores. as forc;as profundas sao .mobilizadas e alienadas no processo de

consumo exatamente como o é a forc;a de trabalho no processo dé produc;ao. Numa

sociedade industrial a divisao de tratialho dissocia o trabalhador do seu pro-

duto. A publicidade coroa esse processo dissociando radicalmente, no momento

da compra, o produto do bem consumido.

Na sociedade de consumo categorias de objetos se impoem a catego -

rias de pessoas através de mecanismos da propaganda. Confunde-se o objeto cúm

o desejo de possui-lo e as significac;oes que fazem nascer estes desejos estao

sob o controle publicitario. A partir de uma filosofia da 'rea1izac;ao pessoal

os individuos nao se revalizam entre s1 pela posse de bens; realizam-se ca-

da um por si no consumo. Através da mobilizac;ao psicológica das necessidades

associadas a umestilo de vida que un1formizam o consumo as pessoas sao indu-
a.t,,-et&o q""f.- lf. , ••.1é"""a:..:, pr" •..Ae.{'ra. Je....la. a..cl~ s..k o(//ere.v...C..<.e-r cLo c"J1N:l.

zidas a comprar em nome de todo o mundo. por sOlid~ried~de--refiexaJA~~

de um produto tem a func;ao de "mobilizar conotacoes afetivas, reflexo de uma

afetividade dirigida. pesada de significados e vazia de conteúdo". Através da
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fdntasid 8 do e~p~t~culu d publicidade remete. mediante signos. d uma inst~n-

cia social imaginária através da qual se irnpóe uma ordell1real de produc;ao 8

de explorac;ao.Dessa forma ela oferece ao consumidor sua própría imagem apon-

tando para um potencial imaginario que favorece a absorc;ao espontánea de val£

res'sociais/ ambientes eJa regressao individual no consenso sucial. assegura.!:!.

do um condicionamento serial.
I

Nestas cundic;óes enquanto instrumento capaz de moldar os habitos

das populaC;des eadequar o consumo a uma determinada ordem deproduc;ao estru-

tura-se o papel estrat~gico da propaganda.50b esta perspectiva. com vistas ~
.. J

compreensao das condicoes sob as quais se circunscreve a diss~minac;ao do alei

tamento artificial entre nos. coloca-se o estudo da propaganda do leite em

po como objeto dO presente trabalho.

Cabe ressaltar que. considerando o mecanismo de atuacao da propa -

ganda na manipulacao do habito da populacao. o fato de que o desmame precoce

já se const1~uianuma pratical instituida. optou-se. na elabQracao deste tra-

balho. pela realizacao de um levantamento da constituicao da ~ngrenagem de vei

culac;ao do leite em pó tomando-se como ponto de partida a configuracao das

mensagens publicitarias. ou seJa. quando e de que forma surge a proposta que

viria reverter a ,pratica do aleitamento natural na populacao. A descodifica -

cao dos elementos subjacentes a estas propostas publicitarias. assim como a

escolha dos recursos estratégicos mobilizados na sua veiculacao. implicariam.
j -porem. em situar 'a propaganda no contexto socio-cultural mais amplo no

emerge.

qual

o 2.2. Medicalizacao e reproducao - as ~inhas mestras de ~o~strucao da propa-
ganda do leite em pó

A colocacao da questao da disseminac;ao da pratica do aleitamento

artificial sob aótica da propaganda OU dos mecanismos de escoamento da prod~

cao do leite em pó se estrutura em func;aoda emerg~ncia da sodiedade de consu

mo. A compreensao dos desdobramentos do conteúdo das propostas e mecanismos
I

deveiculacao, porem. encontra-se intimamente associada ao processD de medica

1
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lizaC;ElOque acompanha o desenvolvirnento das for¡;os produtivas Elpartir do ad.;.

vento db H8voluc;~0 Industrial. paralelamente, aos desdobramentos observados

li~
I

qúanto as formas ISDciais de tratamento da quest~o da reprodu¡;áo da for¡;a

trabalho.

de

uSegundo Fo~cault a partir dos fins do século XVI e corne¡;odo secu

lo XVII, tevertendo~se as tradicionais práticas mágico-religiosas. a saúde

se institui como tarefa de Estado. delineando os marcos iniciais da medicali-

zac;~o da sociedade. A preocupac;~o corn a saúde da popul~¡;ao por parte das na-
,

c;aesdo mundo europeu emerge em um clima polItico economico e científico ca -

racterístico da época dominada pelo mercantilismo. De Bcordo com o referido
;

(26)autor I • trata-se de urnadecorr~ncia do interesse pelo aumento da producao

e da populac;~o ativa com o prop6sito de estabelecer correntes comerciais que
o..y

permitissem PEstado conseguir grande aflJ~ncia monetária e a manutencao de

exércitos que assegurassem urna forca real frente aos demais. N~oé o carpo do.,
trabalhador que interessava. mas oscorpos dos indivIduos que'!,em' séU conjun-

to constitu~m a <forc;ade Estado. capaz de fazer frente aos conflitos economi-

cos e políticos com seus vizinhos~ De sta perspectiva. Franca., Inglaterra

Austria comecam a calcular a forca ativa de suas popula¡;aes dando origem

e

~
as

es~atísticas de natalidade e mortalidade. Na Alemanha em 1764. cria-se a PolI

cia Médica normatizando-se a prática do saber médico subordinada ,a administra

cao geral. assim como. a integra¡;ao,dos servi¡;os numa organizacao estatal es-

tabelecendo-se a Medicina de Estado. Na Fran¡;a principalmente a partir da se
XVIJl

gunda metade do século ~V~~ se desenvolve a organizacao sanitária das cidades
. r

instituindo-se a higiene pública com vistas ao controle científico do meio.

Nova vertente se observa nos fins do século XIX com o desenvolvi -
,

mento da medicina dos pobres. na Inglaterra. voltada para a conservac;ao da

forc;a de trabalho. Ao instalar a assistencia médica individualizada o Estado
" assume os cuidados de saúde deste setor da populacao yI garantindo. ao mesmo

tempo. a protec~o das classes abastadas. entre outras medidas sanitárias.
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De acordo com Oiercksens (27) a Revolue~o Industrial no perIOdo de

transito da produe~o manufatureira para a produe~o mecanizada determina a rui

talista. Este interesse se torna tanto maior quanto mais se elevam os custos

c9ssariamente um avanco paralelo na formqe~o industrial da forea de trabalho.

a ser mais vantajosa' a sua conservacao. Nestas condicóes. paralelamente a 50-

nexominuem as possibilidades de recrutamento da forca de trabalho fora do

capitalista. com vistas ~ reposie~o da forea de trabalho destruida ou desgas-

o forte incremento que se observa na composicao organiba do capi _

na ,de grandes ma~sasde artes~os e campesinos. separando-os de seus meios de
• d,tk d'pr9dueao e condenando-se ao exercito de reserva. Na me 1~. porem. que que 1-

produc~o de geraeoes de trabalhadores. Nasce o interesse da reprodue~o e con-

servaeao da forca de trabalho e de suas geraeoes futuras. paralelamente ao fo.!:.

talecimento da posiC~o das classes trabalhadoras em vista de sua capacidade
(21J)reinvindicativa. Ressalta o autor, que o progresso tecnológico exige ne-

As'm~quinas complicadas que a indGstria criava nao poderiam ser e~icazmente
yY¡Ise r~!re e-

dirigidas com o saber ~ do trabalhador da primeira, fase do capita
-4/-lismo. A escolarizac~o passa a ser uma necessidade. aumentando os cutos da

tada. o~ c~pitalista5 se v~em obrigados. em grau crescente. a garantir a re-

lógice da forca de trabalho e pela conservac~o da mesma, dentro do nexo capi-

produc~o mas. também. a produtividade. Nestas condicóes para garantir a repr£

dur;;~oda ma-i~ valia o capital tinha, que preocupar-se com a reproduc~o bio-

de reproduc~o da forr;;ade trabalho devido a educac~o socialmente necessária.

melhores condir;;óesde salubridade, paralelamente, as medidas de higiene dos

assume a responsabilidade improdutiva de cuidar da saGde do povo. Em seguida

o Estádo,se preocupa com a habitar;;~opopular estabelecendcr normas objetivando

bairros periféricos de Londres~

Nasce o interesse pela economia da forca de trabalho; surgem os hospitais _

as oficinas de reparar;;~o.Na Inglaterra com as leis,de SaGde pGblica o Estado

de trabalho. e. cada vez que aumentam os custos da reproducao da mesma passa

tal industrial exig~ simultaneamente um desenvolvimento qualitativo da forca
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cializa~ao do cuidado do corpo. como türüfa de p8ssoal especializado. passi-

vel de ser reguliBmentado pelo Estc)do a d8fesa da saúde passa a exigir uma

aten~ao individualizada, tornando-se a partir desse momento. ela própria. um

negócio reht~vei.

o aprimoramento qualitativo da forca de trabalho, como

técnica do,próprio incremento da composi~ao organica do capital

exigencia

industrial

constitui um dos planos mais expressivos sobre o qual se assentou a 2~ Revolu

cao Industrial.Na medida em que se efetiva a separa~ao do trabalhador dos
"~ , ~meios de produ~ao, "aprirnoram~.nto qualitativo da for~a de trabalho tambem se

'110'-- ~; - o l "d d.expressaj :áhr¡¿aye5';/~transformacao dé traba hador num consuml 01', concorren o

para o aumento da demanda efetiva, correlata ao aumento da produ~áo. A

pria destrui~ao paulati}a da possibilidade de realizacao da economia de

~pro-

sub-
"sistencia condicionaria a sobrevivencia do trabalhador a compra de produtos

no mercado.~,Acresce que, na medida em que a automacao se acentua sao renoVa _

das as contradi~óes entre a demanda efetiva e as possibilidades de escoamento

da producao, acentuando, progressivamente, a propensao ao consumo, a criacao

de novos valores de uso, como fator decisivo da reproduc;;:aodo capital.

Nestas circunstancias delinea-se, a par do desenvolvimento do mer-

cado interno. os contornos basicos do que se convencionou chamar de sociedade

de consumo - sob o qual a medicalizacao, em sua nova "performance" tem renoma

do seu espectro de ac;;:ao.Neste sentido dois aspectos chamariam a atenc;;:ao.
De um lado, na medida em que a atenc;;:aomédica se ve:iltapara a conservacao e

reproduc;;:aodaforca de trabalho estimula-se o consumo d8srserVicos médico-as-

sistenciais o que implica no desenvolvimento de um instrumental de diagnósti-

coe tratamento abrindo um novo mercado para a indústria da saúde. Ao relacio
Cifi';nara pratica médica com as estrut~ras econ6micas, Garcia destaca o momentb

emque essa pratica se efetiva como consumidora de produtos industriais, e

um ~utro momento como realizadora de valor da mercadoria (medica~ento). Res-

salta o autor que enquanto a primeira vinculac;;:aoassinalada poderia ampliar _

se pela simples "divisao de trabalho sem requerer extensao da cobertura. a se-

I
j.~~~~~~~~~--~-~. ~
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gunda pressLJpunha. a partir de urodadCJmomento. Gua ampliacao. Impoe-s8 neste:

proCes5o a adequacao do consumo ~ producao da indGstria da saGde "sensu astri

ton. ReGsalta-se. por~m. que a nlsdicalizacao como estrat~gica de exp~nsao do
c:ú-~

mercado transcenderia a acao o ramo da indústria da saúde. Assim. ~ la-

do estariam outras indústrias que reclamam a manipulacao do consumo em nome

da boa manutencao das condicoes de saúde da qual a indústria de alimentos jo-

garia papel particularmente importante. Recupera-se a relevancia da considera

cao de todas as outras instancias da vida para a manutencao do bom estado de

saúde salientando-se a preocupacao com a alimentacao. A questao da reproducao.

questao

f antes subjacente ~ problematizacao da saúde, enquanto saber especializado e

pertinente a acao do Estado. passa a ser consumida no dia a dia de cada cida-

dao, sob a nova ordem de producao. Em nome da medi~na científica. a

saúde eWroducao passam a se constitu'ir num dos temários centrais sob o qual

Se assenta ,o apelo da sociedadede consumo no tocante a uma s~rie de produtos,

dentre os qÜ'ais ressalta-se o próprio leite em pó. O crescimento e desenvolvi

mento das criancas, a manutencao de um adulto sadio expressam essa preocupa _

cao. A família que sob o capitalismo emergente tem renovada suas funcoes, em

vista de seu papel no aprimoramento da mao de obra e como anteparo ao aumento

.'

dos custos de reproducao, se transforma na unidade de reproducao e consumo.
, - ", c-c-..o--;""'¿,.e~ ~ t;~/-<Y. V"'-"~ ......-- ~ '¡..;..-Io ..¿,:;:I.;;;h(fte,.,.,

distinguido-se como espaco de ~alizacao de valo~es de u~~~rñ8dféafiiá-:

I

¡
L

.•.~~. C'fP'U.-(:....(

I t?'..-&.._ C<-£-e>-Q

1 ,,-;( "" 9--'vu-h;
! cú J,C<--t",<':-<P Icao geral da vida dos cidadaos circunscreve-se profunda alteracao de hábitos, ~ep~f~aJ

c. C<,C)
'''--.1haja visto a introducao de enlatados na dieta da populacao dos países centrais l

depois do pos-guerra.

Na medidaem que se instaurélessa nova ordem'dE! producan, e se ag..!.

gantam as empresas, observa-se o espriamento de suas acoes para os países pe-

rif~ricos. reforcando a tradicao de expansao internacional como forma de supe

rar os entraves de ampliacao e desenvolvimento capitalista. Transfere-se nes-

sas circunstancias o "consumismo" paraos países subdesenvolvidos COlo resulta

dos danosos e mesmo perversos/particularmente. diante da especificidade com

que se estrutura historicamente as formacoes sociais nos países capitalistas
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dependentes do qual a diss8mindC~o do aluitanlsnto artificial cunstitue um
, ,

exemplo.

2.3. Medicalizacao, reproducao e propaganda - a contextualizacao em arnbito
nacional

XI,(
Desde fins do século ~ até 1930, na América Latina, sob o marco_

de¡tÓI!J/¡geral da dependenciaeconomicada Inglaterra, inicialmente (e dos EUA ~, ,

da 1~ Guerra Mundial), introduz-se o modo da produCEIO capitalista ligado a ,e~

'portacao de matérja prima e de alimentos. A medicina, nestas :circunstancias,

G . (2~ ) . 1 - d - . t l' t ' t d . 1 -segundo arCla ( • Vlncu a-se a pro ucao capl a lS a no se or e Clrcu acao

sob o encargo do Estado., enquanto que de resto a atencao a saúde se mantém in

das mercadorias, através de medidas relacionadas com o saneamento dos I!pOltos
) //
Ji

alterada. com traeos que correspondem as sociedades pré-capitalistas',

Em meio as guerras e a depressao economica dos anos 30 desenvolve-

se o process.o de substituicao das importacoes cristalizando-se um momento im-

portante da emergencia do capitalismo que se organiza em base~ urbano-indus _

triais. Enquanto se instala esse processo, em meio as tensoes sociais decor

rentes da presenca crescente das classes assalariadas urbanas, impoe-se a ne-

cessidade de se estabelecer medidas tendentes a dar conta da manutencao e re-

poSiCao do trabalhador.

pulares e/presos aos compromissos internacionaisde introduzir

regime oligarquico,

impacto dqs movimento po-
re.LV r.r os:.
instrumentos

No Brasil, particularmente, com o rompimento do
, t2-~)

das classes dominantes, segundo Cohn, sob osetores

'ses trabalhadoras. Mediante regulamentacao trabalhista e sindical (o Estado)

truturam-se-as vias através das quais o Estado estabelece o controle das clas

,de regulacao do trabalho¡ se tornam mais receptivos a implq,ntacao de medidas

referentes as reinvindicacoes dos trabalhadores. ,Nestas condicoes, com o pop~

lismo instituido sobuma postura paternalista,'e de cunho cor~orativista, es-

,
\
í

1

1
burocratiza as relacoes entre o capital e o trabalho reprimindo o movirnento
operario nascente; por outro lado instituindo o seguro social sob a Sua gere~

cia o Estado atende asreivindicacoes pré-existentes ao mesmo tempo que viabi



liza a 'instituic~o de mecanismos de controle. Ressalta-s8 que a contribuic~a

campuls6ria transfere para o trabalhadór a maiar parcela da custeio de previ-

d~ncia social. na medida em que a Uni~o sempre fai devedora.assim como gran-

de parte dosempregadores. ao mesmo tempo que cria um si~tema forcad6 de cap-

~ac~o de po~?anca. que se constitue numa importante fonte de recursos a disp~

sicao da Un'iao.
,Nestas circunstancias institucionaliza-se o atendimento médico in-

dividual e sua importancia em relacao as demais praticas de atendimento a sau

de nos setores que integram as areas dé dominacao do modo de producao capita-

lista. Estaatencaó médica se strutura de forma diferente segundo o grupo so-

cial a que se destina ..A par do atendimento privado/dificilmente acesslvel p!!.

ra o conjunto da populaCao. a assistincia previdenciar1a da canta do atendi -

mento (manutencao e reposicao) dos trabalhadores incorporados nos setores pr~

dutivos,organizadOs sob as formas propriamente capitalista; os demais. isto é.

os trabalhaaores rurais e os nao-especializados. que integravam o contingente

de populacao disponIvel ou o exército industrial de reserva ficavam por canta

da assistincia pGblica. As tradicionaismedidas sanitarias nao s6 acabam per-

dendo importancia como também viriam sofrer transformacoes significativas. no

conjunto das reacomodacoes. na medida em quetransm¥ta-se em consumo indivi -
I

dualizado. via Centros de SaGde. Através da atencao materno-infantil. que as-

sume importancia crescente nos anos subsequentes. sob os ditames da Medicina

Preventiva cuida-se principalmente da reposicao da forca de trabalho dos seto

res menos favorecidos da populacao. que constituem um dos elementos fundamen-

tais sob os quais se estrutura a configuracao do mercado efemaO de obra bara-

ta que sustenta os padr5es vigentes da acumulacaode capital. Cria-se nestas

~andicoes. as bases da nova .ordem de medicalizacao. em seu estagio de atendi-

mento individualizado e que/ apes~r das'disparidades sobre as quais se estrutu

ra¡devera garantir os fundamentos da expansao e capitalizaCao dos investimen_

tos relacionados direta ou indiretamente com as praticas de saGde.
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Nesse interim diante da ampliac~o dos conglom8rados empresariais

nOs países centrais e da super-produ¡;~o que se institui nos fins da segunda

grande guerra mundial observa-se uma expans~o de suas atividades nos países

perif~ricos, incluindo a transfer~rlcia de suas subsidi~rias nestes locais sob

a protec~o do Estado. Assim, a partir de 1940, em meio ~s dificuldades de im-

porta¡;ao.desenvolve-sea produtividade da Indústria Brasileira de AUmentos
O<--C""

Infantis (Nestl~) antecedendo a toda uma s~rie de estímulos ~ investimento~
;f "".VV I'X-L ~. t4

estrangeiros,cujo estabelecimento,em nosso meio/seria ~ nas d~cadas

seguintes, pelo projeto.desenvolvimentista do país.
Ainda ~ue o mercado interno fosse incipiente as potencialidades de

desenvolvirT18ntose apresentavam alertadoras. 50b a protec~o do Estado garan -

tindo a instalac~6 deSsas indústrias s apontando para a constituicao de um

,mercado cativo. dentro da pobreza geral das condicoes de existencia de amplos

setorBs da p,opula'cao.sao incorporados progressos da moderna. t,ecnologiacolo-

cados a disposiCao pelos países centrais. Nestas condicoes a sequencia de de-

senvolvimento progressivo da medicalizac~o e constituicao do mercado consurni-

dor, que nos países centrais tem um encaminhamento no qual. historicamente e

possível identificar uma sucess~o de momento de graus distintos de complexida

de, nos países subdesenvolvidos essas etapas como que se atropelam no ternpo,

nurnasuperposicaó contraditória e desconcertante. Populacoes de baixo poder

-
aqui5itiVo. nao incorporadas diretamente ~s formas capitalistas de producao,

50b o impacto da incorporacao de modernas t~cnicas rnercadológicas. e mesmo an

tecedendo ao desenvolvimento das práticas de saúde voltadas para!a manuten -. r

c~o do trabalhador adotam, em meio aprecariedade das condicoes de sua exis

t~ncia. pr~ticas.condizentes com Os sofisticados padroes de medicalizac~o.

Ao longo dos anos cinquenta. na medida em que se altera a estrutu-

ra.industrial voltada para a prodUl;~ode bens intermedi~riose de consumo du-

rável. s~o criadas as condicoes de atendimento ~ demanda de servicos de saúde,

que decorria docrescimento das camadas assalariadas urbanas .(vinculadas a es

se proc9ss0 de industrializacao. particularmente, em S~o Paulo). Amplia-se a
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I"uded~ hospitais particul~r8s observandD-se a perda do car~ter filantr6pico

das institui~oes em favor das empresas lucrativas. A partir de 1960 no contex

to de um poder 6a6a vez mais centraliz~do formula-se urnapolItica mais expl{-

cita e articulada de assist~ncia m~dic¿ que culmina com ~ unifica~~o e expan-
:/ r. ~_c~

(2.9~36) /sao dos serví~os previdenciários .. 50b um regime autoritário onde o

desenvolvimento se faz as custas de urnapauperiza~~o do trabalhador diante do

aumento da i~fla~aoe da contencao salarial. o Estado ~ chamado a expandir

suas garantías' a neprodu~~o da for~a de trabalho¡ lsto incluia a manuten~ao

do trabalhador incorporado aos setores propriamente capitalistas de produ~ao

e um refor~o dos programas materno-infantis visando a reposiC~o dos nao-incor

porados (e nao a sua manutencao) a estas esferas. particularmente. incluindo
nestas questoes o cuidado com as criancas e aten~ao ao parto.

Dessa forma.apesar da precariedade das condicoes de existencia e

1
"

L

das limitaco~ da própria observan~ia das práticas m~dico-;assistenciais volta

da para o conjunto da populacao. ~ reforcada a medicalizacao de certas esfe _

ras da vida. principalmente aquelas que sao dirigidas a reposicao da forca de

trabalho~ abrindo-se brechas para a inco~poracao de t~cnicas que evocam o

elenco de modernos procedimentos m~dicos-assistenciais dentre os qUé3is inclue-
se a utilizacao do leite em pó.

No decorrer desse processo. as contradicoes internas se ag~dizam

e desembocam. em meados dos anos lO¡Í1umprocesso de estagnacao agravada pela

eclosao da crise internacional. cristalizando_se conflitos sociais latentes.

Diante do empobrecimento da populacao. já testemunhado pelo,progressivo aumen
' -

to damortalidade infantil na d~cada anterior. o Estado intensifica suas

acoes 'assiste'nciaisvol tadas para o saneamento básico. habitacao e a rede 'de

aténdimento m~dico hospitalar. Cumpre lembrar que. ao mesmo tempo qué o Esta-

do garante atrav~s das polIticas sociais O espaco para os investimentos priv~

dos. coincidindo com os avancos do capitalismo financeiro. atrav~s déssas po-

IIticas estabelecé importante recurso para manter e controlar. sob Om regime' D

t .t -. d d (3j) N t .d' _au orl é!!'lO,as massas epaupera as • esse sen loa lncorporacao dos

/"
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av~ncos tecnol6gicos da pr~tica m~dica ganham reforcos. paralelamente. a ex-

pans~o dovolume'da demanda implicand6 na intensificac~o da r~ordénac~o da
~
~ que tende para a perda da autonomia do m~dico ¡'iberale para

. ~S~0
- • ' #. (~~:r.~{))a capitalizacao progress~va da pratica med~ca .

A medicalizac~o caminhaJ pari-passu com a ampliac~o do mercado in-

terno e dat~roletarizac~o que se expande ao langa desses anos. potencial izan-

do os investimen~os na ~rea da saGde ou que se aplicam ao redor dela. Cumpre
. ,

ressaltar que. ne,ssesentido. em nome da problem~tica da medic,alizac~o - re-

-"--

/!J

o

eJce~

~
hWt.P<;i:(.,...}!/~ ')1~J

e. a despeito da pauperizacao da populacáDYáe forma g;;neralizada.

produc~o da forca de trabalho
(apesaro

consumo deprodutos sofisticados. dentre os quais destacam-se os alimentos in

o exerc{cie de hegenomia das classes do~inante~a manipulac~o do consumidor.

Neste sentido. quaridoo complexo médico industrial e a capitalizacao da pr~ti

fantis. Diante do emprego de sofisticadas técnicas publicit~rias por parte
~ 1, M~~destas indú:~rias produtoras dos alimentos medicamentosos)integrando ~_

~os sistemas de marketing. a propaganda institui-se comoinstruménto estraté-

gico que viabilizp• em consonancia coiniosinteresses economices privados

ca ~édica ganham corpo a disseminac~odo h~bito do aleitamento artificial ja

est~ configurada. 'assim como 05 elementos fundamentais através dos quais se

estruturam os can~.is de veiculac~o do leite em p6. que respaldarl'~ dissemi-
\,,/ .

nac~o generalizada da pratica do .aleitamento artificial na pppulac~o.

3. A PROPAGANDA COMO VE!CULO DE DISSEMINACAo DO ALEITAME~TO ARTIFICIAL
3.1. A propagand~: hist6rico e conteúdo de suas proposicoes

A produc~o do leite em p6 representou. inicialmente. uma conquista'

tecnol6gica. na medida em que possibilitou a industrializac~o de um substitu-

tivo do leite materno. para os poucos casos nos quais sua falta poderia in-

cor~er em consequ~ncias fatais. No enta6to essa conquista acabou propiciando

a disseminac~o indiscriminada do aleitamento artificial. ao colocar o consu-

mo deste produto sob os designios das leis de marketing. No decorrer desses

fatos a propaganda. como elemento auxiliar da produc~o. assume papel estraté-

l J
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gica na criac~o de novas pr~ticas na populac~o justificando. por asSim dizer.

-/(21""- ,,~
a considerac~o da rnesma como GbJ~ de eatudo no tocante a quest~o do aleita-
mento.

Em vista desta preocupacao nos propusemos situar historicamente a
introducao e expansao dos recursos publicat~rios dos substitutivos do leite,

materno em nossa ,regiao. visando caracterizar o conteúdo de suas proporcoes.

"identificar os agéntes e situar os canais promocionais que integraram os meca

nismos de disseminacao da pr~ticadoaleitamento artificial. Utiliz~se para.,
.,(,.

'í? realizacao dessa investiga¡;ao.•a mlidia impressa. como ponto de partida. De.!:!,,-

tré as revistas dirigidas para o público em geral foram pesquisadas "A Cigar-

ra" e "O Cruzeiro" em vista de Sua antiguidade de lan¡;amento e sua importan _

ciaiat~ ~ d~c~da dos anos 40 e 50; "CI~udia" e "Pais e Filhos". devido a im-

portancia alt:an¡;adanas d~cadas dos anos 60 e 70. e. por terem sido estrutura

dos.especialmente oara o público feminino. Oentre as revistas especializadas

foram pesquisadas entre outras.a "Revista Brasileira de Pediatria". "Pedi~-

tria Pr~tica" e. em especial. o "Jornal de Pediatria" por se tratar da revis-
ta oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Aoiniciarmos esse histórico. junto as revistas dirigidas ao públi
ca em geral. encontramos em "A Cigarra"~ no ano de 1916. como primeira

sao ao leite artificial um anúnci.o de,IEhte condensado .A:guia.cujo apelo
alu-

e

feito'pela imagem de urnacrian¡;a robusta' seguranda urnalata de leite e urnama

madeira. No conjunto das propagandas. por~m. o temário ce'nt'Í'alera o aleita _

mento materno oferecendo-se com frequen,c~a estimulantes da lacta¡;ao como Lac-

tlfero. Galactogeno. Vinho Biogenico. Cerveja Guiness (Figuras 1. 2. 3 e 4).

Entre os estimulantes da lactacao e alimentos complementares da dieta da

criancat-"Farinha de Cereais Maltada". "Creme Infantil" e. Posteriormente. "Fa
. ~ - / 'r,,'\.~~"') 5

- l() , ~ ''1rinha Lacl-ea". "Mayzena Oureya" e "Ovo Maltine"l-joga-se com a idéia da preo- ~/' v<! V ,

cupaCao com a faltado leite materno conjugada ColOa concep¡;ao de que a crian

~a sadia se confunde com o padrao da crianca gorda. t interessante notar. po-
remo que na propaganda do "Lactífero" alerta-se para os efeitos fatais do
aleitamento ar.tificial.,

..~ ~ ~ .__ ----...J
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use Q .. lACnFEr<O, porqueal¿'m ve estimular asecre~ao UdS glanoulas mama.
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FIGURA 4 .
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Mies:
Amame~tae vossos filhos

Se nio ~¿deis f~2el-ot bebe-
ás refe i~oes um "Nip" (copo 1
de Cerveji Guinness marca. ': ----

"Cabe.£"ajdé.:-Cachorro"

Recomfljend~da pelos medicos.

Wilson Sons &Co.Ltd., _
Barao d~ Paranapiacaba Nt). 10.

Sao Paulo;
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A Cigarra Rio de Janeiro, 1921



Os substitutivos do leite materno, ressaltando a equivaléncia p8r-

feita do produto,a faci lidade de preparo e a recomendar,;;elOdeeminentes pedi~

tras, aparecem esporadicamente, e sóa pártir de 1922 observa-se propaganda

crescente de leiteem pó, merecendo destaque os produtos Allemburys, Mellin e

Edelweiss.~~~-~~~:Lac';:--~~;lin"~ ressalta~se que éle se const2=.
~--:

tue num equivalente do leite materno o qual pode ser dado para "creanr,;;asdeli

cadas que se criam só com mamadeira ou cujas m~es n~opodem aleitar seus fi-

lhos"~ Sua indicar,;;~b¡ dirigida para a clientela ae casos excepcionais e sua

of.ertase contrapóe; El utilizar,;;~ode leÚe de vaca, cuja oferta é referida co-

mo'sendo insegura, sujeita El contamina~~o e de difIcil digestibilidade.
ft (}()fJ!f'.()~.Em 1933 aparece na revista "Gr£F.ljz~o" notIcia do inIcio da fabri

':1cacao ~o Brasil dos leis em po (Figura~) com a instalac~o da "IndGstria Na-

~ional de Alimentos Infantis" (Nestlél. Chama-se atenc~o na publicidade dos

produtos ofer~'cidos, na ¡poca, para o fato de que a producao nacional veio

possibilitar a oferta garantid~ do leite em pó a prec~s mais baratos. Ressal

ta-se que o produto ¡ tao puro quanto ó importado e mais novo devido El rota-

c~o dos estoques e que apresenta a vantagem de ser "meio gordo" substituindo,

portanto, com maior benefIcio a falta de leite materno.

Cumpre lembrar que ganha impuls~ significativo o crescimento das

atividades produtoras da indústria instalada no paIs, o qual passa de 15,4%,
r. r (3:1..)no perlodo de 1935/40, para 29% ao ano, no perlodo de 1940/45 Esse

crescimento progressivo aponta para a expansao e o domínioda Nestlé no merca

do de leite em DO.
. .. ,

Desde a deflagracao da 2! Guerra Mundial desaparecem as propagan -

das dos leites em pó importados. Acresce que tant~em "A Cigarra" (que se

transforma num mensário ilustrado] comoem "O Cruzeiro" diminuem a quantidade

de veicular,;;aode propagandas relacionadas com a alimentac~o infantil e, quan-

do aparecem, elas s~o direcionadas para crianr,;;asmaiores. Ressalta-se nessa

linha de praposigao. a partir dos anos 60, a propaganda do leite em pó inte -
gral "l\:inho" •....~ .b~ P~t:r. :~7 (A OÚ4u/!.~"-(".( ~ '1-<""'- ~;}~C .•..../C;:)

I

.' - .._J
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FIGURA 7
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A Veic0lac~o 8spor~dica do~:substitutivos do leitematérno nas re-'

vistas IBigascontrasta, por outro ladO, com sua veiculacao sistemática nas

revistas fli't~di¿as;"evidenciando a importancia e a especiflcidade d€¥sse canal

de informacao nas estratÉÍgias publici t~rias .•

"Na d~cada d~ 20 o Leite Malla Horlick's ~ apresentado ciomo um ali-

men~oindi~ado p~ra "rec~m~nascidos fr~dos" ressaltando-se que su~ prescriCBo

vem' sendo feita "ha"mais de um terco de século"~ Este pr9dutoé támbém propo~

to, hata maes que ~mamentam, evidenciando-se, na epoca, a'preo¿Gpa~ao como

alei talnento natural .(Figura fj). Os anúQ'ciosdas fórmulas, lácteas, ida mesma
jI;

Torina,,que nas revistas .. laigas, chamam a atencao para ad~gestipilidade e o
:, . . "GA40-U_ad/ CA... "¿¡-d.e-.. d....c.. ..

aval de eminentes, médicos estrangeiros'';..qM6I'lt:t37a racionalidade e ao cienti fi _

e,ismo dos produtos (Figuras~, ~ e"1'O)•

.'Na década dos anos 40 despo~tam novas orientacóes nas propostas p~

blicitárias.isugestiva' a propaganda de leite artificial', na qual sao ressal-

tadas a cOf,ls,ervacao da propriedade do leite fresco, a pureza bacteriológica,

:a dlgestibilidade',Além dessas qualidad~s ,salientam-se porém, a rfqueza, de
i

nutrientes. o papel "preventivo'dos distúrbiosgastrointestinais" e sua utili
- - ~: :..

zaG~o crescente "emtodos os paIses n.:¡alimentaCBo do lactente bnormahcom

ótimos resultados" (Figura 11J .. Nessa l:1nha de colocacao, desenvolve""se toda

urna série de propagand~s naS quais, ab ~ado da referéncia a quanti~ade insufi

eientedo'leite materno, se apregoa o,uso generalizado doalimJnto medicamen..,..

toso para.o lactente sadio. Tudo se pas'sa, na apresentaCBo., como sé o proble-
-----''------------- ir

mada eont~r'ninaca¡; se restringisseao momento da producao~ omitindo_se a pos_

sibÜidade de sua ocorréncia nas etapas" subsequentes de P!'eparacao, principéll
, " . ~.; " . _

men~e no caso dE popular,;:óes que vivemeT precáriás condic6es de vida; C'(p.-~-t.

~&v/~.e-) ~+!~~-k ~/PúAt:-¥~ c4/VlL~ +,/~"/LLe-:ú.v~
o< ~ [Ai4-t.~" Iv\. t'l .lh 'Ctr- . ., .~... .

• Pelo menos dois anúncios por número aparecem nestas revistas, senda que no
Jornal de Pediatria, por exemplo. um deles constitue-se num anúncio de con-

'. _ :" 1
1
_

tra-capa. Diante dacusto que envolver,taie anuncios chama-se a atencao para
a import~ncia da contribuiCB~~a indú~tria de leite em ~ó na sustentar,;:ao
9conomica' das revistas especializadas'.

,~ .

ero
i •.,).j"\Ll~
r' f}f'_V'?
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FIGURA 9
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FIGURA 11
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No~rn traco~ indicado na evoluc~o das ~ropostas publicit~rias des-

tacando-se umfr prbpagand~ na qual aparece a mae que entrega seu filho aO m~di

co (Figura 12) ~ Nesta representac~o fiea sugerida a idéia de que ~ tarefa do

pessoal especi..i3lizadoda ~rea da saúde o cuidado da crianca, numa apologia da

ci~nciaJ este ~ipo de mensagem se intensifica progressivamente, ressaltando -

se frfigur;~c médico ou da prescric~o médica, em substituic~o ao ato simples

e cotidiano de alimentacao da crianca.
A propaganda de leites modificados, associada ~ marca que imprim~

tradicionalmen~e, a idéia de confianca, garantia e qualidade do produto, fa-

bricado dentro das normas as mais modernas, integra ampla campanha promocio -

nal dos patroc~na~ores, ds quais se apresentam como facilitadores e prestado-

res .~eservico 5 aos médicos. Dentro desse espIrito, os pródutos sao apresent~

dos.como uma f,::¡rmade facilitar a tarefa dos médicos, que podem prescre~er.,
umaalimentacé-::lsadia aos lactentes em quaisquer circunstancias, "nas 10ca11-

dades as mais :Jrecárias" (Figura 13) •

No decorrer do tempo vao se destacando as propriedades de "super-

alimento" dos leites em p6. Exalta~se o elev~do teor de proteInas, vitaminas

e outros nutrientes adicionados ao produto, numa alusao de que o leite em po

nao s6 podé substituir o materno como até apresentaria vantagens. Tem-se a im

press~o paralelamente ao pressuposto da falta do leite materno, de que o lei-

te em p6 enriquecido deveria inclusive complementar o aleitamento materno (Fi

guras 14, 15 e 16). . ,
Graficam~nte as imagens sugerem que os leitesem po podem ser mi-

nistrados desde o momento da seCCao do cordao umbilical (Figura 17), tais sao

a qu~lidade e o ní;v~lde aperfeicoamento do produto.

A equival~ncia com o leite materno é fato indiscutível e a figura

da mae como fonte de alimento desaparece, sendo substituIda, muitas vezes, p~

la mamadeira e pela figura do médico (Figuras 15, 16 ~t~l. Graficamente,

figurada mae quandoaparece, sugere a idéia de carinho associada ~ marca do
IV, \ A ~produto (Figuras 14, ~,\,'l?) •

t
._c_. __~
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Nos f'VControB qll~ ••e ",,.,.ificam nllm con-
eultt.riom?rlico, ent.re 1\líiee Pt'diatra há V
um ••entimento nlais prcifuD'do e Jnaisina_ ,;-
batural do que a l;impIes necessidsde de r
"'lfit)"oJar o desen"ohimento do bebé.

[nlre ambos já se concretizou, ant.es da consulta, "qlJ~]e éJo Indie!"OI6veJ
p indi'pcDsáveJa Dobre miasao de medicar al; criancinhtul •.
t ••~nnfianca. Da Mue que sente DO médico,"o collsul!.á-Io, a decisiva
orllurBnca na ,'fda de !>eu fHllo'. Do Pedialra (I"e, ao prescreH,r ('sta ou
eqU.,]a mcdicaciio, l!ste ou ,aquele ,atinlf'nto, ••ahe que ••eráfie~mel1te
<:utnprido o que por ~Ie roI prC:Hcrito. No mundo ll1t.ei)"o, este f",,,,meno
- rel'''le, diariamente, milhares de"ézes,e é Lem alta e significalha, a
P'i<roentagern' das mues que bcncficiaram oS seus filbos com 8 COnf¡llll('a

'tu. o Pediatra deposil0U JIOS prudllto's
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FIGURA 16
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Outros produtos complemrmtaros da t.llimenté:l¡;aoinfantil sao of8recí
dos como auxiliares no preparo da mamadeira (Muellon. Nidex. etc.). traduzin_

.do um deslocamento flagrante do eixo ~a propaganda~ de

.gin~lmente centrado no aleitamento natural. reforcando
da mamadei ra.( 7. ?'Vb~(,_ (t)

alimentos infant..'bori
/ -

a id~ia de utiliza¡;ao

o aleitamento passa a seru~a tarefa de pessoal especialiiado. a

altura do cientif~cismo que a medida exige. A presenca de crian¡;as maiores,

fortes e sadias reflete uma alimenta¡;ao bem orientada desde o início da vida.

conetituindo uma variante gr~fica ond~ ~ salientada a prescric~o m~dica.

De forma generalizada h~ referencias aos anos de experiencia da in
d~stria nacional de alimentos infantis e sua colaboracao com a classe medica.

oferecendo toda uma linha de produtospara o primeiro ano de vida, adapt¡veis

a cada situacao particular. numa apologia da ciencia a serviCo da nutricao
;/1¡ . ifconforme a ;'!I1oderna"concepc~o pedi~trica (Figura 1.B1. (¿-. ~

Nas revistas especializadas h.¡predominancia da propaganda de lei-
tes modificados, enquanto que a promocao de leites ~ntegrais aparece com
maior frequencia em revistas leigas.

Assim. a proposta do leite em po. que se originou por obra da cien
cía como recurso terapeutico. se generalizou fundamentada na ciencia, tendo
no médico e/ou no p~ssoal especializado da area da saGde, seu agente precípuo.• I

Elementos que fundamentaram a consolidacao da propaganda voltada para esses
agentes devem ser esclarecidos, visando compreender como os mesmos passaram a
ser envolvidos na promocao e disseminacao do desmame precoce.

. .. • r

3.2. A propaganda do leite em po e a pr~tica pedi~trica

A veiculacao das propostas dirigidas aos m~dicos atraves das revis
"tas especializadas constituiram, porem, um dos elementos dI' ~ elaborado esque-

ma t~tico que incluia (e inclue) o envolvi~ento da indGstria em todas ..as esfe

ras relacionadas com o desempenho profissional, incluindo a etapa profission~
lizante no seu período de formacao.

.) ~
I

I
.•. 1
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A propaganda dirigida aos m~dicos se r~alizava alrav~s: dos servi-

cos assistenciai5 dus huspitais-escola, que contavam cOIna presenca e colabo-

ra9~0 das indústrias alimenticias; das reunioas científicas; dos cursoS de

atu~lizac~o e congressos, que contavam com o patrocInio e divulgac~o sob a

responsabilidade dessas indústrias; da manut8nc~0 de um servico pr6prio de di

vulgac~o cie~tífi~a, além da contribuiC~O para o sustento de revistas cientI-

ficas, com a publica-c~o sistemática de'anúncios J a do trabalho dos represen -

tantes das indústrias junto ao médico, individualmente.
Na apresentac~o dos produtos realizada pelos representantes das i~

dústrias utilizavam-se folhetos (de altíssima qualidade gráfica) e eram ofer~

cidosbrindes e amostras gráti~I1.l?onforme pudemos observar através dessas
- 1-- .

técnicas.promociánais veiculava-se o conteúdo das propostas publicitárias

(apresentadas anter:iormente) e reafirmava-se, subrepticiamente, o papel do

méd~co nos mecanismos de marketing, enquanto o agente que dá o aval da utili-

zac~o do leite em p6 e, que é responsável pela garantia de constituic~o do

mepcado diversificado para os seus vários produtos. Destacava-se na época a

distribuiC~O, feita pela Nestlé) de leite em po apapinha para os filhos de

pediatras que se encontravam no exerc{cio de suas func6es; em quantidade sufi

ciente para cobrir o total das necessidades no decorrer de todo o primeiro

ano de vida.eompiementarmente, outros brindes, na forma de instrumentos de

os gráficoS e tabelas, receituários, cardápios, etc., eram oferecidos induzin. ,
do, de acordo com as táticas promocionais empregadas ao ~xercIcio do controle

trabalho.para avaliacao do crescimento e desenvolvimento das criancas como

cientIfico da alimentac~o da crianca. Na medida em que assim procediam, além

da:apresentac~o dos produtos, os representantes que atuám a nIvel individual,

colocavam)na qualidade de prestadores de servicos, a indústria ea tecnologia

científica a dis'posicao de cada médico; seu comportamento diferenciado e so-

bretudo o respeito ao conhecimento do médiCo induziam no mesmo sentimento de

lisonja pele etendimento individualizado que a indústria lhe dispensav~.

f ~_~ ~ ~ __ ~ ------ - -------
j
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Através desses meios táticos a máquina da propaganda promovia a

marca e seus produtos assaciados a exist~ncia da ci~ncia. Da mesma forn~ como

a propaganda de cigarro vende no produto a idéia de lazer sofisticado. as

indGstrias de alimentosinfantis vendiam ci~ncia. a qual fundamentava a verda
de de suas afirmacoes e a confianca nos seus produtos.

o leite em po, desde seu advento. é apresentado como uma solUl;ao

para os rnédi,cos.diante de,sua pureza e qualidades técnicas. o qual veio sa-

nar as dificuldades de utilizacao do leite "in natura" nos casos de impossib.!

lidade de aleitamento natural. A sofisticacao progressiva na producao desses
¡,

leites. tentando Sproximá-Ios ao leite materno. propiciou. porém. sua indica-

cao.generalizada e cada vez mais precoce. Esses produtos modificados assumem

as características ~e um "superalimento". propondo-se a sua recomendacao naor

~s6 na "falta do lei,tematernoU ,mas para casos de sua "insufici~ncia". Esses
' ~G~ :!

termos passaram a sugerir de forma subiiminar a falta quantitativa e qualita-. .-
tiva do leit~ mate~no. Assim. no contato das indústrias com os profissionais

da saúde. seja através de cursos e impressos científicos próprios ou nao. se-

ja através de contatos individuais e fOlhetos. o leite em pó é oferecido como

um produto alternat"ivo do leite materno. sempre indicado como "substituto" ou
"complemento" •

Nao se t~ata de desconsiderar o valor do leite artificial, como um~ '. " .

avanco técnico e cientffico no desenvolvimento de medidas alternativas para o

o

aleitamento natural nos restritos casos de sua indicacao formal. O problema

reside. antes de mais nada. na veiculacaO de certas idéias a partir das técni
' "'Al'- '

cas pr'0mocionais qué fundamenta¡~ proPici~ uso indis'crlminad6 dessa medi-
da alternativa.

A alimenta<;ao infantil. particularmente no primeiro ano de vida.

¡passou a ser tarefa ¡~e controle médi; •.~esmo em situacao de normalidade

.

que'CO~diZ com o ?processo de medicalizacao da sociedade e preocupa<;ao,com a

garantia da reposicao da massa de trabalhadores. A crian<;a deveria ser avalia------

.--,#-

I

I
i

f

da através de um controle P13rmanente de peso e des13nvolvimento. desde o,
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nascimento. Sob estas disposicoes cab~ria ao m~dieu o domInio da prescric~o

do aleitamentb artificial erncontraposioáo ao aleitarrientonatural o qual se-
~ria considerado co~u tarefa e problema da mae.

gao do
~abe ressaltar, outrossim, que os midicos at~ o momento d~ realiza

' , ' (1,'-l) _,,'
levantamento recebiam, conforme pudemosobservar, informa caes insufi _

¡.cientesa respei to ,da lactacáo e do aleitamento natural, desconhecendo os

reais motivós do desmame precoce. Nestas circunst~ncias, a veiculacao da

idiia de que O leite materno ~ substituIvel e que pode ou deve ser complemen-

,tado. paralelamente. ao desenvolvimento da idéia da incapacidade das maes em
. ~
amamentar no mundo moderno. favorece~ ao desenvolvimento de um comportamento

intervencionista do midico pró-aleitamento artificial. Revelam-se neste pro-

cesso as contradicóes atrav~s das quais se dá a incorporacao do consumismo

nos paIses subdesenvOlvidos e perifiricos. Na manipula¡;:aodo consumidor. .
a

despeito da ..pobreza reinante. sobressai:; em meio a dependencia 'e fragilidade

do aparato produtolrde conhecimento. o seu papel no atendimento aos interes _
ses de grupos economicos.

¡Através de investigacáo realizada junto a residentes' dos principais
" e~)centros de treinamento médico do municipio de Sao Paulo observou-se que em

apenas um dos currículos constava o curso fo~al de Nutricao. a nIvel de gra-

duac;;ao;informacoes .~respeito provinhafT-!de ensinamentos esparsos e fragment~

dos. aparecendo, em rarfssimos casos. referencia espont~nea ao aleitamento na

t~ral como tema das aulas assistidas no curso. Quando focalizado o ensino da

Pueri,cultura observou-se pt'iorizac;;áode temas sobre esqu,em~ alimentar no pri-

meiro ano de vida. crescimento e desenvolvimento da crian¡;a. vac'ina¡;EIO,etc ••

sendo Que apenas um residente se refariu.explicitamente ao aleitamento natu _

ral Goma assunto integrante do programa. Paralelamente ao vazio do ensino no

tocante a abordagem:desse assunto se sobressaia a p~eocupa9ao co~ aleitamento

artificial e neste caso nao poderíamos deixar de mencionar a presenca signifi

cativa da indústria no apoio didático¡paralelamente, ao assistencial. sem fa-

lar no seu concurso para o desenvolvimento de atividades de pesquisa. Nestas
condic;;oesconstatamos o crescimento do papel da mesma como executora e promo-

'!.;"
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tora do progresso científico, num contexto marcado, ideologicamente,

25.

pela

concepcao de neutralidade da ciencia, o que se refletia no supérdimensioname~

to do tratamento da questao do aleitamento artificial em detrimento do aleita

mento natural. E interessante notar que essa desproporcao no tratamento des-

ses 'assuntos se eVidencid~Jigualmente ,no rol de artigos publicados no decor-
.--- I

rerdo per'~odo estudado)'dando a impressao que a Puericultura se confundiria

com ,o ensino a respeito de como ministrar a alimentacao artificial as crian -

cas desde os primeiros meses de vida.
Oiante do desconhecimento arespeito da lactacáo, como produto de'

um ensino omisso e/ou fragmentário, e,a contrastante importancia atribuida ao

¡
, Iy~'!

controle médico da alimentacao infantil COnfigura~e o contexto favorável

propagacao de id~ias distorcidas e que ~ustentariam as limitac6es ~uanto'

a

-as
possibilidades de 'desenvolvimento de uma postura crítica por parte dos médi -

cosI capaz, ~,inclusive.de permitir a percepcao de seu envolvimento na dissemi

nacáo do aleitamentoartificial.
Inquerido~ sobre as condic6es de indicacáo da substituicáo do lei-

te materno pelo artificial os residentes entrevistados referiram doencas in-
• o t d 1 o d'd o t~ 1 pr,lOorlOza'~as' doenroasfecto-contagl0sas mUl as e as de vall a e dlSCU lve ; In ~.

caquetizantes da ,mae sem a necessária ressalva de sua réal expressao em nosso

mei~;e,fizeram referencia~a outras, como alergia a protelna do leite materno,

inaceitáveis como motiva de indicacao de sua substituiCáo•
Quantoa frequente refer~ncia a falt~ do leite materno, essa asser

. Vi>-tiva rev8la~ o consenso estabelecido ,da incapacidade pa,.máe amamentar, es

tanda implIcita. em relacao aos estratos sociais mais pobres da populacao, a
~'~-~o materna como fator limitante do aleitamento natural. Esse .,fato ,-

era assumido como verdadeiro quando. na literatura os trabalhos disponlveis

eram limitados, nao permitindo tal conclusao. Na Guatemala os resultados apo~
de aleitamento entre as maes desnutridas

1,
¡
1,

tavám para uma reducao no tempo
~WA-!:"J .
49i5 para um periodo próximo de umano (312)

de-

,_. -~-""--~~----'-, -----_ ..••.._------~-""-- .",,-
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I r
,.J

fas remuneradas entre as

se estrutura ti merCadOj_

Com relac~o.~ interfer~ncia do exerc!cio do trabalho remunerado da
0./, ~ -"..-.lN:JL;

mulher no mundo mOdern~ como ~ que explicaria o desmame precoce J também
vg-, ~d.A£101 ~ .L

nao se sustenta~, atraves ~ da 11teratura E;xistente No.. IJ..VItI..().UJ/-)

tanto o ~stado nutricional materno como o trabalho seriam fatores dificilmen-
!\it'erelac:j.oniiveiscóm,atempo de aleitamento materno devido a precocidade ex-

cessiva de introduc~o do aleitamento artificial. No caso do exerc!cio da tare
.f).r"

m~es de baixa renda. a limitac~o da~condic6es como

as~e~' traba1ho. e a dif:cu1dade de conci -

1ia~ essas tarefas com o'cuidado da casa e das crian~as n~o s6 tornava dif! -

ci1 responsabi1izii~10 pela disseminac~o do a1eitamento értificia1)como difi -

cu1tava a possibilidade de constuir um desenho de investigac~o capaz de dar

conta do e~tudo d~ referida re1ac~0.

Arguidos a respeito do tipo de 1eite que substituiria o materno a

grande maioria indicou o 18itH em po e em algunscasos o +eite in natura do

tipo B. Rea11zava-se dessa forma a ressalva quanto ao problema da contamina -

cao do 1eite in natura indicando a forte preocupacao. traba1hada pela propa -

ganda. com as condic6e~ de esteri1izacao do produto associadoao momento da

prOdUca¡em detrimento das condic6es
A respeitoda época ideal

de preparacao ~ para o consumo.

de inicio do desmame todos responderam

t

que isso deveria acontecer a partir dos 6 mese~ de vida da crianca. Ana1isan-

do. porém. o esquema alimentar por eles .preconizador no primeiro ano de vida

da crianca. todos ~ndicar:-ama introducao de outros alimentos na dieta da
flJ. ur¡"'.//vtdaif(JI...

crian¡;;:8antes do quartó mes de vida. A maioria (70%) J~r.eeonj:za\7Cia introducao
'r

de cereais,frutas ou gemas de ovo no segundo mes de vida demonstrando o des-
¡,

crédito do valor do 1eite materno como fonte exclusiva de alimentacao das

criarll;asnos primeiros meses de vida. A introducao precoce de outros a1imen -
~,o q~"e....VJ'/lA'f>- '

tos, inclusive o leite como suplemento. se institucionaliza interferi~ neg~
YI _.. ~"'l~.~

\~.I:::::::::d::::::::::::::::::::::::::::::: .=::~=:::::::::::::::~
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Nesse contexto. ~ responsabilizar a mae pelo desmame preeoee nao

deixaria de se eonstituirl'1umaforma de raeionalizat;;ao'do proeedimento ínter - ¿I:/'

veneionista do pe.diatra. Do ponto de vista da propaganda. a veiculat;;ao da

crent;;ana incapacidade das maes emamamentar constituiria uma tatica importan

te no sentido de anular uma intervent;;aoadequada do médico na salvaguarda da
~ . ,pratica do eleitamentb natural favorecehdo. isto S1m. a introdut;;aoprecoee da

mamadeira. ou. no mínimo. garantindo sua omissao quanto a esta questao. Na me

dida 13mque o médico daf6 aval da introdut;;aodo leite artificial. ele perpe -

tua'~ confiant;;ada popúlat;;aono produto e a associat;;aona mente das maes
.~

que o leite em pó sUbst~tU¡' o leite materno eom todas as vantagens de um

peralimento. Tudo se passa como se o progresso científico tivesse alcancado

dispar de recursos que substituiriam a natureza 13migualdade d~ condit;;6es e

até com vantagens.
~, o~Nestascondit;;6es. ~ institucional ande o médiéo. devida-

mente prep~rado. atuariapí.¡¿;~:ituir.~~.~~tro elo significativo a ser_cons!.\

derado na composicao da engrenagemdo marketing do leite 13mpó, ~i~-~'~ ~
C--=, {,,!l/,- .•,.(.CJ:~,<;P.D Cí)./J:""j~ M-. ~~Ct-.-~ '(Y7 ~-W5;I r)-(. Jf!J-U..r:1.-P- v...-o ci1»,!,-C-VJJ..JJJ..Jvo

f~ "1 dJJJ.I2----'-J,-e-- ~ ./~ d~C/'-. (t1-e,íM..d,-o- c,~
3.3. Servicos de saude no circuito da propaganda

Oiante da crescente medicalizacao da sociedade e da:expansao do

atendimento a carg;odo Estado. voltado para os cuidados com a reposicao da

massa de trabalhadores. os servit;;osde saúdeatravés dos quais os médicos

atendiam a populacao de baixa renda. dando respaldo a atuac;:aodos mesmos como

agentes da propaganda. constituiram importantes canais institucionais do fun-
PJlP'p-a<~/"<"'vd~ ' ,cionamento da ~~a~gm-d9~~~~ -d6 leite 13mpó.

o servit;;Odepré-natal desempenhou seu papel na medida 13mque de-~)
~ r3~ ~

mostrou inop~rante 13mtermos de orientat;;aoe estímulo ao aleitamento natural:

As maternidades através de rotinas rígidas de bert;;árioseontribuiram para o lol~

estabelecimento do ciclo fisiológico da lactacao. E. integrando o mesmo cir-

cuito. os centros de saúde colocaram 13mdisponibilidade o leite 13mpó•.parti-

6ularmente ~ara a'populacao de baixa renda. no atendimento de puericultura.

'1 \
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- As maternidades

No munIcipio de Sao Pauloa cobertura ao parto, acompanhando a am-
i'

pliac;ao da rede médico-hospitalar"cresceu de maneira irnportante,atingindo

I '.u J'. ,

'ern1974 cerca dE!95% para a populacao geral, senda que na classe de , renda
~C>_ CA')J~.I..JJl c."mais baixa, famIlias com renda inferior a 0,5 salário mínimo per capita"¡/foi'

de 82% (14). Esta generalizac;ao de atendimento hospitalar contribuiu para di-

minuir as taxas de mortalidade maternél ao mesmo tempo que o,fereceu melhores

condicoes de sobrevida aos rec~m-nascidos de baixo peso, prematuros e de alto

risco. A criac;ao de.bercários e de lattários forneceu elementos pata enfren _

tar ,demaneira mais adequada as situaco'es patológicas. A extensao dessas pra-

ticas pare recém-nascidos normais e o estabelecimento de rotinas de bercários

afastando crianc;as de suas maes, que eroraras situac;oes estariam impossibili-
,,~)

tadas de amamentar, proPiciaram';raruptura do processo fisiológico da lactacao,

concorrendo para o uso do leite em pó. Diante disso,as maternidades passaram

a sa con~tituir num importante fator de estImulo ao aleitamento artificial

abrindo para a indGstria um setor estratégico de intervencao. Aa se romper o

ciclo fisiológico da lactaCtlO, abriu-se uma brecha, habilmente explorada pela

propaganda. ~o sentido de trabalhar as,dGvidas quanto ~ quantidade do leite
./

materno, quanto a capacidade ou condicoes das maes em amamentar no mundo mo- ~_-.0 _

derno, constitulndo elementos de racionalizacao para a pr~~cricao do leite ar
tificial.

Aqui também a indústria se ap'resentava a instituicao .como prestad£

ra de servigos de alta qualidade técnica e cientI fica, co.laporan'dono planej~

mento, na instalacaoe manutencao de lactários, sem falar no fornecimento do

leite em pó ~s instituicoes mais carentes a precos inferiores aos do mercado.

Nas tres maternidades estudadas no decorrer do levantamento, que
atendiam ascriancas da amostra, verificou-se que em uma delas, Vila Nova Ca-

choeirinhél, ha~a s"einstalado o Sistema' de Alojamento Conjunto, porem com

atendimento r'estrito. Em outra, Maternidade Leonor Mendes de Barros )persistia

o bercário clássico~ sem nenhuma tentativa de romper o afastamento mae-filho.
Ena terceire instituicao, Maternidade Amparo Maternal, diante da~ dificulda-

" .. ,~ ..__ .- ------- ..... ---~----""=-=-
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des decorrentes de elevada demanda acarretada pela nao-limital,.áodo núemro de

vagas hospitalaras (constituindo a derradeira esperanr;;:apara a:¡uelesque

tem nenhuma outra perspectiva de atendimento). o recém-nascido permanecia com

a mae durante o dia, senda recolhido ao berr;;:ariono perIodo noturno.

Além da interferencia negativa que essa separar;;:aorepresentava no

processo da lactacao; observou-se omissao quanto a orientacao da ll1as,

técnica e importancia do aleitamento'natural durante sua permanencia na mater

nidade. Somava-si ainda a distribuicao de folhetos patrocinados pelas indGs~

trias de leite em po. dentre os quais destacava-se o tradicional album no

qual eram registr~dos dados sobre as criancas. Embora somente em uma das ma-
'VI.£/<e-9

ternidades-se mantivesse o registro da colaboracao da Nestlé todos ~ tra-

ziam inforrnacoes através das quais alertava-se as maes para a questao da qua.!!

tidade do leite m~terno, para existencia de um substituto do masmo e chamava-

se Citencao !Jaraa necessidade de recorrer ao médico para o controle da dieta

da crianca. Cumpr~ ressaltar¡13 propósito, que até meados dos anos 70 as maes

recebiam uma lata de leiteem po ao sair da maternidade, estivesse bu nao a

criahca am aleitamento natural; com a suspensao dessa medida. em certas mater

nidades. no moment,o da alta. a mae recebia uma receita com a prescricao do

lei~e utilizado no bercari~tendo em ~i~ta dar continuidade ao produto ja uti
lizado ou introduzir O aleitamento artificial. caso se fizesse necessario. no

perr~do que antece~esse a busca dos servicos médicos de acompanhamento da
crlanca.

Ao sair"da maternidade. as maes nao so nao haviam sido devidamente. ,
estimuladas para o;aleitamento natufal-como também haviam sido alertadas para

a alternativa do leite artificial. garéntindo a indGstria um mercado para

séus ¡produtos mais'sofisticados. como é o caso dos leites modificados.inde

pendentemente da~ condicoes s5cio-econ8micas da populacao. As m~ternidades.

dessa forma. desempenharam seu papel no circuito da propaganda e das técnicas
de "m'arketing"das indGstrias de leite em pó.

-------"~~-~---._-------_.__ ._--- - -~--- --- - - ---
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30.
~ Os Centros de Saúde

A introdur;;~odo 1eite em pos nos programas de saGde do Estado nos

reporta ao Servir;;ode Puericultura do Departamento de Saúde da Secretaria da

Educar;;~o,Saúde e Promor;;~oSocia1. Por vo1ta de 1935, nesse servir;;o,entre ou

tras atividades, desenvo1ve-se um lactário que tem por objetivo preparar pes-

soa1 e treinar as m~es no preparo dasmamadeil'as, concomitantemente a distri-

buir;;~ode 1eite. Est~s dispo&ir;;6escoincidem com a consolidar;;~úda Produr;;~o
l'

da Indústria Nacional de Alimentos Infantis e aponta para o aumento substanti

vo de seu crescimento a partir dos anos 40, referido anteriormente.

s,ervir;;o.
Segundo a ópini~o de pediatras que

- 1/1/1- .esta pre~cupacao justifica-se diante
participaram da instalar;;~o do

da intensidade de ocorrencia de
diarr~ias e da ele~ada mortalidadeinfantil. entendendo estas medidas como

forma preve'1tiva e curativa de enfrentar o problema. Al~m disso .•fazia-se ne-
• ~ ~ •..f/IA~ '. ;

cessári~(Señ~ibilizar médicos para a área específica da pediatria e despertá~
O lJJ:J./iÍ/w"\pJ.v- ' _

~fi:B alimentar;;aoda crianr;;ae utilizar;;~ode substitutos do leite mater-
na. segundo os modermos preceitos da pediatria alem~.

. (1PJ"\...Cl<) ; .(p:<)~~ 'v-?:,
, Entre os ,...fWDctJ:$ pediatra~--::-epoca~ desenvolve-se a id~ia da 'neces
. ,..!'-;, ~~.¿w4~,

sidade~ programas assistenciais. com especial enfase na alimentar;;~oinfan _

til; ~ leite em po, conquista da moderna tecnologia. forneceria.as bases para
solul;,aodos pl'oble~as que afligia a popular;;~o.

Desenvolve-se uma campan ha- "de redenc~o da crianr;;a"~ no sentido
de Cl'iaros embri6es dos posto~ de puericultura. Em 1944-45. Getúlio Vargas

"

fundao Departamento Nacional da Crianga. seguido pela criar;;~odos Departamen
. , . -

tos Estaduais da Crianga (DEC). A criar;;aodesses órg~os possibilitou a impla.!:!.

tal;aode assistenci~ ~aterno-infantil sob a ~gide do Estado. tornando realida

de um programa de distribuig~o de leite.o qual contou com o apoio "da Legi~o

8rasileira de Assistencia. em colaborag~o<com entidades comerciais e
- t. 17,%)triais .¡VV.JJ--O...fJ.. {.J'-7 \' ,

indus_
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A medida que se expandem os pastos de puericultura. surgem os lac-

t~rius ~midos e secos. Os primeiros. que utilizavam 18ite "in natura". foram

progressivamente desativados devido ao problema de conserva¡;;:ao;o leite em po

viabilizaif~ distribuic~o para amplos setores da populac~o. A utiliza¡;;:~odeste
• l/v--

último ja se encontra consagrada pela existencia da indústria no país. em

;francaexpans~o ~omomento em que o OEt se instala. Assim. o crescimento das

atividadeS ássistenciais tem seu par~metro de medida na quantidade de alimen-
. >1' óJÁ> .:J. .:!. .

tos distribuIdos-r'(Figuras ~ ~o-t". A distribuicao de leite como elemento cen d--:
~- . -:-

tra1 do programa de suplementac~o se ,associam atividades educativas consid~ra

das essenciais na recuperac~o social dos indivíduos ~~~

Assim. o desenvolvimento dos centros de saúde se estrutura associa

do. dentro dos princípios positivi~tas .da epoca. a distribuicao de leite e a

educagBo sanit~ria~ tenda em vista manter boas condic6es de sa~de. ~eduzir a

mortalidade ,.infantile concorrer. dessaforma. para uma adequada formaCBo de
(

recUrsos humanos .No centro mais din~mico do país., sob o respaldo da Teoria

do Capital Humano, justificava-se investir em programac6es assistenciais. in-

tegrando na area da sa~de a educacao e a suplementa¡;;:~oalimentar. Segundo 'o

Boletim Especial do DEC. em 1954 (33). s~o sugestivos os conceitos

sbb .os quais .se fundamentam essas atividades:
b~sicos

"Torna-se mais verdadeira. ainda. entre nos de S~o Paulo. esta ver

dade que os norte-americanosdefendem: - o dinheiro aplicado na de

fesa da crianca da ao Estado iucros simplesmente fabulosos" (...)

" ."Nossa marcha da periferia para o centro tem um sentido novo de

bandeirismo. Nunca nos arrependeremos de haver atendido Nao

nos arrependeremos jamais de ter antes prbcurado - sim. procurado!'

nas chocas. nos barracos. nas malocas. a crian¡;;:aque deveria ser

*"recuperada como valor social e valor econ6mico neste verdadeiro
,

redescobrimento do Brasil" l ...)

¥. O grifo e nosso
'U () ~'YI.A\)-c-1.t~'rvC.:o cLó l..(~ ('~k.:::.~ cXc.. v'~.CJ-~ c-tJ le-.:;., l1~ JYCífl; '~,
óC\M~ ot.fA~'~¥ oU e~~ d.t ~.' ~ J.i;C."" ¡r~CAéGo
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A~letim do DEC, Sao Paulo, 1954
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¡; ~¿.
1,

"Urnéldtuuc;:i;uem favor da crL ..H1C;iJ- abl;;triJídosiJqui os dspectCls rne-

dicos signi ficd a recu¡J8ra¡;.30de areas ::lociaisG econéirnicas. o

valor - homern. pela fixB¡;EIOa turra. pelél aquisi¡;ao de hábi.tos sa-
!j '.1 dios. pelé!

sern-nurnero

compreensao do~v~rdadeiro comportamento1em.face de
iE

. I J
de problemas. +iba estabelecido ~ demarcado ,m rumo

'•. !

um

se-

guro de colaborac;ao e solid~riedade. Al está a consci~ncia social.

Tudo isto nasce Mum pasto de puericultura. Com a primeira mamadei-
•ra se i.nforma um cidadao" •

D fato e que na medida em ~ue se institucionalizamessBs orienta _,.

90es desencadeia-se o mecanismo maisimportante de disseminac;áo do aleitamen-

to artificial nas classes de baixa renda. t: através dos postas de puericultu-

ra ou dos centros de saúde que o médico prescreve o leite artificial conforme

os ditames da propaganda. complementa~do o circuito que se inicia nas materni

dades'.

E interessante notar. segundo informa90es de pediatras que viven _

ciaram.a instalac;ao e expansao dos programas materno-infantis. que havia um
CII...l~

consenso segundo o qual nao ~e deveriB ~ar todo o leite que a fam{liJ necessi
---,""--_.0"

tava. tendo em vista impedir um excesso de paternalismo. Dessa forma. combina

va-se um programa eminentemente assistencial com o desenvolvimento de um ex-
l',.

- .', l..pressivo mercado junto ~ populac;ao de ba1xa renda. que teria dé adquirir o
l'

leite em pó para completar as necessidaaes requeridas.

3.4. A propaganda nos meios de comunicac;ao de massa

Embora o hábito da utilizac;aq do leite artificial já tivesse se

consolidado na populac;ao. por conta de uma propaganda que se ir11cia e~tre nos¡:,
- I1 .por volta de 1920. -o incremento dos investimentos em propaganda de leite "in., ,

l'natura" reativou a propaganda de leitéem pó. no período da pesquisa. através
"do veículo mais importante de comunicac;~o de massa - a televisao.

• O grifo e nosso
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33.
o I'l::nuscllTlentudesSLl céllTlpi::lnhatem suas raízes na cris8 do abosteci

limento de leite iniciada em 1870, que o~I'igou o governo estabelecer UrTtapolít..!.

cada 8stímulo ~ ~roduC~o de 18ite.

~ interess~nte notar que ~ai~scassez de 1eite" se ;efe~e a falta
, S :,do produto "in natura" para o con~umidor, pois desde 1972 se observa um aumen~

'.
1..0 na produ~ao de leite em po e derivados que permitem mairoes lucros. Segun-

do a.,"Gazeta.Mercantil" (34), diante danconcentrar;ao de renda no Brasil, veri
'i'

11,

ficou-se uma limi ta~ao na expansao do mercado de produtos alim~mtícios popul~

res; entao as empresas passaram a lan~ar produtos mais sofisticados, 'buscando
: .

l.

atingir as camadas de renda mais altas. rlEssa'realidade do mercado incentivou

a penetrar;ao de firmas estrangeiras, fundamentalmente nos subsetores de arti-

gas mais caros, lancando novas marcas co~ grandes campanhas publicit~~ias.
;1 ~ I

"¡IO iogurte, que era um produtd dirigido p~ra dietas especiais, se

dissemina nq. popula~ao, especialmente entre criancas e adolescentes.
(35) 1: •. "_Segundo Marcondes , no pe~lodo da "esc~ssez'de leite" as indus

i.

trias alimentIcias experimentaram um des~nvolvimento crescente. Em 1978, a

Companhia Industrial e Comercial Brasi1eira de Produtos Alimentares -'NESTLE,
!
I .apresentou o melhor desempenho económico~ tendo sido escolhida como "a firma

do ano~r em 1979.( 3£0 )

O fato e que diante da

cao, ogoverno canaliza estImulas

falta do produto "in.natura" para,a popúla-f . .
•. ji _ . .: ••a prod~cao do leite tlPO B; alem disso, no

varejo'o preco do produto é liberado do controle oficial. Em 1978, constata _

meio

. - . F - ., .'. _ (35 )se uma superprodur;ao, propondo-se a ampliacao do seu consumo na populacao •'.. ¡: r
li

Essa disposiCao coincide com a intensa cainpanha deflagrada em 1978, em

oI

1..0-

desenvolve-se a propaganda do
'1

veicular;ao significativa em ra _

classes de baixa renda.

~~~

ao seguimento, no sentido de criar o hábito de maior consumo de leite tipo B.
1: r ¡.M"'v£1A~

Diante da insisténcia sobre a Gtilizacao dolleite "in'naturci",
l:' ~ i

qual pode¥ser utilizado.a qualquer hora. em qualquer circunstancia e com

das as vantagens nutritivas do leite fresco,
Irleite integral em pó na televisao apoiada ¡'na

dio, que tem penetracao nas
/.
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Essa forte pressao em prograpandc de leites. ao lado de gelifica -
, ji

dos '8iogurtes. evidenciando o granded~senvolvimento do setor; alimentado p~
iL _

la "erise da escassez". vem destacar a importancia com que se {nsurge toda

-,;

uma ndva categoria de anu~ciantes. Os iQvestimentos em propaganda nesse setor

(dado~ da SERCIN) indicam que os anunciantes de leites e derivados chegaram

próximos ao's.investimentos em sabonete:.cuja venda depende da propaganda maci

ca. ma'tendo-se somente abaixo do volume de investimentos em cigarros. que
l'

constituem entre nos a categoria de maidr investidor em public;dade. Em S~o
i 'i
I¡ , 'Paulo ,os investimentos na categoria de lsites e derivados, queJem 1974 foram
i

da ordem de 465.000 dol~res, passaram pJ~a 4.007.000 dólares de maio de 1978,
1

a maio d'e1979 (isto e. no perrodo do sEi:guimento).Essa categoria no pars cre~
ti' } _. ~ --- • .-- .•-.~

ceu 3.3 vezes no perlodo de 1974 a 197,8~~~omp~_~_~_~_.~_~:~~i_S~) situando-
•• ~.. •• _ •.•...•••- -e"'. • _.-~ --'"" -_._ •• ~- --~

se,~ci~a dos aumentos de investimentos e~ sabobetes. chegando mesmo a superar
I ' '

\...Q tNA~ ~,r~os investimentos em cigarrbs. cujo cresdimento. no perIodo. foi de 3.1 vezes.
ji

Em vista da importancia des's~;categoria de anuncian~'es.!¡assimcomo.
, 1,

da renovacao na campanha publicit~ria dd:leite em po. em meio ao sEiguimento.,

1¡
~

manutencao e renovacao do tonus de uma n~cessidade instalada. Embora seu pa-

artificial. ao lado dEioutros produtos lnfantiis junto ao público. Em meio a
~ :

guerrd mercado lógica a media eletr6nica ~e insugre como poderoso veIculo de

pel na disseminacao da pr~tica do aleitailnentoartificial fosse restri to. en-
:' f :j

quanto recurso estrategico inicial. sua ¡importanCia nao poderia ser dEisconsi-
:;(MM eL&-:> 'XA...~I r

derada. na medida em que se institue cO~b~eroso recurso publicitário na so

recolocavB-se o papel dos meios de comu~~cacao de massa na promocao do leite
.J
1
1

1

ciedade de cansumo.

1,

---------'-===-=-==-----=---,-----'"_ .._--~-- ---"'----_.-., -' --~-- - ~
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4.,CONSIDERACOES FINAIS

liA constatac~o da presenca'de urnamediana de quinze;dia~ para a in-
¡
f

tr'oducao do aleitamento artificial nóécompanhamento da amostra de criancas de
~ • ". L ~ (3 4 17 18 19)famlHas de baixa renda do MunIcIpIo ,de Sao Paulo •• • • • a qual pt'e-

tendíamos explicar testemunharia. ela própria. o sucesso inegável do marketing

do l~ite em p6. Em vista da exist~nciade mecanismos biológicos colocados a

disposigao pela natureza. no sentido de suprir a alimentac~o da criancas' nos
i~

a

se

na criag~o e desenvolvimen_
¡:

nota. do gerenciamento' investido

consumidor. em meio aO'subdesenVol\limento.

o incremento da produgao do leite em po em território nacional.

. ¡l
primeiros meses de vida. a disseminar;~d da prática do desmame precoce. ao

" !H ' ,'o

, l: , , ~tornar realidade., veio expressar os aVgrgos do advento da produr;ao industrial
jJ

, ¡:

sucesso da instalagad! deste empreendimento no país e da cap~do leite em pó. o
f\1"'A o..lo f/\P.J./L '
1v,V'J r~:- cidade. digna de
C~UV1I\¡~ ,
~'1~ b,tode um mercado
~~F'
~l'

partir dos anos 35/40. coincidiu com a lntensificag~o do processo de medicali-
'-¡~i

zagao da sociedade. paralelamente. ao~d~senvolvimento de medidas relaciohadas
' i

i:com a reproducao da forca de trabalho. A ampliar;ao da assist~ncia midica no am
j:

1:.. , 1:
bito da atencao individual. contemplando a questao da manutencao e reposiCao

, :fii' ~ dos trabalhadores incorporados ao modo d'ropriamente capital ista de 1:H'Oducaoe.1'v\.JI'" 11 y..' <

~~ ~~da reposicao dos trabalhadores nao incorporados a estes seto~es,forneceu. os

oS\~ 'fundamentos, d: definir;ao do conteúdo e,dlasestratigias adotadas no marketing

do leite em po. com vistas a constituilaib da demanda por este produto. Por taQ
~ }¡¡;

to.ainda que o processo de valorizar;~o 8a m~o-de_obra fosse limitado do ponto
í:
i!

de vista qualitativo e quantitativo. emiermos de sua extensa~. condicionando.
, "por ~qnseguinteJ dpóder de compra dos:ttabalhadores em geral. imp6e-se o con-

sumo desse superálimehtdJ como substityto ou equivalente do leite materno. por

obra de um cuidadoso; requintado e bem elaborado plano de marketing. Diante de

ei 'curistgHg81ashistóricas favoráveis a {ndústria se faz valer db circuito dQ
IJ,

'1 :.~,
~f jgf;R8 ql:J81 5~B estimLllc30asmeéHr:Jas á~s:tstEiñciaiscom vistas .30 desenvolvi_-----¡1
Hit RE8 88 Bp8FtUAitla13es tlU~ p~rm:i..Hsssrtl d~'r cumprimento aos interesses da prod~
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~ao. Nestas condic;;:oesconfigura-se o suporte institucional que garantiria a

veiculac;;:aodas propostas publicitárias.e a real1zacao da promoc;;:aodo leite em

pó. 'particularmente. junto 'a popu lac;;:aocarente. A amp l1acao da assisténcia rne-

dico-sanitária ancorada na privatizac;;:aodo empresariamento da medicina e a in-

troduc;;:aode moderna tecnologia. se estrutura de forma distinta, para os diferen
"

tes sütores da popula¡;ao. A despeito de'ssas diferencas. e antecedendo a crista
1:

li~atao dd processo de capitalizac;;:aod~:prática médica. que aconteceria em
anos posteriores. a insti tucionalizac;;:ad'da assisténcia a saúde gardnte a exten

I
!,

sao da prática da utilizac;;:aodo leite em pó, em substituic;;:aoao leite materno.
para o conjunto da populac;;:ao.

Afirmar. porém. que a produc;;:aodo leite em pó constituiria urna de-

corréncia da necessidade de atender a uma demanda pré-existente implicaria COn

ceber' com ingenuidade a func;;:aoda arte de colocac;;:aode um produto no mercado.

ou o papel estratégico do marketing no sentido de criar a necessidade de seu

lembrar

identifi

processo

a possib~

consumo. Definir a func;;:aodo marketing Como sendo a tarefa de satisfaZer a urna
¡,

••• . Ii • dnccessidade identl.ficada. atraves de um¡!produto ou servJ.C;;:O.de forma

litdr"alcancar lucros hum meio competit~vo, significa desconside~ar o
1
: "
. J

de manipula¡;ao do consumidor visando faie-lo aspirar as "necessidades
1; *

cadas~. especialmente. quando o produto!~ supérfluo. Além disso cabe-
I

"que a,própria explora¡;ao do mercado. poi si so, no caso do leite em pó. inde

pendentemente da cOhsiderac;;:aoda manipulbc;;:aodo consumidor. nao se justifica _. . i

ria; a nao ser que se considerasse a utiiiza¡;ao do leite em po como atternati_
va do leite materno~

Da mesma forma,colocar-se_ia a justificativa do incremento da prod~

cao em func;;:aoda "fatalidade" imposta pelo novo estilo de vida. Ao atribuir a
, !

mae a ;responsabilidade pela opc;;:aodo abahdono do aleitamento natural. em meio
' j'

as ci~auhstaRtias impostas
f:; pelo mundo mo~erho !'essalta-se. na ve',rdad'e.aaquie_s

11~. r
é ~hcic3a cOhsiderac;;:aooa existéhcia de un;produto equivalente ao' lette maternal

"fl~a t8fF~i~l8~~s ,ci~aA~6~~~bhdi~gico~.I:Ao abordar a questao. sob a perspecti
" -

, t,
.cK

.---...:L

------_._- ,1; lt ,1()... ~,r cW eX CA. fe-J.tCA• cl.t tt;J:¡ 'VVLc.:- Ji/i..I.«> ~ ~ eA{.)o. "-<..-. ( o,~ Ch-v Ct ~_

F (V\"'- lA o-Lt' ~~y.-z'C cJ. v.. (,hA.~ c.'y, I ~) (,.. V1.e.,l.L<...V 'Cl-c.-.. d....c-~ p ~ C'\, C/\- ~'-

N/~~~.(1:: '\w~¡to oU--J~~i'(~ 0~Ptnt. ('(M~I:'rc.t~D)oI,~M~'1"''--ro tl() -tLt-te,~, pOI co~ / (¡-,~,te. a ;1ü,v-oE~ C>~ cJAN,Á.'--~,()o(,p ~M Ou~~(,l.O LAN\: cal/\.~ / .. ,C; '107th" .{tl/\ 1
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,1

va da modernizac~o, individualiza-se al~quest~o da responsabilidade pela pr~ti-

ca do aleitamento artificial, reforcahdo-se a idéia,explorada pela propaganda,

de que a quest~o do

é tarefa da m~e, em

aleitamentD maternci 8, purtanto, ¿¡ decisáo do ,seu abandono
- 1

1:
contraposicáo com ~ controle de aleitamento artificial,que

seria tarefa do mé1ico. Assim, encabria-se a atuacao do marketing na manipula-
_ l!

cao do consumidor, visando o desenvolvímento de uma necessidad~ imposta pela
"pr9ducáo e, desvia-sea atencao quanfoao equacionamento das reais condicoes

sobre as quais assentar-se-ia a disseminac~o do aleitamento artificial. Nestas
i

,I¡
condicaes encobria-se, também, adequada problematizac~o da quest~o do enfrenta

mento contra a nova prática instituida ,e,as reais dimensoes das determinacoes

sociais a serem consideradas no seu eq~acionamento~ ievando-se em conta as es-

pecificidades de SUa"ihstalacao num par,speriférico. Ao se colocar a questao c~

mo um problema

questionar, no

de acomodacao individual ao novo
j,

l l"t. 11. d d dpano P9 1.1.CO,a neces~1.a e e

estilo de vida, deixava-se de

serem revertidas as condicaes

de existencia de ordem económica, social, cultural e psíquicas que sustenta -,
riam as situacaes apontadas (no plano ~'ndividual) como respons~veis pelo desm!:!.

me precoce, em nosso meio, com vistas ~ recuperacao d~ pr~tica do aleitamento

exercício de certas práticas que permit'emidentificar as pessoas como novo es

L

pJ'ecariedads das cohdicaes de existenc~:aJ os efeitos danosos do consumismo
, I

a lrésentam lmplica90es muito mais grav~s nos países subdesenvolvidos. Este e
t;

mais,"intensa e caricatural, quanto maiJ:distanciada estiver a popula9ao da pa.!:

ticipac~d Hd~ ~etote~ ,maie dinamicos d~ so¿iedade. Por outro lado, em meio a

tanto

•. ¡:,Num pa1.s subdesenvolvido, numa aparente contradicao, diante das li-

tilo;de vida, constitue um referencial '~e pertinencia social, de forma

natural.,
'1

mitacaes do mercado interno a inducao ~'oconsumo depende em grande parte da c!:!.

pa9idade estratégica do marketing e da ~tuac~o da propaganda. ~m particular,na
I
l!manipulacao do consumidor. Paralelament~, essa inducao ao consumo é favorecida

pela penneabilidade de absorcao do novo, por parte da populacao, onde a mudan-

ca,se constitue num traco cultural in~~rporado e; ande a posse de objetos e o

"
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mas,

Nestas

consti
i1

mesmas no inícto da v~da,

que é capaz de conf¿rir.

tuif'no alimento específico e adequado~para as

pe~as potencialidodes de protecao imUn~lÓgiCa. "i;

!
l'i. "ji

O caso do ale1 tamentoart1 f1cialque :S8'cónsti tue num problema¡~ sej:~ diante da
~ .1: , :l

• . '1'.: ¡,sobre'carga que representam os gastos CGrn o lei teem pó no minguado'! iorcamento'i' .! l'

da~ tamí Has, pressiomidas pela deterio~acao do poder aquiSitivb; sibjoem, vista
l~ .1. "i¡"

dastondicoes deefetivacao do consumo]: incluindb-se a questaol da biluicao ade
-~".:! ' ; lk ;¡ ., -, - -

qu?da e das possitíilidades de contamin~:cao no preparo da mamadEüra! (ém franca
!!."contradicao com a ideia de esterilizacao do produto, apregoada'¡ pel'a propaganda,

";~ " :: i~: " f i:'. ¡ii 11. .... ~ ,

a qual ami te que essa esterilizacao sej'restringe ao momento da' prodUl;ao); seja
~¡ ,1 l'

dia~te da privacaodo leite materno ,fe!' consequentemente da pÓ'1~sibilidade
" .! l' _ ':'i, !~

ter :esguardado melho~es condicoes de~aGde da ciianca, nao s~ po~ se
. ;," - 1:

a

a

em

fai

sao se~undá

apoio instiamparada por intenso
,\ I~

" ;:
'1 l'

da popu1aca~

i~p¿sto, mediante complexaacao de

'_ I .• 'l~ ' ,jo iicondicoes e quase dispensavel ~izer que seria imperiosa, entre nós, o volta
l' J,. ';:'

prát'ica d~ aleitamenfo natural. Nos ¡:íatsesdesenv01vidos, onde' estariam res -
l' • '~

guardadas as condicoes idea,is de reaii~acao do aleitamento art!lifi¿'ial,a recu-
Jf q

iji !; il
pera~ao da prática do aleitamentonatura1 tornou-se umfato, testemunhando

'! I1
, '1

consciencia de que o leite materno e i~substituível e ao mesmo te~po~ ressal
, l' I~

i: ;1'

tando que essepro~essb e viável. Num ~aís subdesenvolvido, p~rém¡ ohde
4; ¡l" .
H. .1 .'

me~d a precariédade das condicoes de]existencia o consumo do leite em po
1:¡I
,Hmarketing,

, :l,

.' ~1. '

t~ci~na'l, e, onde~ o otendimento aosr:~ais interesses

i'do leite materno como font:e exclusi-
!l'
I¡

~tríos aos interesses económicos dos grupos dominantes, o estIm~lo so aleitamen-
li: .lt ..' ¡i,to ~~tural se apresenta como uma tarefa no mlnimo bastante co~plicada.
1 ' (ji :¡. ,: '-

Entre n6s, na medida em qu~ surgem os resultados dó diagnbstico dos
11 ':I! ~ ¡I' :i,

meios atrav~s dos quais se instala a¡pratica do aleitamento artificial, luma se
'i l "

rie ~e aooes saO desencadeadas. Nas 'L~I~versidades observa-se ¿m e!fo'~cO no senj} ~:
tid¿' de reaprOpria9BQ do ensino fac:e;~¡bsavancos da indústria;i~com6 promotora, '.'. .,! ". ., H 'j 11

do conhecimenttl.l coiifrabaiaiicando-serl6 superdimensionamento!!'do aleitamento.- ' '" t '1 i¡

artificL31; na medida eirií ciue reditnens:ii6ha-se a qLJest.30do aleltam~nto materno.'jl ~ ' ¡ 1,.. '

~j' r~:&~g 86~ 8fgatls re~fBs8hteiHVdS dal61asse médica. ressal ta~se,!!ades~eito
"f,

u .' .:Iial~ f~ªt~t~H~t~ijihiEieii~J ~ dbnsid8~db;0
',H

.;¡F

I
í.

'j'
:,,'

I.
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;,

va de alimentac~o da crianca at~ os seis meses de idade. Entre outros eventos.

em agosto de 1982 desencadela-se pela mídia eletronlca urnacampanha de estí~

lo ao aleitamento materno. como parte da Programa Nacional de Aleitamento Ma-

turno. promovida pelo Ministirio da Sa~de - Instituto Nacional de Alimentac~o

e Nutric~o (MS/INAN). em colaborac~o cqm o Fundo das Nacéies Unidas para a In -

fancia (UNICEF) e que se estendeu até fevereiro de 1983 (37). Mobilizando

poimentos de personalidades consagradas pelo público essa campanha atinge lar-

go espectro da popula<;~o. incluindo as :;camadasde baixa renda. que constituiam
"l'a populacao alvo. Em um levantamento realizado numa favela do Município de Sao
I!

¡ir
l. l'Paulci. um ano a,poso encerramento da cfmpanha,observou-se que ,¡45%.dasentrevis
,it

tadas que integravam a amostra( junto ~ qual procedia-se a um estudo das prát~
1:

cas alimentares de crian<;as de 6 a 36 rbeses de idade), haviam sido atingida p~

la referida campanha e,destas. 83% retinham informacoes a respeito do conteúdo
i:

e da forma dos filmes e comerciais veiculados na ocasiao. indicando •.portanto,

elevado índice de penetra<;~o.
-Diante desse conjunto de a<;oes, a par das diferencas de tempo nece~

sarias para efetivarem-se resultados substantivos. colocavam-se as dificulda -

des da absor<;~o de mudan<;as pertinentes, ao nivel da rede assistencial. crista

lizadas em meio a institucionaliza<;ao de medidas que constituiriam a retaguar-

da do sistema promocional do leite em pó. destinada a atingir. particularmente.

as popula<;oes menos favorecidas. Além ~a tradicional precariedade do atendimen, -
¡i _

to dos servic;os de 'pré-natal. a introducao do alojamento conjUnto :¡nasmaterni-OH,
"1, :¡ 1:

agilizac;ao que perduram até hoje., Acresce que.
¡,

apesar das modi ficac;oes introduzidas: ;.gosteriormente,na programacao materno-
• ¡; ~infantil. mantinha-se na rede dos Centros de Saude do Estado a distribuicao de

"

leite em pó. A re'lersao desse precediménto, em vista das implicacoes políticas
. l

qu~ Bssa medida acarretaria~ diante da~préipria pressao popular que. em meia

al empobrecimeHto progressiVo,reinv~ndica o acesso ao produto. como expressao

r ~s mi~~iR~i ~@ dii~iio dd~~itido de~eldadahia. colocava-se como medida prati-

:~~~Ri~iffiSdªªfv~ia~ g~f ~~~umida ~e16s ocupantes do poder, independentemente
.f

.1 !



de

tennos

convencio-
.1, ¡l

da fÚiar;:ao partidaria. Cabe ressaltar!ique a retirada dos rótuh.os
",'H

(J tj
nals"do leite distribuido. confonne peComendar;:ao internacional'l do:¡ código

~~ ,tt

étic.~ de comercializar;:ao do produto. ':m~ito pouco viria representan em
(Jt

!~ ~:,Il.. ... ;;
da; significado institucionalizado da promor;:ao e utilizacao do ;produtQJ o mesmo

~1 .:;1; ¡i: :: :

acbn~eceria em relar;:ao a veiculacaci daJlmarca quando ,o leite e~ Pq ~ntegral,
; , ..'.!l _ ,¡, I! , '

cuj9. propaganda se dirige para a popu~~cao em geral. se encont,ra t'0r~ da inge-
i;t:, ¡l. Y¡! :

renc'ia do código de ética. Nestas cond~coes. ainda que a campanha ji publicitaria
, ' ::~ [ ij . i ¡~

estivesse sendo bem sucedida. observa-,se um descompasso entre los eli ferentes ca'j i'íl - ~J ' ;; ,', -

-, '¡' ~"-F :1 i' '.;

nais de veicular;:ao da'proposta de recuperacao da prática do aleitamento natu -
':~ i~h

'1 .-1:
ral.'. Aliás esseé o trar;:o peculiar do :'subdesenvolvimento: onde as!' d:t:ficuldades

;j . ~~l: ',' "!~"

de Ó~tenr;:ao de recur'sos obrigariam a' dma acao coordenada e a ~igehcia d~ exer-
, ~~;! i; :j ¡' ¡¡.

1I ,~ :. j ; .i. !I
crdb de um planej a,mento pelo menos á ':!tinédioprazo. no sentido',¡ de ~ma potencia-

J ,di .!

lizacao mGtua dos esforcos investido~~¡ o que acontece é exata~ent~ 6 inverso.
'1 . ::,11

, ".1A suspensao drástica da campanha publicitaria que se constitue num dos prin-
JI 11

~il¡ . ¡¡ i~

c~p~is veIculos dw mobilizar;:ao da popJlar;:ao numa sociedade delmas~a nu~ país

esfor-

maternoe.

quase que

integrantes

dos

ihd~vidualmente. aproposta
i ;
de 'gerenciiar a diatribuicao

sLJbd'esenvol vido - sem um programa mín:i'mo de manutenr;:ao. deixa~ia !a proposta de
j': " "'1' ~:I:¡, !I

estímulo ao aleitamento mat!=!rno restirita as universidades e aos ehcontros rea-
~ ,_~ ":1 : il

liza,dos. na sua maioria ao meio cierl'tffico da área de saúde. bia~!te da morosi-
'1 I!} 'il

d~dk das alterar;:oes substantivas j u~t? a rede assistencial. abes~!r
;. ,.ir '! il

r;:os ,reali:zados. acabo u ficando na ati'u~cao do médico e. dos de:mais'
, Ji :1

'1 ''¡' ':
das 'equipes de saGde queatendem a éHentela. a tarefa de enfrentar,

, ;"1: ii . "
de recu~efacao da prática do ale~tam~ntD

, )¡¡¡ _ '1 :i

do leité ~m po. Recentemente. vi~ando contornar a
~ ¡:¡ ~

di

qUBstao. instala-se em algumas régi6~~ a experiencia de subs~ituir ~ distribui
:j> ¡,i.

"1'
r;:'ao,'do leite em po pelo leite in nat~,ra ea destinacao do medmo para os progr~

mas' de desnutridos - mas. a pressao: p:opular pela obtencao do :Ilei ~e em po mante
l.
ft
f" .

ve-ese present~.
,:1
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, ¡¡Aa mesmo tempo que a propaganda desse produto. em 0is~~ das cr{ti _.,

";1cas'que envolviam a ind~stria. acabou'~eforcando. nas mensagems publicit~rias.

a responsabilidade prec{pua do m~dicona adequada prescric~o do leite -em po.

na prática do dia-a-dia observou-se. ~bincidentemente. que oS'pro~1ssionais

que atendiam a populac;~oviriam se defrontar com dificuldades no sentido de

controlar o acesso ao leite em pó por Ela requisitado. Nestas condic;6esconsta
" .,1; 'j

tou~se. com certa frequªncia~ a repr~d~c;~o.entre os m~dicos. alertados para a
l'

importancia do aleitamento materno. da situac;~ode ter respon~abilizadas as

maes pelo apego ao uso do leite em pó~. pelo abandono da pr~~ica do aleitamen

to ~atural. Reforcava-se. nestas cir6u~stancias. a concepc;~o.estimulada pela

propaganda. de que o aleitamento materno seria tarefa da competencia ... 'emp~r~ca

tada~. como. tem reforeado o seu papel ~ os elementos fundamentais sobre os

elemento básico de racionalizacao da pf~tica intervencionista do médico. na

'1
'1

:1r

cen-

científico aa alimentac;aoartificial da c:tianc;a.Ma~
i

da consider~c;aoda situac;aoinevitável da prática

aq~iescenCia e no controle

t~m-se. dessa forma. a par

doaleitamento artificial. como imposi~ao de um estilo de vida. a idéia
! ¡;

da,mae. assim como a responsabilidadé,~e suas decis6es quanto a sua manutenc;aoq!
" ¡:ou nao. em meio as contingencias pessoais de existencia. o que sustentaria o

I,tral sobre a qual se~estrutura o marke~ing do leite em po - a de que o leite

materno é substituível na atualidade:

Isto significa que apesar das esforcos envidados na recuperaeQo do
'jj

aleitamento natural. nas condie6es esp~cíficas de sua condueao num país subde-

senvolvido. a propaganda e as estratégias de marketing. nao só.'pouco sao afe-

1 j

I
quais assenta sua atuaeao. A indústria; ao se apresentar como facilitadora do

'progfesso científico, .incluindo o apoio as atividades de estImulo ao aleitamen
,1

to natural, acaba acentuando a dificuld~de de visualizaeao do papel'do marke-
.. ../!

1!tiAg ha dt~~émifi~C~o e manuteneao do al~itamento artificial. escamoteando a

"i~~d dé ~Ué o consumo é orquestrado e~ todos os sentidos pela produeao. e nao

:l 8ontf~rtbj Gómo se faz apresentar ao nIvel ideológico. Oesmistificar os pre~

I
1

'1

~
1

1
¡
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supo~tos e os caminhos sobre os quais se erige o ~omplexo da promocao do a181-

tame~to artificial se constitue !!num rSquisito indispens~vel ~ara6 dimensiona," l,
,

mento de como se constroi e se mantém u'inh~bito na populal;ao. e que elementos

deveriam ser considerados na sua reversao. A consci~ncia de que a recuperal;ao

da pr~tica do aleiiamento materno. com~iato biol6gico. socialmente r8cri~do.
::
I

nBo pode desconsiderara aeBO histórica' do marketing do leite em po na dissemi

naeBo do aleitamento artificial e sua atuaeBo presente com vistas a manuteneao

desse~.h~bito. sob pena de ter limitada .~a estruturaCBo e o alcance dos esfor -1.

cos investidos no estImulo ao aleitamerito natural.
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FIGURA 5
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FIGURA 8
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iLEITE MALTADO HORLICK'S i
~ +~: Senlpr~, digno de confianca t
+ +t Uro illirll!cnto (om~leto I,ara crc¡¡n~as t
:'1 t'.. Empega:do com maior exito +
~: pela el a'sse medica ha TTlais de ;
~: urn terr;q de seculo. na alimenta. t
:~: Cao ce. Creal'lcas recem-nascidas, t
.~. fra~eSé,imaes que amamentam. <+'

-lo+ ++
'..i.:!' L'N;CCS AGENTES: ~:
~ +
t Pauto J~ Christollb Company :~:
t, +.~ OUVlDORI: 98 s. BENTO 45 .,.

',- ••• <O" " ++ +¡:t RIO. S. PAUlO ¡
(. 1: -lo
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10C a;'lC~ de expe~iencia a servl';o ca in:imtia

~eroGa.~;c1
leite em pó modificado. ~~.. '''''~'.' ••

minas A. 81, 8:;. 8e,. PP. Pantolenato de
Cálcio. 812• e e D e .emwuecjdocom. ferro
.Qrg~ (4.6 mg/100 9 pó) proporciona.
nos seis. primeiros meses de vida. uma al~
menlacao equilibrada e segura aiem' de
conlríbuir para él profilaxia Ca a~¡t;,mlaferr,-
priva. Lactogeno e preparado na própria
mamadeira a 13~c...'.•..._ .....
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Mucilagem: 1 medida. r". (2.5 g) para cada
100 mi de é9"a. Mingaus: 8 me:iidas. r.asas
(20 "9) "para ca aa 200' mi de l.ite.

¡j

Cirroz

----------
< ': •• -~~~~~,:L;:~.~,:~L~

Para (1 preparo
da mudJogein e
domingou de

~.

t. .~
)~-- ._,
:~t~?'~-:~•.,~'.;"

'r:,:~ . ~.
I i : ~. :...... .....•.•••~~-;T ...~ .~ ~..

". ,~~ ....¡.<;,; ...:4,. .r .••

~:~~ ~ • +1 ~'í.l ';;.'.~.~,. .•.. '\) . U~
•••;':;~ •.'~ " '~1 •o:'", }.+~~~.:.

"":',,:','~ "'. ..•• .:0" - "1 ~,
'.;":~".,'". ~ ' % .,;',.~.., ,. "::'•.- ,l', \- "" .. :i .",;Ji , ~.<;

ti' ",' E .'~~~,i,,'
¡f.'!.

'¡~,tic.l)Q!1 ;
" "j¡~~oorf..'
, --.~~l~.

f., .~. JI'¡p
1 : L(~: lt. l:/'[CIJl ,.u • f .~J.I
',-~[ Iilt=lllUM ,1: ./

.. ~---~/

!":"---------

é de prepar'o

'.

i¡
Ped.PraL, 1967



/
(

/
f

I

ji
l'

I
FIGURA1:.J

Nóstembs
a I¡"ha celd"Í:a
.Ilara #0 1ºano
(Je vida da

11 . ,

crlanca.
"~.~

'\

4U.

j"
'.1

\
f\!¡" :', ',:1 ", " \;,': '-'11 ffl.;11;'¡-\

ri{ hídnr-')Ll~ 1:: q',' . " ;-. ,',:1!;]Vld .~

r!"Ii,,',d: (J";,;" ,',"/,;: .• Por \
r~~~() ~ll." ~;,/,.r! ,r,( .: ji',! ': (j':lr1 (tE-' _j

: I ' r l. ':. t r ¡f. :! I!~ '~

1. 1" :.(.~. l. :r:r .>~ r \l' ~<'I / .. 111"1(-] J
IW!'él (,U':'O!;.;'; f-:' .;,' "(~d'\ ":1f'S, ~

'_It",¡d'l( ,,'1:' .,jt .: "~'t";:.:i: ¡,,";, j~ -

~lendf:' "','1 /,j:\,. c!I';"'(l.-j(,;' 'k ',ddé:t ....•

Cfli'lrrc.d, ¡,c1 ,,~'.' Ii:,,'~; ':::;,i':;oIlilE'
de sua Vlrlél ,

Nestlé1

I
J •

\ ....--/
\..../

-i'

1

.. --...

¡':
, l'

jarnal de Pedl~~rla - Rlo de Janelro, J973'

1I

':il



••••_.!I••••..---------- ~.":::.~.•.••.~==_=;:.,"':.~:::=_--------------.,.------~---------------~~---~:-~~~__.r'"-~ -
(

,l'
i
i!
!

FIGURA 21
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