
~--::-----------------::¡5:i!~"'-",,-------~---~------~-\
,~,

CONSlM> E REP~ODucPD SOCIAL

o DEStW-'lEPRECOCE DA PERSPECTIVA 00 MARKETING

00 LEITE EM Pó NUM PAfs SUBDESENVOLVIOO

Paulete Go.ldenberg >t

• Professor Adjunto do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Pau-

lista de Medicina - sáo Paulo



"

_•••••; -,,__•••!2£i•••••s_--_----_-...-- __""""'_""_...---------~------~~--:~~------------------~....,-':'
.••.- , 1-'~ ... -=:...">--~-:,~~

(1 )

1. A DISSEMINAcAoOO ALEITAMENTOARTIFICIAL

D aleitamento natural constitue a forma mais adequada de ali

mentac~o das criasentre os mamIferos no inIcio da vida, ressal tandl)-se

a especificidade doleite produzido em cada esp~cie, como produto de urna

adaptac~o milenar.,Entre os homens poretn, avancos tecnológicqs viabiliza-

ram a utilizac~o do leite de vaca em larga escala, vinculada ~ produc~o

~.cr.iancas

do leite em pó. Nestas circunst~ncias o aleitamento que. tradicionalmente,

em diferentes contextos era considerado como sendo um fenomeno de nature-

za biológica, passa a ser regido pelas leis de mercado.

Dados da Am~rica Latina apontaram para urna queda do aleita _

mento natural, sendo que no Chile (11 em 1968 somente.6% das.

eram aleitadas ao peito at~ o primeiro ano de vida, enquanto que esses va

lores atingiam a cifra de 95% nos anos quarenta. Na Colombia a importac~o

do leite em pó acompanhou urna queda contínua da prática do aleitamento n~
(2.)tural . No Brasil a disseminac~o pauiatina do aleitamento artificial

torna-se uma realidade como decorrªncia (paralelamente, ao intenso pro-

cesso de urbanizac~o do estilo de Vida do pars), da distribuic~o dos exce

dentes de produc~odo leite em pó, no período de pós.;.,.guerraatrav~s de

programas do tipo Alianca para a Paz em regi6es como o Nordeste, etc •• da

importac~o do produto (a qual perdura at~ os dias de hoJe) e, particular-

mente, do próprio crescimento da produQ~o do leite em pó em solo paulista

t . d 4.0 ( 3 , 4 )a par lr os anos

Dados de investigac~osobre o Hábito de Consumo Alimentar
(5) ~realizada pela Comiss~o Nacional de Alimenta9~0' em 1966. em várias

regi6es do país indicavam a presenca da prática prolongada do aleitamento

natural (cerca de um ano) em localidades do interior de Minas Gerais.

Bahia. Goiás e Rio de Janeiro. enquantoque na ex-Guanabara o tempo m~dio

de aleitamento materno situava-se no intervalo de quatro a seis meses. Em



(6]Sao Paulo. investigaCao realizada no HO~spitalMenino Jesus

em 1966. para a ocórrencia do desmame precoce entre nós.

(2)

alertava

.:!

¡)Nos anos 70. na medida emque se consubstancia a id~ia das
"
"

relacaes entre p~droes de morbi-mortali~ade com o tempo de aleitamentn ma

terno. fundamentada,nas observacaes da investigacao Interamericana de Mor
' ~r'

talidade n~ Inf;nci; t71 e nos trabalho~ de Plank e Milanesi (81. rea1iza-
:i

~ ,. - !!' ••se uma serie de investigacoes dando conta do grande numero de criancas

alimentadas excluiiva~ente com leite emip6 e para a pr~tica cr8scente do
~] Oí

desmame precoce emvarias regiaes do pa~s.

No Nordeste, no bairro de Amaralina em Salvador (9) Cf"i
•. :1:

,j¡
quisa realizada de,noVembrode 1974 a 1975 observou-se que somente 2D.,9%

das maes haViam aleitado seusfilhos ao;peitoaté o sexto mes de vida .•res
:j

. "saltando que 90.6%'~aviam introduzido outro tipo de leite na dieta das
:;.' :;

criancas até o ter6Jiro mes de vida. Em '!!Recife (10l. em1957 levantamento

realizado em famIlias que recebiam de u~ a tres salarios mInimos foi en-
~ ~ '1

contrada uma mediana dealei tarnentomat~:rnode 2.2 meses; 25,7% das crian

cas nunca'haviam s19.oamamentadas e 4,8,2;%haviam recebido' alimentacao ar-
-r¡l

tificial ja na pr~mªir~ semana de vida.;
:1'
.'

(11 )Na Regiaq Sul. dados sobreaóndrina no Parana e Pelo
tas (1.2) R. G d d "Iino ~O. rane o Sul indicaram.~respectivament~, que 13,1% e 24%

¡~

das criancas nuncat1nham sido aleitadas"ao peito sendo qUe na primeira
:¡
~¡r

localidade só 14% marnaram ao seio por mats de quatro meses. e na segunda.. - -, - ]! .
¡'

80% das criancas es£avam com aleitamento~artificial aos seis meses de ida
, (13)de. Uma outra pesquisa realizada em Pelp~as e Porto Alegre • compara.!::

.[

do dados de 1974 com-bs dadbs de 1940 ap6ntou para uma reducao de crian-
9 r

cas aleitadas ao peito aos seis meses deHdade da ordem de 68% para 12%,
11
j

,
'. '
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60 meses do
Em Sao Paulo. em 1973/74 numa" amostra de 500 crian¡;as de 6 a

A!

M "~'O d C °t 1 (14)'~ tOfO dun~c1p10aap1 a ~stra 1 1ca a por idade. sexo e.

.~

renda observol.1-se."quanto .ao hábito de ,aleitamento. que 27% das crian¡;as

nunca tinhamsido .:i'le1tadasao peito. sl3ndo que a mediana de aleitarn'::lnto
'ij.
.:~

materno no total "da amostra foi de 28 dlas. Maiores valores de aleitamen-.~
.'!to natural foram:encontrados nos estratos de mais baixarenda. ou seja.

na faixa de rend~i¡'feriora 0.5 saláribs mInimos familiar per capita él

mediana de alei tamento natural foi de 1::mes e 21 dias, enquanto que no es
- ,1

trato de renda mais elevado (dbis e mei~ salários mInimos familiGTSG psr
il.:,

capita e mais) a mediana foi de 24dias¡ Considerando. por sua VGZ. bS

coortes de crian¡;a'ssegundó idade obserVou-se que haviaindica!;?oes ti l'e~) ~
.' . i .

peito de uma progre~siva queda, no tempÓ. da dura¡;ao doaleitamento natuO"
. : .~i

na

ralo ou seja. p~r~ 9 total da amostia, ria faiXa de 48 ~ 60 meses a media-

na de alei tamento.:materno havia sido de i!ummes e um dia enquanto que

faixa de 6 ~ 12 meses a mediana havia sido de 26 dias.

Dados" de • ~ i, .: (15)outra investiga¡;ao realizada em Camp1nas , no.. . ~
,1

interior do Estado'de~ao Paulo, junto ~smaes atendidas na Maternidade e

Santa Casa da cidade • entre j ulho de 19~;4 e setembro de 1976. apontaram

para a ocorrencia ~o desma~e precoce na ~egiao. fora do ambito da Capital.
~

Do total de casos observados 1Z~4% receberam apenas mamadeira desde o nas
,1

cimento sendo que 32,4% chegaram com ale:~tamento natural até o sexto mes

¡l.da anterior. 13mpleno perIodo do milagre~brasileiro a mortalidade infan-

, ,
de vida; a mediana do tempo de amamenta¡;ao foi de 2 meses e 24 dias.

!¡

A re~lizacao desta série del investiga¡;5es. ainda que pese as
:¡

diferen¡;as metodológicas. as formas de sele¡;ao e tamanho das amostras.tra
,Ij
,¡

duzem a preocupa¡;ao quanto ao assunto em'lnosso meio. Acrescl3 que na déca-

I

1
1
j

l
1
j
1ins:i!stente

¡i
til sobre em várias partes do paIs, dest~cando-se o aumento

ilobservado 13mSao Paulo em vista da deprebia¡;ao das condio5es de vida de
. ;; !1

amplas parcelas da populacao. Indica¡;5est por sua vez, de qu~ a desnutri-
,1

,,
i
!
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9ao estaria aumentando entre crian9as menores de um ano recolocariam a

questao da dissemina9ao do aleitamentoartificial na popula9ao como um

dos fatores relevantes a serem considerados (14.16). Nestas condi90e!, ela

bora-se o projeto de investigacao Influªncia das Pr~ticas AlimentarR' no

Estado Nutricional de Lactentes e Pr~-Escolares no Municipio de Sao Pau-

lo (3.4.17.18.19) • cujo desenho se orienta no sentido da caracterizagao

do h~bito do aleitamento natural e suas repercussoes. assim como. na pro-

cura de seu s determinantes.

Atrav~s de uma amostra de 259 crian9as selecionadas em mater

nidades. em ber9~rios de normais. ou sej a. em condi90es de serem alei 1:a ,~

das ao peito. desenvolve-se no periodo de maio de 1978 a maio de 1979 Q

acompanhamento das mesmas no primeiro ano de vida. atravésde visitas do-

miciliares mensais. Finalizou-se o estudo com 191 crian9as tendo-se obser

vado uma mediana de aleitamento natural exclusivo de 15 dias e uma media-

na de aleitamento materno total de 2 meses e 7 dias.

Embora mais do que 70% das maes tivessem conhecimento de que

as crian9as deveriam ser aleitadas por 6 meses e mais. a introdu980 exces

sivamente precoce da mamadeira. tendo o desmame como consequªncia inevit~

vel. apontava para uma atitude contradit,ária por parte das maes. Dentre

os motivos alegados para essa conduta inscreviam~se. na sua grande maio _

ria. a referªncia ao leite fracoe ~ quantidade insuficiente. ressalntan-

do-se a importancia maior do primeiro para a introdu9ao da mamadeira e do

segundo no momento do desmame.

Tendo sido afastado. neste levantamento., o estado nutricio _
(1'8)nal das maes como fator relacionado com o tempo de aleitamento materno •

(4 19 20)e. o trabalho remunerado •• como motivo imediato alegado para jus-

tificar a introdu9ao do aleitamento artificial (referido em 3,2% dos ca-

sos da amostra) e a concretiza9ao do desmame (referido em 2.1% da amostra).
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; "'

esses dados viriarnreforc;:ara preocupacao.com a ac;:aoda propaganda do lei
11

teem pó como -inst~umento importante -éi{¡serconsiderado na busca dos meca-
':r

nismos de disseminac;:aoda prática do aleitamento artificial (3.4.19.21).
. .

A precocidade de introduc;:a~do aleitamento artificialestaria assoctada.
¡l"

por conseguinte. :¡~ac;:aomercadológica) como correlata "da produc;:ao dos
Hsubstitutivos do leite materno. o que p:ermitiria situar a problemática do

das

,_

11; '1'=.desmame precoce no ~mbito da "comerciog~nese"~da desnutric;:ao.
.¡

::¡=

- -' (2) _ .Nesta1inha d~ colocac;:ao.Sader • ja havia ressaltado
'~ por

utilizac;:aode técnicas de vendas agressivas e taticas de persuasaoV"parte
.n
.:¡

de corporac;:5esmul~ina~ion~is que seria~ responsaveis pela mudan9as

praticas tradicionais de amamentac;:ao.Miller (23) descreve visitas feitas
,ir
"
~¡por enfermeiras-visitadoras que. ao pre!:?taremservic;:osjunto as comunida-

des africanas. faziam promoc;:aodeliberada da utilizac;:aodo leite em po.
~

O autor denunciou a reéllizac;:aodessa prática em meioas populac;:5esviven-
. , -

do em precarias condic5es. como respons~vel pela mort,e de bebes. Sob a
'1

- . -. - -. 11inspirac;:aodestes ttabalhos justificava~se a proposta do estudo da propa-
. - .~;

ganda de alimentos' infanti~.e do leite ~ernpó. -em particular. como ponto
. - .. ' . - 1 _de partlda para se"entender a questao da disseminac;:aodo aleitamento arti

~ ~ - ~~ficial na populac;:aoe.alca~c;:ar explica~ os resultados que se consubstan-
ciavam no decorrer da levantamento. Ressaltava-se. a propósito. o sucesso

Ij'

inegavel da instald6áo da industria do leite em po na regiao a.qual. em

meio a pobreza fla'gfante de amplos setores de nossa populac;:ao.apresenta-
11 ~
~i:
¡jva um aumento progressivo de suas ativid~des produtivas.

" ... t'

,1

* Conforme era referida por Jelliffe C22{
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2, PRESSUPOSTOSDA CONSIDERAcAo DA PROPAGANDAE 00 MARKETING 00 LEITE EM

PÓ CDr"ORECURSO DE DISSEMINAcAo 00 ALEITPMENTO ARTIFICIAL

2.1.. O papel estratégico da propaganda_,

A questao da disseminaQBo do aleitamento artificial a partir

da propaganda coloca-se em funcao da necéssidade de compreender 85sa prá-
tica como resultado dos mecanismos de escoamento da produQao do leite em

po. A propaganda entre outros elementos' de marketing. constitue uma peQa

t'
¡

f

importante do sistema de produQao industrial. Objetivamente aela cabe a

tarefa de divulgar as caracterIsticas déste ou daquele produto e promover.-
~ ,;(24)lhe a venda. Porem. segundo Baudrillar.d " no decorrer do tempo, além

do seu papel informativo ela passou a atuar como instrumento 'de persuasao,

e depois passou a persuasao clandestina. com vistas ao consumo dirigjdo.

Dessa forma,'a propaganda cria hábitos e necessidades, orientando as aspi

raQoes dos consumidores dotando de sentido os produtos a serem consumidos

garantindo com 1sso, o escoamento da produr;;:ao.Citando Simodon, Baudril-
(24)lard ressalta que no estágio da produr;;:aoartesanal os objetos refle-

tiam as necessidades e suas conting~ncias; na era industrial as necessida

des se adaptam .aordem técnica das est~uturas economicas - elas passam a

ser conting~nciade um repertorio classificado de objetos apresentados p~

la propaganda.

, , (~4)Segundo o referido autor ' através da imagetne do di5cur-

so grandemente alegóricos a propaganda donstitue-se num mecanismo revela-
'j,

dor de objetos, e a~propria cultura incorpora que se aceite a imagem que,

permite informar os'cidadaos sobre os seus proprios desejos e racionalizá-'

los a seusproprios olhos. Nao se consome os objetos em si mas a propria

relar;;:aoque os deixa visIvel, o seu sentido instituIdo pela publicidade o

que e orquestrado em todos os nIveis pela ordem de producao, Neste proce~

so os próprios conflitos interiores e forr;;:asprofundas sao mobilizadas e

alienadas no processo de consumo exatame~te como o é a forr;;:ade trabalho

,,'

j

1____' , J



(7)

no processD de produc~o. Numa sociedade industrial a divis~o de trabalho

dissocia o trabalhador do seu produto. A publicidade coroa esse processo

dissociando radicalmente. no momento da compra. o produto do bem censumi-

do.

Na soc~edade de consumo categorias de objetos se imp5em a ca

tegorias de pessoa~ atrav~s de mecanismos da propaganda~ Confunde-se .~

objeto com o desejo de possui-lo e as significac5es que fazem nascer es-

tes desejos est~o sob o controle publicit~rio. A partir de uma filosofia

da realizac~o pessoal os indivIduos n~o se revalizam entre si Dela posse

de bens; realizam-se éada um por si no consumo. Atravás da mobilizac~o

psico16gica das necessidades associadas a um estilo de vida que unifonni-

zam o consumo as pessoas sao induzidas a comprar em nome,de todo o mundo.

por solidariedade reflexa ainda que a intenc~o primeira sejaa de se dife

renciar do outro ..A marca d~ um produto ~em a func~o de-"mobilizar conota

c6es afetivas. refl~xo de uma afetividade dirigida. pesada de significa-

dos e .vazia de conteGdo". Atrav~s da fantasia e do espeticulo a publici-

dade remete. mediante signos. a uma instancia social imagin~ria atravás.

da qual se imp5e uma ordem de produc~o e de explorac~o. Dessa forma ela

oferece ao consumidor sua pr6pria imagem apontando para um potencial ima-

gin~rio que favorece a absorc~o expontanea de valores sbciais ambientes e.

a regressao individual no consenso social~ Bssegurando um condicionamento
serial.

Nestas condic5es enquanto instrumento capaz de moldar os h~-

bitos das populac5es .:eadequar o consumo a uma determinada ordem de prod~

c~o estrutura-se o papel estrat~gico da propaganda e a importancia de sua

considerac~o, com vistas a compreensao das condic5es sob as quais se deli

nea a reversao da pr~tica do aleitamento~natural entre nos.
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¡ -A co16da9~0 da quest~o da~issemina9ao da pr~tica do aleita-
ir

mento artificial ~ob D recorte da prop~ganda oudos mecanismos de escoa ,_
I¡ ¡

mento da produ9ao,do ,leite em pó, como ,:Objetode Bstudo do presente traba
'~

lho. estrutura-se ;,'porconseguinte, em!fun9~0 da emerg~ncia da SOci.Bclade
, :t

de consumo de massa. No interior da cOhfigura9~0 desse processo, a
1;'

com-

ciais da medicaliza~~o da sociedade.

;. -

preensao dos desd~brament05 especIficos'1da engrenagem do marketing do re-
:r:

!i _
ferido produto encontra-se intimamente associada amedicaliza9ao que acom

. ~~ .. - - - 11

panha o desenvolvimento das forcasprodutivas a partir do advento da Revo
, ;]

IU9ao Industrial, 'paralelamente, aos desdobramentos observados quanto as,
formas sociais detratamento da q~est~o~da reprDdu9~0 da for9a de traba-

lho.

2.2. A medicaliza9~0 da .sociedBde e o G:onsumode massa,

, (25)Segundo Foucault a pa~tir dos fins rlo s~culo XVI e come

90 do século XVII. r~vertendo-se as traáicionais pr~ticasm~gico-religio-
.:¡

sas. a saGde se institui comotarefade+Estado. delineando os marcos ini-
il

NaiAlemanha em1764. cria-se a PolI-
¡!

ciaMédica normatizando-se a pr~ticá do~'sabermédico subordinada a admi _

nistra9~0 geral. aS$im pomo, a integra9ao dos servi90s numa organiza9ao
1:

estatal estabelecehdo-se a Medicina de Estado. Na Fran9a principalmente a
ir

partir da segunda metade do século XVII] se desenvolve a organiza9~0 sani
'1
;1

t~ria das cidades 1n,stituindo-se a higi~ne pública com vistas ao control~
; '" ~

cientIfico do meio~ Nova vertente se ob~Brva nos finsdo século XIX com o, 1
':j

desenvolvimentoda;rriedic1na dos pobres, ,¡InaInglaterra, voltada para a con
ii

'. ' . '!¡serva9ao da forca de trabalho. Ao instalar a assistencia médica individua
'H
,¡i

lizada o Estado assume os cuidados de saúde deste setor dapopulac~o ga-, '

.',

I

!irantindo, ao mesmo t~mpo, a protecao das'!classes abastadas •.entre~

medidas sanit~rias~"

i
~¡

outras
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. (;26)De acordo com Dlercksens J a Revoluc~o Industrial no pe-

rIodo d8 transito da producao manufatur~ira para a produC~o mecanizada de

termina a ruIna de grandes massas de artesaos e campesinos, separando _ os

de aeus meios de producao e condenando-se ao ex~rcito de reserva. Na medi

da, por~m, que dim~nuem as possibilidades de recrutamento da forca de tra

balho fcra do nexo capitalista, com vistas a reposic~o da forca de traba-

lho destruIda ou desgastada, os capitalistas se veem obrigados, em grau

crescente, a garantir a reproduC~b de gerac6es de trabalhadores. Nasce

o interesse da reproduC~o e conservacao:da forca de trabalho e de suas

rac6es futuras, par~lelamente ao fortalecimento da posiC~o da~ classes

trabalhadoras em vista de sua capacidade reinvindicativa.

o forte incremento que se óbservana composic~o organica do

capital indu~trial exige simultaneamente um desenvolvimento

da forca de trabalho~ e, cada vez que aumentam os custos da

qualitativo

reproduCao

da mesma passa a ser mais vantajosa a sua conservaC~Q~ Nestas condic6es,"

paralelamente a socializac~o do cuidedo do corpo, como.tarefa de pessoal

especializado, passIvel de ser regulamentado pelo Estadqa defesa dasaú"",

de passa a exigir uma atencao"individualizada, tornando_se a partir desse

momento, ela pr6pria, um neg6cio rent~vel.

o apri~oramento qualitativo da forca de trabalho, como exi _

gancia técnica do pr6prio incremento da composiCaoorganica do capital i~

dustrial constitui um dos planos mais expressivos sobre o qual se assen-

tou a 2~ Revolucao Industrial. Na medida!;em que se efetiva"a separacao do

trabalhador dos meíos de producao. ésse aprimoramento qualitativo da for-

ca de trabalho também"se expressa na transformacao do trabalhador num con

sumidor, concorrendo para o aumento da d~manda efetiva, correlata ao au-

mento da producao. A propria destruic~o paulatina da póssibilidade de rea

lizacao da economia de subsistencia condicionaria a sobrevivancia do tra~

balhador ~ compra de produtos no mercado. Acresce que. na medida em que a
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automar;;:aose acentUa, sao renovadas as ~ontradieoes entre a demanda efeti-
. ,'''"«.

. ~1
'~~ ,desociedade de consumo ~ sob o 'qual a ,'medicalizaeao, em sua nova "perf".:~:

va ,e as possibilidapes de,escoamento d~ producao, acentuando, progressiv~

mente, a propensao'aó consumo, 'a criae~o de novas valores de uso, como fa

do mercado inteino~,os contornos ba~ic~s do que se convencionou chamar

desenvolvimentoNest~~ circunstancias del~nea-se, a par do

tor decisivo da rep~oducao do capital. ~

mariam a ateneao •.De um lado, na

manee" tem renomaClo seu espectro de ar;;:ao.Neste sentido dais aspectos ('~
i
"medida" em que a ateneao, médica se voUa
'H,
'ij

para a conservar;;:aoe reprodur;;:aodafor6~a de trabalho estimula-s8 o cr'ne>u-
!;.

mo dos servieos médico-assistenciaiso'que, implica no desenvo1viment".'

um instrumental de¡;diagnóstico e tratamento abrindo um novo mercado para

a indústria da saúdei. Impoe-se neste processo -a qdequqeaodo consumo a
. - ~.:-.

em-

produr;;:aoda indústria da saúde "sensu estrito". Ressalta-se," porem..~ que a
'1
¡¡

medicalizar;;:aocomoestratégia deexpans~o do mercado transcenderia a aeao

do ramo da indústri~' da saúde. AsSi~, dk outro lado. estariam outras

presas que reclamariam o consumo. em nomk da boa manuteneao, das condi¡;oes
,: :~ " :;

de saúde. Recuper~-se a relevancia da dmsiderar;;:aodetodas as instan~ias
" . ~ -. . Iji

da vida para a ma~utenr;;:aodo bom estado i¡ de saúde, salientando-se a preoc~

par;;:aocorila alimen1:acao. A questao da rtpord~cao~ antes subjacente a pro-
. ~1 • •

blematizacao da saúde, enquanto saber e~pecializado e pertinente a
:1

ar;;:ao
do Estado, passa a ser consumida no dia4a-dia de cada cidadao» sob a nova

:1
- . _ - . .,. . !f¡.ordem de producao~,A fam1lia que sob o Qapitalismo emergente tem renovada

suas funeoes, em v-ista,.deseu papel no ~primoramento da mao de obra e ca...,
. ~mo anteparo ao aumento dos custos de reprbdueao, se transforma na unidade

.. . .ji

. E
~e reproducao e ~onsumo, distinguindo-se como espaeo de realizaeao de va-

r:'-' • :j

lores de uso - e, como tal, ela se transforma num objeto estratégico na
. 'uconsideraeao das questoes de saúde e reprodu¡;ao. O crescimento e desenvol1 ' .

vimento das crianr;;:as,:amanutenr;;:aode um adulto sadio", em nome da medici-"...., ,. l
na científica, se cúnstituem num dos te~arios centrais sob o qual se as-

I,~
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ge-

senta o apelo da sociedade de consumo n'o tocante a uma iérie de produtos,

dentre os quais int.lue..:.seo próprio le~:te em pó. 50b .a medicalizac;ao
'J •

ral da vida dos cidadaos circunscreve-se profunda alterac.;:aode hábitos

Chaja visto a introduc.;:aode enlatadosn~ dieta da populac.;:aodos paIses
l.

"[

d,

centrais depois do ;'pós-guerra), refereihdada pelo conjUnto das propagan _

¡
I

!
'j'

'. t
i
1

[

r¡
-¡
¡
i¡

".'0'

das, que remetem'aproposta de todo um ~stilo de Vida. Neste processo se

estabelece a homog~ihizac.;:abmaterial e iimbólica da sociedade unificarido-
'ij

se a separac.;:aoespacial do, local -de pro~uc.;:aoe reprodui;ao que se instaura

com ode~envolvim~nto da industrializac.;:ao. Neste contexto delineiam-se su
. ' " . . ". ~l

mariamente, os r~qu;isitos da considerac.;:~oda reversao da pi-ática do alei-
- -.

tamento natural da:perspectiva da consthuic.;:ao e organizac.;:ao-da propagan-

da e do marketing do leite em po. ~¡;

.~:

2.3. A propaganda e :o marketing do em po - uma proposta de estudo

pio, uma conquista; tecnológica, na medida em que possibil1tou a industria

5em dúvida, a producao do ~eite em pó representou, em princí
~!'

quais sua falta pOdéria incorrerem .con~equencias fatais. No entanto essa

conquista acaboupropiciando a disseminec;ao indiscriminada do aleitamento
.!!

artificial. ao colocar o seu consumo so~ os desígnios dos mecanismos de

noslizac.;:aode um substitutivo do leite materno, para os poucos -casos

escoamento da producaó industrial, nae~ergencia da sociedade de massa.

paralelamente a inétitUcionalizac;ao.dos brocessos de medicalizac.;:aoe re-
i:i

. ~
produc;ao da forca de trabalho que seins'tala. historicamente. com o adven

• •~
to do capitalismo. Objetivando vislumbrar como isso teria ocorrido entre

:¡i

nós, ressaltando~se a singularidade do subdesenvolvimento do país.nós

dispusemos obter elementos de identificabao da constituic.;:aoengrenagem do.

~.
¡
1
f.
l,.,

I

l.

,
"

marketing do leite:em~ó.'Considerando b~fato de que o desmame precoce

~'

¡ .

já havia se generalizado na populac.;:ao.n6 momento de realizac;ao de nos so
ft
ir

estudo, tomamos como ponto de.partida arealizac.;:ao.de um histórico det .
anúncios de substitutivos do leite mater90' a partir da mídia impressa.
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~,

com vistas a caracterizacao do conteúdo'¡de sua proposicao e a identifi-

cacao dos agentes de'veiculacao. Estas pistas. ao lado do rastreamentoda

atuacao da mfdia eletronicaem anos reó~ntes nesse campo e. particulanne.':!.
'¡j: .
'í]

te, no decorrer do seguimehto das cr:i,ancasque integram a amostra inVf!sti

gada. n03 permitirlam dimensionar, o des~nvolvimento dos canais de veicula

cao envolvidos na ehgrenagem do marketihg do leite em p6 e situar. por
ij

sua vez o papel da propaganda na instal~cao e preseli'vacaodo hábito do
':1

aleitamento artif~c~al~ -a~espeito do~ esforcos envidados na recupera _
cao do aleitamentonat ura1 entre n6s ..

3. A VEICULAcAO DEUMA NOVA PRÁTICA

3.1. A propaganda: .hist5rico e conteúdd de su~s proposic6es

A busc¿ de anúncios de ali~entos infantis dentreas quais
~pretendfamos situar a propaganda de leiteem p5 realizou-se junto as re-

k i:

vistas dirigidas ab público em geral. nJm primeiro momento. e.'em seguida •.
-:~

, ir.

junto as revistas.8:pecializadas. Dentr8'as revistas dirigidas para o pú_'
~'

blico em geral forem pesquisadas: "A Cigarra" e"O Cruzelro" em vista de
11

sua antiguidade de.!elncamento esua impo"rtancia até a.década dos anos 40
"'1

e 50; "Cláudia" e'''Pais e Filhos".d8vid6 a importancia alcangada nas dé-

cadas dos anos 60 870. e.por terem sido estruturados'éspecialmente para
!I

o público feminino ~ Dentreas revistas e~specializadas_foram pesquisadas
¡1

entre outras) a "R~vista Brasileira de P~diatria". "Pediatria, Prática" e •
. :1.

em especial. o "Jornal de Pediatria" por':!se tratar da revista oficial da
Sociedade Brasilei~ade Pediatria.

.¡

Ao iniCiarmos esse hist6ricb. encontramos. em nA Cigarra" •.no

ano de 1916. comoprirheira alúsaoao leite artificial umanuncio de leite
'l~_
,

condensado.Agu-ia,cUjoapel~' é feíto atra';:'ésda imagem de urnacrianca ro-
"busta segurandoumalata de leite-e urnamamadeira, No conjunto das propa...,

gandas. porém. o temário central era o aleitamento materno oferecendo_se

..• '¡

. :!l

e,
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com frequ~ncia estimulantes da lactac~o como Lactifero. Galactogeno. Vi-

nho Biog~nico. Cerveja Guiness (Figuras 1. 2 e 3). Na proposta destes es-

timulantes da lactac~o e dos alimentos complementares da dieta da cri~nca

"Farinha de CereaisMaltada". "Creme Infantil" e. posteriormente. "Fari-

nha L~ctea". "Mayzena Oureya" e "Ovnmaltine" joga-se com a id~ia da preo-
I

cupacao com a falta do leite materno conjugada com a concepcao de que a

crian ca sadia se confunde com o padr~o da crian ca gorda _ haya visto os

concursos de robustez infantil. t: interessante notar. por~m;, que, na propa

ganda do "Lactifero" alerta-se para os efeitos fatais do aleitamento arti
ficial.

Os substitutivos do leite materno. ressaltando a equival~n _

ciaperfeita do produto, a facilidade de preparo e a recomendaC~b de emi-

nentes pediatras, aparecem esporadicamente, e só a partir de 1922 observa-

se propaganda crescénte de leite em pó.'mere~endo destaque os produtos
Allemburys. Mellin é 'Edelweiss. No caso ,do "Lacto Mellin" 'ressalta-se que.

ele se constitue numequivalen~e do leite materno o qual pode ser

para "criancas delicadas que se criam só com mamadeira ou cujas m~es

podem aleitar seus filhos". Sua indicac~o ~ dirigida para a clientela

dado :1
1
1nao 'j

de
casos excepcionais, contrapondo_se o seu, consumo a utilizac~o de leite de

vaca. cuja oferta ~ referida como senda insegura. sujeita a contaminac~o

e de diffcil digestibilidade.

Em 1933 'aparece na revista "A Cigarra" notfcias da fabricaCao

no Brasil dos leites em pó (Figura 4) pela "Indústria Nacional de Alimen-

tos Infantis"(N~stl~). Chama-se atencao na publicidade dos produtos ofe-

recidos. na ~poca. para o fato de que a produCBo nacional veio possibili-

tar a oferta garantida do leite em po a precos mais baratos. Ressal ta _ se
,;

que o produto ~ tao puro quantb o importado. mais novo. devido a rotacao

dos estoques e. apresenta a vantagern de ser "meio gordo" substituindo.p0E.

tanto. com maior beneffcio a falta de leite materno. ,1

i

./1



FIGURA 1
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~ 66Jl...,CBlC11:ij[ceJrO~9 -
o ESPECIFICO IDEAL DAS MÁES

Preciosa ~escoberta üa l'na.rmaceutica
]OANNA STAMATO BERGAb'\O

° LEITE MATERNO é o unico veroaoeiro alimento ba
crean<;a, qualquer outra aJimenta~ao traz perigos alarmantes,
ás ve7es,fataes. A crean~a necessila be leite be calor mater-
no para crescer e prosperar.

Se a sen hora nao tem Jeile ou tem leir-e fraco ou be qual)oabe inferior,
use o LACTlfERO, porque além oe estimular a secr€<;a.o oas glanoulas mama-
rias, proouzin()o um leite sa~io e abunoanle, exerce, tambem, um elfeiio surpre-
hen()enle, quer na sauoe bas maes, quer na 005 filhos. Pooeroso forlificante e
regeneraoor organico, reslabelece a Cir(llJa~i3o e proollz lIllla nova cncrgia vital.
Muito ulil ainoa ouran}e a gravioez, uepois 00 parlo e conlra o rachitiSlllo oas
(reaneas.

"

A' venDa cm touas as pharmacias eorogarias e no oepositogeral: «LA 130-
Rl\TORIO BERGAl\'O", rtla ConseJheiro l::"urtaoo, n. 147 - S. PAULO _

~ Telephone, 1108, central.

l2.~:..=:==================================================================== Ilt'i_

--...- --~--
A Cigarra- Rio de Janeiro; 1921

,
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FIGURA 2

A Cigarra - Rio de Janeiro, 1926
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Miesl
Amamentae vossos filhos

Se nio pode{s f~2el-o, bebe'
ás refe i~oe s' UID "Ni p" (copo)
de Cerveja Guinness marca

"Cabe.£.a dé~º-~chor ro"

Recommendada pelos medicos.

Wilson Sons & Co. Ltd.,Rua.Barao de Paranapiacaba No. 10.
Sao Paulo •

..;--~..-..-.._----_•.._,---_ .._...;...-,-_... _-_ ..~-------

A Cigarra - Rlo de Janeiro, 1921
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um petiz sadio ...
um pae •• •
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O conheci¿¡"lmo lelle em pó Neslogeno já noo é mals um produclo de Impolh~.o e sujdlo, porlanlo, a lIu-
ctua~ocs de pre~os e a lallas no mercado, A mesma lormula qua lem leito o prestigio do N.,logeno erlre

os medicos ¡::edlalras do mundo Inlelro e os mesmos apurados proceSlos de labrico seguidos nas uslnas Nt'stlé da
Sulssa sao adoptados ~m Araras, Eslado de S. Paulo, onde a Companhla Nesllé produl o Neslogeno nacional.'

O NESTOGENO é umleile mela gordo (conlém 12 n/o de gordura) e por isso sobejam2nle recommendado
como o mais bénelico, na lalla do lell. materno. TOo puro como o similar Importado, o Neslogeno naclonal tem
as vantagens de ser sempré mals novo e mals baralo¡ cada Jala custa apenas 5$000.

C. P~s¡aI1071- S. Paulo
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C 1 b N t 1~ (27 ) . . . d dumpre em rar que a ese lnlCla suas ativi a es no

Rio de Janeiro em 1912 comercializando leite condensado e farinha l~ctea

produzidos na Surea. Em 1921 tem inrcid suas atividadesindustriais em

Araras, no Estado de S~o Paulo. datandd de 1928 o inrcio da fabricae~Q de

leite em pó (Lactogenoe Ninho). Integrando o processo de substituieao de

importacoes. particularmente. com a eclbs~o da segunda guerra mundial, no

final da década. a prodUeEIOé dinamizada senda que a taxa gecmétrica de

crescimento da empresa passa para 25% a6 ano, entre 1940 a 1945. ao in-

ves dos 15.4% no perlado de 1935 a 1940. Este aumento da produ9~0 da Nes~

tlé aponta p~ra a expans~o da ind~stri~:e do domrnio progressiv~ do merca

do. particularmente dos leites modificados. Ao término do perIodo. .em

1~46 o complexo industrial nascente j~ tem tr~s empresas instaladas e

~roduzindo leite em.pó no eixo Rio-S~o Paulo; nos anos subsequentes .ou_

tras ind~strias se espalham para outros Estados.

No decorrer desse perrodo. 'com'a deflagrae~o da 2~ Guerra
'.. "

Mundial desaparecemas propagandas dos l~ites em póimportados, acrescen-

tando-se que tanto em "A Cigarra" (que se tránsfQrmq nUIT!mensár.io ilustra

do) quando em "O Cruzeiro" diminuem a quantidade de'veiculacaode propa _

gandas relacionadas com a alimentae~o infantil e. quando aparecem. elas

sao direcionadas para crianeas maiores. Constata-se. por.outro lado que.

a veiculaCao esporadica dos substitutos do leite materno nas revistas lei

gas contrasta. com SUa veiculac~o Sistemática nas revistas médicas. evi-
'Ijdenciando a importancia e a especificidade desse canal de informaeao nas

estratégias publicitarias. Acresce. a propósito. que no decorrer dos anos.

"veiculaeao envolve. chama-se ateneao para a importancia da contribuicao

como acontecem com o Jornal de Pediatria. passam a ser veiculados

an~ncios por revistas sendoum de contra~capa. Diante do custo que
dois

essa

I
j

l
i
'l

da in'd~striade leite em pó na sustentae~o economica de revistas especia-

lizadas. Estas mudaneas apontam para a ptesenea de novas diretrizes que

se insurgem diante da instalaeao da prodJeao de leite em pó em território
nacional.

~ I,
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Da mesma forma que nas revistas leigas, remontando aos anos

20, dentre os anúncios observados o Leite Maltado HorlicK's é apresentado
;

como um alimento para "criancas recém-~ascidas fracas e maes que amamen _

tam" ressal tando"'-sea preocupacao, na é:poca, com o aleitamento natural

(Figura 5). Na década de 3D, reforcando tracas já esbocados anteriormente,

os anúncios de fórmulas lácteas chamam a atencao para o aval de eminentes

médicos estrangeiros associado a idéia da racionalidade e ao cientificis-

mo dos produtos (FiguraS). Coincidindo, por suavez, como importante a~

mento da producao da Nestlé, na década dos anos 40" desapontam novas orie~

tacoes nas propostas publicitárias. Mantém-se o destaque ~ questao.da fa~

cilidade do preparo e de realizacao da nova prática, ,assim como a pureza

bacteriológica, ao lado da conservacao 9as propriedades do leite fresco e

digestibilidade do produto - como se o problema da contaminacaose restri~

gisse ao momento da producao, omitindo-se a possibilidade de sua ocorren-,

cia nas etapas subsequentes de preparacao, principalmente no caso de pop~

lacaes que vivem em precárias condicaes de vida. Por.outro lado. além.de~

sas qualidades, salientam-se a riqueza de nutrientes. o papel "preventivo

dos di~túrbios gastrointestinais" e sua ~tilizacaocrescente "em todos os

.1

países. na alimentacao do l'actente normal". com ótimos resul tedas" (Figu-
¡i

ra 7). Nessa linha de cOlocacao, desenvolve_se toda urna-serie de propaga~

das nas quais, ao lado da referencia a quantidade insuficiente do leite

materno, se apregoa o uso generalizado do alimento medicamentoso para o

lactente. Se a questao da falta de leite materno colocava-se como proble-

ma crucial para a alimentacaoda crianca, generalizar adúvida seria o

recurso viável que endossaria a utilizacao do leite em.pó como

alternativo a ser ministrado, indistintamente, para quaisquer

nos primeiros meses de vida.

alimento

criancas

Dentro desse espírito, no final dos. ano~-quqrenta e adentran

do nos anos 50, os produtos sao apresentados como urna forma de facilitar

a tarefa dos médicos. ,que podem prescrever urna alimentacao. sadia aos lac-,



FIGURA 5
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:t LEITE MALTADO HORLICK'S :~:
~ . "! • ai a. Sempre ¡digno de confianca ¡
i ~\;"} Um alimento completo para crea olas i
-:. ~M.~~,. . Empregado com maior exito .:.
:~:. pela classe medica ha mais de :~:
5.: um terQo de seculo. na alimenta. :~:
:~: Qao de creal1Qas recem-nascidas, :~:
.:. fracas 6 maes que amamentam. .:.~ ~~ ~~ ~
~: UNTCOS A GENTES : :~:
~ v
:~: Panl J. Christollh COlllllany :l:
~ ~.:. OUVlDOR 98 s. BENTO 45 .:.~ ~~ ~
:~ RIO S. PAULO :~:
~ ~~ ~?~~~~~~~y~y~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~y~~~~~~~~
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Revista Brasi1eira de Mediciná- sio Pau10, 1926
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CZERNY
Prof. de Petliatria da UTliversidade de .Berlín
Diretor da "Kindcrkhnik Ch,arité"

FINKELSTEIN
Diretor do HoSpital de Crian~as de Berlin

P F A U,N D L ER
Diretor da Cl£llica. de c;.i~nt;as no
Hospital da Unirersidade d-eM1Jnich

E MUlTAS OUTRAS NOTABILIDADES MEDICAS
DO BRASIL E EXTERIOR RECOMENDAM OS

AFAMADOS PRODUTOS

LEITE- EM PO'. E LEITELHO EM PO.

PELAS SUAS Il\CO!\IPARA \'~JS Q'CALlDADES

Pediatria Pátrica- Sao Paul0, 1931/33
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FIGURA 7
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e fór lleCeSSarlO o emprego de UIB leíte llcidificado tipo Marriott.
O médico-cncontrará. na séi-ie dos Produtos NesUé. UUHInova espe-
ci"liJ"de. o leite em pó PelaJ'¡¡OIl, lllimento completo. de grallde v"lor
nutritivo e luuito bem tolerado na alimentu«¡jo do loctent" sadio.

() Pclargon "ern selldo largamente empregado, em todos-dS países,
na 3IimeDta~¡¡o do Jactente normal, com ótimos resultados.

Tern-se mostrado de particulllr utilidade COlIJO.preventivo dos
dislúrhioS gastro-intestinais e de grande proveito para oS JaC-
tente-s que só accitam pequcna quota de lllimento, por inapetencia
ou por intoleráncia gástrica (vomitos). Favorece a profiláxia e'o
trllt.amento do raquitismo e das lllJelllias alimentares do lacten te.
O Pelargon oferece sohre o leitc fresco acidificaJo as seguíntes
vantagens: Absoluta pureza oocteriológiC1l . Composi«áo e grau
de acidez constantes . M,odo simples de preparo.

LEITI:: EM PO COMPLETO.
ACIDIFICADO E ADICIONADO
DE AMlDO J'Il.£.COZIDO E DE
AC;OCARES SELEClONADOS

UM ~PRODUTO NESTLÉ

Pediatria Prática- SaO Paulo, 1944
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tentes em quaisquer circunstancias. "nas localidades as mais precárias"

(Figura 8). A propaganda de leites modificados. associada a marca que im-

prime. tradicjonalmente. a ideia de confianca. garantia a qualidade do

produto. fabricado dentro das normas as mais modernas de pediatria. jnte-

gra ampla célm¡:.-anhapromocional dos patrocinadores. os quais se apresentam

como facilitadores e prestadores de servicos aos médicos. Complementarmen

te. na composicao da nova proposta publicitária. outro traco.e salientado

num anúncio onde aparece a mae que'entrega seu filho aomédico (FiguraS).

Nesta representa9ao fica sugerida a ideia de que e tarefa do pessoal es~

pecializado da area da ~aúde o cui~ado das criancas em geral.Este tipo

de mensagem se intensifica progres~i vamente. ressal tando-se. nUIT'';:¡ apolo-

gia da ciencia. a figura do medico ou da prescricao médica. como Í'espons~

vel pelo ato simples e cotidiano de alimentacao da crianca. que era da es

fera da competencia das maes.

Finalmente~ nos anos subsequentes. na medida,em que estas

propostas se assentam. sugere-se qüeos leites em pó poderiam ser minis

trados desde o momenta da seCCao do cordao umbilical (Figura iD). tais se

riam as qualidades e o nivel de aperfeicoamento do produto. mas. sobretu-

do. vao se destacando as propriedad,es de "sUperalimento" dos leites em po

(Figura 11). Exalta-se o'elevado teor de prote:I:nas. vitaminas e outros nu

trientes adicionais ao Pfoduto. numa alusao de que o leite em po nao #so

t'
"

pode substituir o leite ~aterno como até apresentaria vantagens. Sugere-

se paralelamente. ao pressuposto da: falta do leite materno. de que o lei-

te em po enriquecido deveria inclusive complementar o alimento natural

(Figuras 11. 12 ~ 13}. A equival~ncia com o leite ~aterno é fato indiscu-

t:I:vele a figura da mae como fonte Qe alimento desaparece. senda substi _

tu:I:dapela mamadeira e pela figura do médico (Figuras 12 e 13). Grafica

mente. a figura da mae quando aparece, sugere a ideia de carinho associa-

I da a marca do ptoduto (F~gura 11).
i',
,1
i
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Se, desde
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o doutor dCllejar presc:rever p:rra
a a1imenla~iio do laclente um leite
cm pó semidesnatarlo, acidifica-
do e enriquecido com a,úcares,
NESTLt: coloca a sua disposi,1io ..•

preparado a 18%

PRODIETON
• a<;:aoanlidispeplica' • 6>celente digestibilidade • perfeila tolerancia

Pediatria Prática- SaO Paulo, 1966
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Outros prod~tos complementares da alimentac~o infantil, re-

forcando a idiia da utilizac;o da ~amadeira. s~o oferecidos como auxilia-;1 .

res no preparo da mamade.ira (Mucilon. Nidex. etc.). traduzindo um desloc~

mento flagrente do eixcida propagaridade alimentos infantIs. originalmen-

te centrado no aleitamento natural (Figura 14).

De fo:nnageneralizada .há referencias aos anos de experiencia
:~

da ind~stria nacional d~ alimentos s sua colaborac~o com a classe-m~dica.

oferecendo toda urnalinh~ de produtos para o primeiro ano de vida. 3daptá
- !J •. •.veis a cada situacao partJ.cular. nL!maapologia da ciencia a servigo da nu

tricao conforme a "moderna" -concepc~o pediátrica (Figura 15).

Nas revistas especializadas há predominancia da
>1

propaganda

sa~

de leites modificados, enquanto qu~ a promoc;ode leites integrais apare-

ce com .maior frequ~neia em revistas 1eigas. A presenca de criancas maio _

res, fortes e sadias nestes an~ncios. reflete urnaalimentacao bem orienta

da desde o início da vida. constituIndo urnavariante gráfica onde e

lientada a prescric;o m~dica. A des~inacao seletiva de_mensagens dirigi _

das as fatias de mercado disputadas pelos componentes de toda a linha de

too Ressalta-se a presenca significativa da propaganda do leite Ninho.
nessa vertente da proposicao. por volta dos anos 60. cuja utilizac;o-teve

~ larga disseminac;o na po~ulacao. a p6nto de setornar categoria de produto.

OU seja# em sinonimo de leite em pó.

Assim. a proposta do leite em pO,-que se originou por obra
da ciencia como recurso ~erapeutico, se genera1izou fundamentada na cien-

cia. tendo no midico -e/ou no pessoa1 especializado da área da sa~de. seu

agente precípuo. Elementos que fundamentaram a cons01idac~0 da propaganda

voltada para esses agentes devem ser esclarecidos. visando compreender c£

mo os mesmos passaram a Ser envo1vidos na promoc~o e disseminacao do des-
mame preCOCE.

I

I
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FIG.'URA 14

Obtido de arroz da melhor qualidade e enriquecido
de vitamina 81 e maltose.dextrinas. Mucilon permite
obter de maneira rápida, a mucilagem destinada 80

preparo de mamadeiras. melhorando considerávelmen-

t. a digeslibilidade do leile. Possibilila. também. o
preparo instan1a.neo de saborosos e nutritivos ming8us

de arroz, para lactentes, crian~as maiares e adultos.

DOSAGEM
Mucilagem: 1 medida. rasa (2.5 g) para cad.
100 mi d, água. Mingaus: 8 medidas. ras"
(20 g) para cada 200 mi de leite.
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mais de lOO anos de expel'ién<:ia em aJirn('nta~:ao infantil
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3.2. A promocao do leite em po e a_pr~tica pedi~trica

A veiculaC80 das propostas dirigidas aos médicos através das

revistas especializadas constitui,um dos elementos do elaborado esquema

t~tico do mark.eting do l~ite em pó, o qual incluia oenVolvimento da
;!

in-
dústria em todas as esferas relacidhadas com o desempenho profissional,

desde a etapa profission~lizante no seu perIodo de formaC80.

A propaganda dirigida aosmédicos se realizava.através: dos

servicos assistenciais dos hospitais~~scola, que contavam com a presenca
.' ~.

e cOlaboraC80 das indú~trias alimentIcias; das reuni6es.cientIficas; dos

cursos de atualizaC80 e congressos, que contavam com o patrocfnio e divul

gaC80 sob a responsabilidade dessas indústrias; da manutenC80de um servi
"

CO próprio de divulgaC80 ,cientffica, além da contribuiC80 para o sustento

de revistas cientfficas, 'com a publicaC80 sistem~tica de anúncios; e, do
¡j .
'j

trabalho dos representantes das indústrias junto aomédico, individualmen
te.

Na apresentaC80 dos produtos realizadq pelos representantes

das indústrias utilizavam,-se fOlhetos' (de altfssima qualidade gráfica) e
¡

eram oferecidos brindes e amostras gr~tis. Conforme pudemos observar atra

vés dessas técnicaspromocionais veiculava-se o conteúdo das propostas p~

blicitárias (apresentadas,! anteriormente) e reafirmava-sB, subrepticiamen-

te, o p~pel do médido,nos~mecanismo~ demark.eting. enquanto o agente que

d~ o aval da utilizaC80 dó leite em pó e. que é responsável pela garantia

de constituic80 do mercado diVersificado para os seusv~rios produtos.De~

tacava-se na époéa a .distribuiC8o, feita pela Nestlé,'de 1eite em.po a p~

pinha para os filhosde pediatras que se encontravam no exercfcio de suas

func6es, em quantidade suficiente pata cobrir o total das necessidades Mo

decorrer de todo o primeiro ano de vida. Complementarment.e, outros brin..,

des, na forma de instrume~tos de trabalho para avaliaC80 do crescimento e

desenvolvimento das criancas como os gráficos e tabelas, receituários.

I-,
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card~pios, etc., eram 0ferecidos ihduzindo, de acordo com as t~ticas pro-

mocionais empregados no exercIcio do controle cientIfico da alimenta9áo

da crian9a. Na medida em que assim procediam, além de apresenta9áo dos

produtos, os representantes que atuam a nIvel individual, colocavam, na

qualidade de prestadores de servi90s, a indústria u a tecnologia científi

ca a disposi9áo de cada médico; seu comportamento diferenciado e sobretudo

o respeito ao conhecime~to do médico induziam no mesmo sentimento de 1i-

sonja pelo atendimento individuali~ado que a indústria lhe dispensava. ~

Através des ses meios t~ticos a m~quina da propaganda promo-

via a marca e seus produtos associados a existencia da ciencia. Da mesma

forma como a propaganda de cigarros vende no produto a idéia de lazer so-

fisticado. as indústrias de alimentos infantís'vendiam ciencia. a qual

fundamentava a verdade de suas afirma90es e a confian9a nos seus produtos.

o leite empo, desde seu adventoi é apresentado como uma so-

IU9áo para os médicos, diante de sua pureza e qualidades,técnicas. o qual

veio sanar as dificuldades de utiliza9áo do leite "in natura" 'nos casos

de impossibilidade de aleitamento natural. A sofisticacáo progressiva na

produ9áo des ses leites, tentando aproxim~_los ao 1eite materno. propiciou,

.porém. sua indicacáo gen:eralizada e cada vez mais precoce. Esses, produtos

modificados assumem. com atempa, ascaracterIsticas de um "superalimento",

propondo-se a sua recomendacáo náo~6 na "faltado leite materno" ~as pa_

ra casos de sua "insuficiencia". Esses termos passaram a reforcar de for.."
-, ':

ma subliminar a falta quantitativa e qualitativado leite materno. Assim,

no contato das indústrias com os profissionais da saúde, seja através de
) ,

cursos e impressos científicos pr6prios,ou náo. seja através de contatos

individuais e folheto~, 6 leite em p6 passa a ser oferecido como um pro-

duto alternativo do leite materno, sendo indicado como "~ubstituto"

"complemento" .'

~.~~~~~"":;":----------~-------------".. - - _. -"

ou
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Nao se trata de desconsiderar o valor do leite artificial c£.

mo um avanco técnico e ckentlfico no desenvolvimento de medidas alternati

vas para o aleitamento n~turBl,nosrestritos casos de sua indicacao for-

mal. O problema reside, ~ntes de mais nada, na veiculacao de certas ~déias

a partir das técnicas promocionais que fundamentaram e propiciaram o uso
indiscriminado dessa medida alternativa.

A alimentacao infantil. particularmente no primeiro ano ~de

vida, passou a ser tarefa de controle médico, mesmo em situacao de norma-

lidade o que condiz com o processo '.demedicalizacao, da sociedade e preocu

pacao com a garantia da reposicao da massa de trabalhadores. A crianca de

veria ser avaliada através de um controle permanente de peso e desenvolvi

mento, desde o seú nascimento. 50b'estas disposicces caberia ao médico
o dominio da prescricao do aleitame'nto artificial,em contraposicao ao

aleitamento natural,o qual seria considerado como tarefa e problema da
mae.

Cabe ressaltar, outrossim, que os médicos até o momento de
realizacao do levantamento recebiam'.conforme pudemos observar (3,.4),in-

formac5es insuficientes ~ respeito da lactacao e do aleitamento natural,

desconhecendo os reais motivos do desmame precoce. Nestas circunst~ncias,

a veiculaCao da idéia de que o leite materno é substituível e que pode ou

deve ser complementado, paralelamente, ao desenvolvimento da idéia da in-

capacidade das maes em amamentar no mundo moderno, favoreceu ao desenvol-

vimento de um comportamehto intervehcionista do médico pro-aleitamento ar

tificial. Revelam~se neste processo as contradióces através das quais se

dá a incorporaCao do consumismo nos países subdesenvolvidos e periféricos~

Na manipulacao do consumidor, ~ despeito da pobreza reinante, sobressai,

em meio ~ dependencia e fragilidade ,;do aparato produtor de conhecimento,

o seu papel no atendimento aos interesses de grupos economicos.

~

'1.
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Através de'investigacao realizada junto a residentes dos

principais centroé ~e t~einamento médico do municipio de Sao Paulo (3) ob

servou-se que em apenas um dos cur~ículos constava o curso formal de Nu _
,!

tricao. a nível de grad~acao; informacoes a respeito provinham de em ina-

mentas e fragmentados. ~parecendo. em raríssimos casos. referencia espon-

tanea ao aleitamento natural como tema das aulas assistidas no curso.Qua~
, ,

do focalizado o en8ino da Puericultura observou-se priorizacao de
If temas

sobre esquema alimentar¡no primeiro ano de vida. cr8scimento e desenvolvi

mento da crianca. vacinacao, etc.• senda que apenas um residente se refe-

riu explicitamente ao aleitamento natural como assunto integrante do pro~

grama. Paralelamente ao vazio do ensino no tocante a abordagem desse as-
, ;

sunto se sobressaia a p~eocupacao tom aleitamento artificial eJneste caso,

nao pOderíamos deixar de mencionar a presenca significativa da indúslria

no apoio did~tico. paralelamente.ao.assistencial; sem falar no seu concur
"

"

:,

so para o desenvolvimento de atividades de pesquisa •.Nestas condicoes con~- :~

tamos o crescimento-do papel da mesma como executora e promotora do pro-

gresso científico. num contexto marcado. ideologicamente. pela concepcao

de neutralidade da ciencia. o que se refletia no superdimensionamento do

tratamento da questáo do aleitamento artificial em detrimento do aleita _

mento natural. t interessante notar que essa desproporcao, no tratamento

desses assuntos se evidenciava. igualmente. no rol de artigos publicados.

no decorrer do período e~tudado dando a impressao que a Puericultura se
, .

confundiria com o enaind a respeito de como ministrar a alimentacao arti_. :¡
,i

ficial as criancas desde os primeiros meses de vida,

Diante do desconhecimento a respeito da lactacao, como prod~

to de um ensino omisso e/ou fragment~rio, e a contrastante importancia

atribuIda ao controle médico da alimentacao infantil,configurava-se o co~
pr~gício,

texto,a propagacaode idéias distorcidas e que sustentariam as limitacoes

quanto as possibilidades, de desenvolvimento de uma postura crítica por

--------~---~.- --~-','--'--~--- -_...:.-_-------~-~~
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parte dos médicos capaz, ,inclusive, de permitir a percepc;ao de seu envol-

vimento na disseminac;~o do aleitamento artificial.

Inqueridos sobre as condic;oes de indicac;~o da substituic;bO

do leite materno pelo artificial os: residentes entrevist~dos referiranl

doenc;as infecto-contagio~as muitas ~elas de validade discutível; prioriz~

ram as doenc;as caquetizantes da m~se sem a necessária ressalva de sua real

express~o em nosso meio; 'e, fizeram'refer~ncia a outras, como alergia ~ '.

a

ii"
proteína do leite maternó, inaceitáveis como motivo de indicac;~o de sua

substituic;~o .

¡'

Quanto a frequente ref~r~ncia ~ falta do leite materno, essa

assertiva revelava o consensoestabE:!lecido da incapacidade da m~e amamen-

tar, estando implícita, em relac;~o aos estratos sociais mais pobres da p~

pulac;~o, a desnutric;~o m~terna como fator limitante do aleitamento natu-

ralo Esse fato E:!raassumido como verdadeiro. quando, na literatura os tra

balhos disponíveis era lfmitados, n~o permitindo tal conclus~o. Segundo
# ti '.' _ • (28).os Anais do Seminario Nacional de Lactancla Materna ,reallzado em

1978,em Bogotá ,~na: . Guatemala os resultados apontavam para Urna reduc;~o

no tempo de aleitamento entre as m~es desnutridas de dois anos para um p~

ríodo pr6ximo de um ano; outros demdnstravam que no caso de desnutric;~o

materna a produc;~o de 'leite sE:!mantinha ~ despeito do desgaste que isso

pudesse representar para as m~es, observando-se nestes casos alteraC;~Q na

composic;~o de gordura - o: que redundaria como SE:!sabe.hoje, num produto

que melhor se adaptaria a,alimE:!ntac;~ode seus filhos, considerando o ele-

vado risco de serem crianc;as desnutridas.

Com relac~o a interfer~~cia do exercício do trabalho remune-

rado da ~ulher no mundo moderno, como argumento que explicaria o desmame

precoce, também n~o se sustentava através dos dados da literatura existen

te. Na verdade, tanto o estado nutricional materno como o trabalho seriam

fatores dificilmente relacionáveis com o tempo de aleitamento devido a



(23)

precocidade excessiva de introdu~ao do aleitamento artificial. No caso de

exercIcio das tarefas r~muneradas entre as maes de baixa renda. a limita-

~ao de condi~aes como se estrutura o mercado. as restl'i~aesdas condjcaes

de trabalho. e a dificuidade de conciliar essas tarefas com o cuidadr, da

casa e das crian~as nao'só tornava difícil responsabi~izá-lo pela dissemi

na~ao do aleitamento artificial. como dificultava a possibilidade de cons

truir um desenhode investiga~ao c~paz de dar conta do estudo da referida

Arguidos ~ respeito d~ tipo de leite que substituiria o ma-

terno, a grande maioriaindicou o leite em pó em alguns casos o leite in

natura do tipoS. Realizava-se.dessa forma a ressalva quanto ao problema

da contamina~ao do leite in natura 'indicando a fortepreocupa~ao. traba _

lhada pela propaganda. com as condicoes de esterilizacao do produto asso-

ciado ao momento da produ~ao. em detrimento das condicaes de prepara~ao
para o consumo.

A respeito da época ideal de inIcio do desmame todos re5pon-

deram que iS50 deveria atontecer a ~artir dos 6mese5 de Vida da crian~a.

Analisando. porém, o esquema alimentar por eles preconizado no primeiro

ano de vida da crian~a. todos indicaram a intr~du~aode outros alimentos

na dieta da crian~a ante~ do quart~ mes de vida. A maioria (70%) recomen_

dava a introdu~ao.de cer~ais. frutas ou gemas de ovo no segundo mes de v~

da demonstrando o descrédito da vaior do leite materno como fonte exclusi

va de alimenta~ao das cr~an~as nos primeiros meses de vida. A introdu~ao.

precoce de outras alimentos. inclusive o leite como suplemento. viria in-

terferir negativamente na praducao láctea. Esta conduta refor~aria o pa_

pel intervencionista do médico como promotor do desmame precoce em nosso
.1

meio. encobrihdo a própr~a a~ao da propaganda como mecanismo condicidna-
dor deste comportamento.
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precoce

nao deixaria de se constituir numaforma de racionalizacao de procedimen-

to intervencionista do pediatra. Do ponto de vista da propaganda. a veic~

lacao da crenca na incap'acidade dos, maes em amamentar constituiria un!:9 tá

tica importante no sentido de anular urna intervencaoadequada no médico

na salvaguarda da prática do aleitamento natural. favorecendo. isto sim.

a introducao da mamadeir~. ou. no ~Inimo.garantindo sua omissao quanto

esta questao. Na medida ~m que o m~dico dava o aval da introducao do lei~

te artificial. ele perpetuava a confianca da populacao no produto e a

associacao na mente das maes de que o leite em pó substituiria c lcite

materno com todas as vantagens de um superalimento.'Tudo se passava como

se pregresso cientI fico ,tivesse alcancado dispor de recursos que substi _

tuiriam a natureza em igualdade de condicoes e até comvvantagens.

Nestas condicoes. o espaco institucional onde o médico. devi

damente preparado. atuaria. passa a constituir um outro e10 significativo

a ser considerado na com~osicao da ~ngrenagem do marketing do leite em pó,

haja visto as condicoes de sua estruturacaono atendimento aos diversos

setores da populacao entre nós.

";,",

3.3. Servicos de saúde no circuito do marketing do leite empo

I

A proposta publicitaria do leite empó e suapromocao atra

vés da prática m~dica encontravam ressonancia na medida em que se desen

volvia o processo de medtcalizacao ~ atencao a ~aüde. resguardadas as pe-

culiaridades desua instélacao em nosso meio.

"¡l

Desde fins do século XIX até 1930. na América Latina. sob o

marco geral da dependencia economica da Inglaterra. inicialmente (e dos

EUA depois da 1~Guerra Mundial). d~senvolve..,se o modo da producao .capit~
I ,

lista ligado a exportaca6 de matéria prima e de alimentos, A medicina.nes

tas circunstancias. vincula-se a producao capitalista no setor de circu-

¡
¡-,
'j
'1
1
1.

1
,1

I
~n,.1"
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:J

lacao das mercador~as. étravés de ~edidas relacionadas com o
"

saneamento

-ore-sociedades

l
dos portos sobo encarg9 do Estado;'enquanto que de resto a atencao a saú

ir
¡de se mantém inalterada; com tracas que correspondiam

(29)capitalistas

Naemergen~ia da nova Jordem de producaoorganizada em bases
Ij

i '1'

industriais. por V.olta dps anos 30~:'impoe...se a necessidedede se estabele
~j.

cer medidas tendentes a 'idarcanta eja,manutencao e teposi.cao do trabalha
'~

doro Particularmente. c6~0 o romPi~ehto do regime oligarquico, setores,
. ." , . :1 ", J, (:30 )das classes domlnantes • ,segundo eohn . • sob o impacto dos movimento po

pulares e. presas aos co'mpromissos :JÚlternacionaisde introduzir medidas
li

de regulamehtacao. do trabalho. se tbrnam mais :'receptivasa implantacao
,1

:!
dos mesmos. Nestas,.condi90es.,com opopulismo insti tuído sob uma postura

,¡

:1

paternalista • .ede cUnho!!'corp~r:ativfstas.l1)edianteregulamentacao traba-
, 1lhista.e sindical1oEsta~0 burocratiza asrelacoes entre o capital e otra

i¡ .. !j

balho. 'reprimindo o movifuento oper~~io nascente; por outro lado. instituin. '

:: ,j" -

do o seguro saúde sob a ~ua gerenci~. o Estado atende as reivindicaco.es

pré-existentes ao mesmotempo ~ue viabiliza a instituicao de mecanismos
'!] ~;de controle das classes trabalhadorás.Nestas circunstancias instituciona

,as

.¡j':,'
liza-se o atendimentomédico individual e sua cresc8nte importancia em re

lacao as demais práticas :de atencao!a saúde nos setores que integram
I I,1 i'

areas de dominacao,'do modo de produ9ao capi ta lista.
" "1]

¡¡

Em meio ao sübdesenvolvimento e a fragilidade com que emerge
'i _ 'l ••a nova ordem de proclucao,¡!aatencaO!medlCa se estrutura de forma diferen-

te segundo ° grupo social! a que se destina. A par do ,atendimento privad,o.
"

dificilmente acessível para o conjunto da populacao. a assistencia previ-
[1"' .¡;- , - .

denciária da conta doatendimento (manutencao e reposicao) dos trabalhado
:1 "i!res incorporados nos setores produtivos. organizados sob as formas propri~
¡¡ ti

mente capitalista; os'dem~is. isto é~ os trabalhadores'ruraise os nao-es
.' ~,'

~:
pecializado.s. que integrayam o contingente de populacao disponível ou o

I
)

I
,!
!i
j
1

j
1
i

,I.\,I!

',',,
~ .'!f'-
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exército industrial de reserva ficavam por conta da assistencia pública.
,~.

Nestas circunstancias ~ as tradicionais med-idas sani tárias nao só acabam
perdendo importancia como também v1riam sofrer transformacoes signifir::ati

vas no conjunto das recomendacóes, ,na medida em que transmuta-se em r.ons~

mo individualizado, viaCentros de:Saúde ..l\travésda atencao materno-in-

fantil, que assume importancia crescente nos anos subsequentes, como com-

ponente estratégico da formulacao das pplíticas sociais, sob os ditames da
,

Medicina Preventiva, cuida-se princhpalmente da reposicao' da forca de tra
'!I

balho dos setores menos favorecidoi da ,populacao, que constituem um dos
,

elementos fundamentais sob os quais!se estrutura a configuracao do merca-
1

do de mao de obra barata'capaz de s~stentar os padróes vigentes de acumu-

lacao de capital. Configura-se nesths "condicóes, as bases da nciva ordem

de medicalizacao, em seu est~gio de"atendimento individualizado e que,

apesar das disparidades Sobre as qu~is se estrutura dever~ garantir os

fundamentos da expansao e capitalizacao dos investimentos relacionados di

reta ou indiretamente com as pr~ticas de saúde. Neste contexto se circuns

creve a proposta, prioritariamente,"dirigida aos profissionais da ~rea da

saúde, de estender a utilizacao do leite em pó para as criancas em geral.

Ao longo do~ anos cinquenta, na medida em que se altera a es
trutura industrial voltada para a producao de bens intermedi~rios e de

consumo dur~vel, .paralelamente, a configuracao da sociedade de massa, de-

senvolvem-se as necessidades do ateridimento a demanda de servicos de sau-,

de, que decorria do crescimento das camadas assalariadas urbanas vincula-

das a esse processo de industrializ",!cao.NLimcontexto onde o crescimento
., economico se faz.as custas da contencao salarial o Estado é chamado a ex-

pandir suas acóes sociais com vista~ a subsidiar a reproducao da" forca
de trabalho. Cria-se o Mir'1istérioda Saúde tendo como propósito a formula

cao de políticas explícitas, em ambito nacional, voltadas para os cuida _

dos de saúde, incluindo a atencao médico-hospitalar, de conformidade com

os avancos tecnológicos da época. Amplia-s8 neste período a rede de hospi
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tais particulares prelu~iando o de'kenvolVimento do complexo médico-indus-

trial. mas. é s6. a~ar~ir dos anos 60. num contexto de Dm poder cada vez
'j. '!

- ~ ::
mais centralizado que. formula-se 'urnapolítica mais explícita e artif;lJla-

i
:j 'j;

da de a~sist¡ncia ~édicL. Diante dks~as disposicaes com a unificag~o dos" Ir
I

servigos preVidenciário~ viabilizalse a extens~o da ateng~o médica entre

os beriefíciosconcedido~ ~ populagao previdenci~ria.-Ressalta-se que ai'
[1

colitribuig~ocompuls6ri~ transfere.jpara o trabalhador a l'Tlaiorparcela do
;

.;. q ,

custei~ de previd¡ncia ~ocial. na ~edida 13mque a 'Uni~o sempre foi deved~
'.' :1' .,'

! ,1 -.-

ra. assim como grante parte dos empregadores. ao mesmo tempo que cria um
.¡
'1

sistema forgado de éapt~g~o de poup'anga.que se constituenuma importante
. 1 1;_ (30) - .fonte de recursos ~ disRo~ig~o da Unlao . Da mesma forma. cumpre lem-

~
brar. ainda. q~e 'atravé~ das polIticas sociais o Estadbabre um espaco pa

ra os investime~tos priJados. coinéidindo com os avangos do capitaJismo

financeiro. ao mesmo'tempo que atra:vésdessas políticas estabeiece impor-

tante recurso paramante'r e control:ar.sob urnaregime autoritário. as mas
(31 )i'

sas depauperadas. N,essesentid,oa incorporac~o dos avancos tecno16gi
; lit

cos da prática médica gahham reforcps. paralelamente. a expansao-do volu-
.,

me da demanda. Úriplicandbna intensi~ficag~o da reordenac~o da assistencia
i' i!

,1

que tende progressivamen:¡tepara a p,!3rdada autonomia do médico liberal e
(32)para a,intensificag~o da!!capitalizab~o da práticamédica

A medicalizac~o caminh1. par~-passu com a ampliacao do mer-
:1

cado interno e da.proletarizacao que se expande ao langa desses anos. po-

tencializando os investimentos na á~ea da saGdB ouque se aplicam ao re-

dor dela. Apesar dapreciriedade da$ condigaes de exist¡ncia e das limita
"

caes e seletividade da pr6pria observancia das práticps médico-assiste~ _
>1 •• ',.
i ¡¡ . .'

ciais voltada para l'Tlan~tencaodos d~ferentes setores da~opulag~o. ela _ é
'1

indistintamente reforcad~ na esfera da reposicao da forca de trabalho.par

ticularmente. notocante~~s questoeJ relativas ao cuidado das criancas e
'] ,i

atenc~o ao parto. Nestas ~ircunstandiasestruturam_~e os canais institu _. :~'

¡J

cionais,de veiculag~ci do ::leite 13mpo..que repaldariam a disseminag~o gene
I
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ralizada da proposta de sua utilizac;ao como complemeno bU substituto do

leite materno. apesar e,a despeito das desigualdades sociais gerada no

amago das condic;6es sobre as quais' se estrutura. historicamente. o "desen
volvimento" do ~aIs.

Os Centros de Saúde

A considerac;ao dos Centros de Saúde no circuito do marketing
-do leite em po - desc~rtando-se. desde lago. sua tradicional omissao no

estImulo do aleitamentonatural nos servic;os de pré-natal até o momento ;
:1

de realizac;ao da present'e investig~c;ao (3) _ se associa a institucionali-

zac;ao das atividades de suplem~ntadao alimentar como parte i~tegrantedas

ac;oes desenvolvidas nos programas materno-infantrs~ A incorporac;ao destas

atividades nos programas de saúde do Estado de Sao Paulo. a exemplo do

que acontece em outras regi6es dopars. nos reporta ao Servic;o de Pueri-
,

cultura do Departamento de Saúde da. Secretaria da Educacao. Saúde e Promo

c;aoSocial. Porvolta de 1935. nesse.servic;o. entre outras atividades. de
' :~ -

senvolve-se um lactario ~ue te~ po~objetivo preparar pessoal e treinar

as maes no preparo das mamadeiras. concomitantemente a distribuic;ao de

leite. Estas disposic;6es vem coroar a consolidac;ao da produc;ao da Indús-

tria Nacional de Alimentos Infantis a partir dos anos 30 e de seu desen _

volvimento que coincide com o aumento substantivo da sUa produc;ao a par-

tir dos anos 40 •.conforme referenciás anteriores ~

Segundo a opiniao de p~diatras que participaram da instala _

c;aodo servic;o. esta preocupac;ao justificava-se di ante da intensidade de

ocorrencia de diar~éias e,da elevada mortalidade infantil. entendendo es-
.,

tas medidas como forma preventiva e curativa .de enfrentar o problema. Além

disso. fazia-se necessari? segundo estes entrevistados. sensibilizar mé-

dicos para a ~rea especIfica da pedi~tria e despertar n~les o interesse

pela alimentac;ao da crian~a e utilizacao de substitutos do leite materno.

segundo .os modernos precei tos da pediatria alema •.
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~iiEntre os (~aros) pedi~tras existentea na epoca, desenvolve _. J
'1

se a id~ia da necessida~e da implaQtac~o de programas ass~stenciais, com
, .. ; . ~ .¡1

especial ~nfase na:alim~ntac~o inf~ntil; o leite am p6, cónquista da mo-... I . .
" ." "; El . _

derna tecnologia, fornec,eria as bases para solu¡;ao dos problemas que 2lfli
"

gia a populac~o.Oesenv~lve-se uma1campanha - "de Reden~~o" da Crianca"
i: • ,

il ~;' •

no sentido de criar os e~mbriñes dos! postos de puet'icultura. Em 1944-1945,

Getúlio Vargas funda o Oepartamentci: Nacional da Crianca, seguido pela
"
11 .:

criac~o dos Depart~mentos Estaduaii' da Crian ca (DEC). A criar;ao desses or
-" .. '. 11 _,_"gaos possibilitou aimplantac;ao daassistencia materno-infantil sob a '~gi "

J ':1

de do Estado, tornan~do r~alidade u~i¡programa de distribuicao de leite, D

qual contou com.o'apoio da Legiao Bbsileira de Assist~ncia, em colabora-
~ ?-:1 ¡i

c;o com entidad~sco~erciais e indu~triais (33). Cabe ressaltar que este

dadaiproposta publicit~ria deextens~o
:i

as,criancas sadias e sua utilizacao como
::
,u

gastro-int;e"stinai s.
:L¡

q

evento coincide com' o lahcamento
,i
I

utilizac~odos leites ~mlp6 para
~

~- - lJpreventivo dos disturbios

ij

A medida que se expandém os postos de puericultura, desenvo..!.
i ...

ve-se os lact~ri¿s ~mido~ e secos. Os p~imeiros, que utilizaVam leite "in
I!

natura", foram progressivamente des~t~vados devido ~oproblema de conser-
IJ

vacao" em detrimentó do l~ite em p6 due Viabilizava a distribuicao paraa~

pIos setores da populacaó. A propósÜ;,"' a oferta deste último se encontr~
,~ 1

va amparada peló" volume JignHicatiJo da producao da indústria instalada
! .¡

no pals, em franca expan~ao no momeritoem que o DEC se instala. A distri-

buiCao do lsite em'pá se ~institue cdmo elemento central do programa de
L' !i

.~

suplementacao estabelece~do-se uma 4~treita fusao entre interesses ecoriñ~
!l :1 .

micos e pollticos. A prop6sito e sugestivo que o crescimento dessas ativi
:¡ ::

dades assistenciais se fizessem reptesentar por frascos de mamadeiras (Fi
'1
¡i

gura 16), e que se exalta!sse, no ani'vers~rio do 49 Centen~rio da Cidéde

de Sao Paulo, o aumento dk distributbao de ,latas de lei te em p6, que te-
~ .~

ria passado de 198.654 un'd.dadespara'(733.141, no periodo de 1950 a 1953.



FIGURA 16',

Boletim do DEC, S~o ~aul0, 1954
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Adistribuicao do leite em pó nos Centros de Saúde associam-

se atividades de edúcacao sanitária consideradas essenciais na 'recupera _

cao social dos indivfdu~s. Atrav~s dessas ac5es pretendia-se manter as

boas condic5es de saúde, reduzir a:mortalidade infantil e garantir a for-

macao de recursos humanos adequado~ aa desenvolvimentoecon6mico do pafs-
- :: " - ".assim, em Sao Paulo, centre mais dinamico do pals, sob o respaldo da Teo-

ria do Capital Humano, ~ustifi~a-se o investimento em programacoes assis-

tenciais, integrando na área da saÚde a educacao e 'a suplementacao alimen
t . S d B 1 t E 'E 19 (33) . - . .aro egun o o o e im special do;O C, em 54 • sao sugestlVos DS

conceitos báSicos sob oquais se fundamentam essas atividades:

"Torna-se mais verdadeira, ainda, entre nos de Sao.Paulo, esta verdade

que os norte-americanos defendem: o dinheiro aplicado na defesa da crian

ca dá ao Estado lucros simplesment~ fabulosos"(.~.)

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

mo. Nunca nos arrependeremos de haver atendido ••• Nao. nos arrependeremos

jamais de ter antes procurado - sim. procuradol ~ nas chocas, nos barran-

cos, nas malocas, a cria?ca que dev~ria ser recuperada como valor social

e valor economico* neste verdadeiro redoscrimento do Brasil" (•...)

"Uma atuacao em favor da1crianca abstraldos aqui os aspectos m~dicos

significa a recuperacao de áreas sociais e economicas e do valor _ homem

pela fixacao a terra, pela aquisica6 de hábitos sadios, pela compreensao

do verdadeiro comportamento em face de um sem-número de problemas. Fica
assim estabelecido e demarcado um rumo seguro de colaboracao e solidarie-

dade. Al está a consciencia social tudo isto nasce num pasto de puericul-

tura. Com a primeira mamadeira se informa um cidadao*.

* O grifo e nosso.
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o fato ~ que na medid~ em que se institucionalizam essas

orientac6es desencadeia~se o mecanismo mais importante de disseminac~o do

aleitamento artificial nas classes ~e baixa renda. ~ atrav~s dos postas
i

de puericultura ou dos Centros de Sa~de que o m~dico prescreve o

arti ficial conforme os ditames da propaganda. 1\1130é de se estranhar.

prop6sito a veiculac~o dk mensagens. nos anGncios de leiteem p6 das

]eite

a

re-

vistas especializadas. sobre a inca~acidade das maes cuidarem das crian _

cas segundo os padroes da moderna pediatria e oa idéia. correlata. da im_

port~ncia das atribuic6es médias no~controle da aliment~c~o e desenvolvi_

mento das criancas desde¡os fins dos anos 40.

~ interessante notar. segundo informac6es de eminentes pe-

diatras que vivenciaram a instalac~o ~ expansao dos programas materno-in_

fantIs. que havia consenso sobre o fato de que nao se deyeria dar todo o

leite que a famIlia nece~sitava tendo em vista impedir um excesso de pa _

ternalismo. Oessa forma combinava-s~ um programa eminentemente assisten _

cial. que subsidiaria. a promocao e distribuicao do leite em p6para as

populac6es carentes, com:o desenvolvimento de um expressivo mercado junto

a esta populacao, a qual ~eria de adquirir leite em p6 para completar as

necessidades requeridas.

As Maternidades

Oesencadeado~ os mecanismos que garantiriam o consumo de lei

te em po. em meio a pobreza reinante. as maternidades viriam jogar um pa-

pel importante na promoc~p do aleitamento artificial na medida em que.

na ausencia dos meias de comunicac~o de massa. permitia-se contactar com

toda a populacao de nutrizes, no momento crucial do desenvolvimento da
lactacao.
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No MunicIpio de Sao Paulo a cobertura ao parto. acompanhado

a amplia¡;ao da Tede méd:t!co-hospitalar. cresceu de maneira importante. ati.!::

gindo em 1974 cerca de 95% para a popula¡;ao geral. sendo que na classe de

renda mais baixa. famIlias com renda inferior a 0.5 sal~~io r .m~n~mo per

capita essa cobertura chegou foi a 82% (14). Esta genera~,izaCao de atendi

mento hospitalar contribuiu para diminuir as taxas de rnortalidade materna

ao mesmo tempo que ofereceu melhore:s condi¡;oes de sobrev.ida. aos recém-na~

cidos de baixo peso. prematuros e de alto risco. A cria¡;~o de ber¡;~rios e

de lactários forneceu elementos p,ara enfrentar da maneira mais adequada

as situa¡;oes pato16gicas~ A extensa~ dessas práticas para recém-nascidos

normais e o estabelecimento de rotiná de ber¡;~rios afastando Crian¡;as de

suas maes. que em raras situa¡;oes ektariam impossibilitadas de amamentar.

propiciaram. porém. a ruptura do processo fisiol6gico da lacta¡;ao. con-

correndo para o uso do leite em po. Diante disso. as maternidades passa -

ram a se constituir num importante fator de estImulo ao aleitamento ar-ti-

ficial abrindo para a indústria um setor estratégico de interven¡;ao. Ao

interferir no ciclo fisiol6gico da lacta¡;ao. abria-se uma brecha. habil -

mente explorada pela propaganda. no sentido de trabalhar asdúvidas quan-

to a quantidade do leite materno. quanto a capacidade ou condi¡;oes das

l maes em amamentar no mundo moderno. ,cónstituIndo elementos de racionaliza

¡;aO para a prescri¡;ao do leite artificial- ao mesmo tempo que veiculava-

se a proposta de utiliza¡;ao. do leite em p6 como complemento ou substituto

do leite materno.

Aqui também'a indústria se apresentava a institui¡;ao como
.1 c.

prestadora de servi¡;os de alta qualidade técnica e cientIfica. colaboran-

do no planejamento. na instala¡;ao e manuten¡;ao.de lact~rios. sem falar no

fornecimento do 1eite em po as institui¡;oes mais carentes a pre¡;os infe.-

riores aos do mercado.
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Nas tr~s maternidades estudadas no decorrer do levantamento.

que atendiam as criancas da amostra. verificou-se que em uma delas. Vila

Nova Cachoeirinha. havia se instalado o Sistema de Alojamento Conjunto,pE.
ii

rém com atendimento restrito. Em outra. Maternidade Leonor Mendes de Bar-

ros. persistiao bercarfo classico. sem nenhuma tentatiVa de romper o

afastamento mae-filho. E na terceira instituicao. Maternidade Amparo Ma-

ternal. diante das dific'uldadesdecorrentes da elevada demanda acarretada

pela nao-limitacao do numero de vagas hospitalares Ccbnstituindo a derra-

deira esperanca para aqueles que nao tem nenhuma outra perspectiva de
:1

atendimento). o recém-nakcido permanecia com a mae durante odia. sendo

recolhido ao bergario no'periodo noturno.

Alémda interfer~ncia negativa que essa separagao represent~
j

va no processo da lactacao. observou-se omissao quanto 13 brientagao as

maes sobre técnica e importancia do aleitamento natural durant,esua perm~

n~ncia na mternidade. A ~sse fato. associado a aus~ncia dos servigos de
~ !

pré-natal no estimulo ao i!aleitament6natural. somava-se. ainda. a distri-

buigáo de folhetos patrodinados pelas indústrias de leite em pó.' dentre

os quais destacava-se o tradicional album no qual eram registrados dados

sobre ascriangas. Embora somente e~ uma das maternidades se mant{vesse

neles o registro da cOlaboragao da Nestlé todos traziam informagoes atra-

vés das quais alertava-se,as maes para a questao da quantidade do leite

materno. para existencia de um substituto do'mesmo El chamava_se atengao

para a necessidade de recorrer ao médico para o controle da dieta da cria~

ga. Cumpre ressaltar. a propósito~ que até meados dos anos 70 as maes re~

cebiam uma lata de leite em po ao sair da maternidade. estivesse ou nao a
~,

crianga em aleitamento natural; com a suspensao dessa medida. em certas

maternidades. no momento da alta. a ~ae recebia uma receita com a prescr~
,

gao do leita utilizado no bergário. tendo em vista dar continuidade ao

produto ja utilizado ou i~troduzir o"aleitamento artificial. caso se fi-

zesse necessario. no periodo que antacedesse a busca dos servigosmédicos

de acompanhamento da crianga.
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Aa sair da maternidade. as maes nao so nao haviam sido devi-

damente estimuladas para o aleitamento natural como tamb~m baviam sido

alertadas para a altern~tivado leite artificial. garantindo ~ indGstria

um mercado para seus produtos mais sofisticados. como ~ o caso dos ll.ites

modificad03. indepentemente das condi~oes sócio-economicas da populucao.

Referenci~das para os Centros de SaGde. as maes de menor poder aquisitivo

ingressavam no novo est~gio do circuito do marketing do leite em po. no

qual teriar,'garantido o i'acessoao produto. aquelas que j~ haviam introdu-

zido o aleitamento artificial ou que ainda estavam por faze-Io.

3.4. Os maios de comuniba9ao de massa na veicula9ao do aleitamento arti-

ficial

Com a universaliza9ao da cobertura de parto hospitalar. para

lelamente. a distribui9ao institucionalizada do leite.em pó nos Centlus

de SaGde. completa-se. atraves dos Servi~os de SaGde. circuito de promo _

9ao e distribui~ao do leite em pó junto ~ popula~ao de baixa renda. o que

coincide nao só 'com a veiculacao ostensiva da proposta de sua utiliza~ao

como "complemento" ou "substituto do leite materno" has revi~tas especia-

lizadas para o pessoal da ~rea da Saúde. mas. com a reativa~ao da veicul~

9ao direta junto ao pGblico. Em meio a necessidade de se estabelecer ca-

nais institucionais que viabilizassem. nas estrategias de merketing. a

promo~ao 8 o consumo do leite em pó:junto a popula~ao carente subsidiados

pelo Estado. a veicula9a¿ direta ao;público tinha um peso relatiVamente
.¡

reduzido. Na medida em qde. acompanhando a própria evolu9ao das
i ,. .forcas

produtivas desenvolvem-se novas meios de informa9ao. tornando vi~vel a am

plia9ao do mercado consumidor ou os-recursos de manuten~ao das fatias j~

alcan~adas de mercado. renova-se a importancia da veicula~ao. direta ao pú

blico. atraves das revistas leigas (desde os anos 60) e atravesda mídia

eletronica. Acompanhando ~ emerg~ncia da nova ordem de produ9ao~ por vol~

ta dos anos 70. desponta ,a televisao com todo o seu potencial de manipul~
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¡;ao de massas e. cdm ela a propaga,nda do leite em popara a popula¡;ao,pa.!:.

ticularmente do Lactogeno e do leite Ninho. resguardando-se a especi fici.-

dad e de veicula¡;ao dos'diferentes- componentes da linha do produto. Nos

esteiras dessa complexa e din;mica estrutura de marketing. paralelan:~nte.

ao aumento da producao do leite em pó integral da Nestlé. que passa de

42.964 toneladas para 49.762 ton~ladas no perIodo de 1970 a 1977 observa-

se o aumento da produ¡;a¿ de lestes modificados. que passa de 6.508 tonela
'1

das para 26.165 toneladas no perIodo. evidenciando a amplia¡;ao significa-

tiva da utiliza¡;aiJdo lei te em po em meios as mudancas de hábitos da pop.~
la¡;ao (27)

EVidenciando um processo de diversifica¡;ao e modifica¡;ao na

estrutura de oferta de 8,rodutos no setor alimentIcio observa-se na década
tum aumento dosinvestime'ntos na propaganda de produtos que permi tiam aufe

rir maiores lucros. dent~e os quais destaca~se a categoria de leites e
:::. (34) -derivados. Segundo a "Ga~eta MercantJ.l" • a concentra¡;ao de renda no

Brasil teria se constituIdo numa limita¡;ao a expansao do mercado de prod~

tos alimentIcios populares; nestas ~ircunst;hcias as empresas passaram a

lan¡;ar produtos maia sofisticados. buscando atingir as camadas de renda

mais altas. Essa realidade de mercado incentivou a penetracao de firmas

estrangeiras. fundamentaimente nos subsetores de artigos maia caros. lan

¡;ando novas marcas. paraielamente as existentes. com grandes campanhas p~

blicitárias. Diante do acionamento des ses recursos. forte pressao ~ dese~

cadeada junto a populacao no sentidb de estimular o uso de uma série de

produtos como os yougurtes. geleficados ao lado do leite em po e outros.

Em nome de uma alimentacao sadia. cientificamente conduzida - que tem sua

expressao consagrada na tradicional veiculacao do leite em pó para as

crian¡;as desde os primei;os meses de Vida - o apelo a esses.produtos se

dirige as crian¡;as em getal. encontrando larga aceitacao nas classes so-

cio-economicas menos favorecidas po~ efeito de imitacao. Assim. no qua-

dro de um consumismo. reriovado pelo!advento da televisao. se insurge urna



:;j.

'(36)

nova categoria de anunciantes. Evi'~enciando o grande deserivolvimento do

setor, os investimentoslem laites ~'derivados, segundo os dados disponI-
"

veis na SERCIN, superam!:no perlado: de 1974 a 1978 os investimentos ern,en-
'1
I "grossantes, aromatizantes e gelatinas; chegaram próximo aos investim'lntos
,1 ,

!i
em saboneta, cuja vendaldepende da'propaganda macica; e mantiveram-se so-

. !!
Ij
:1

mente abaixo do volume de invest,imentos ein cigarros, que, consti tuem eritre

nos a categoria de maiot investidor sm publicidade. Em SaoPaulo os inves

timentos na catego,ria de leites e derivados, que em 1974 fbram da ordem
"

¡

de 465.000 d6l~re5~ pas~arampara 4j007.000 dólares de maio de 1978 a

maio de 1979, isto é. no perIodo de'acompanhamento da amostra de crian¡;;:as

t3,4j. Essa categoria no paIs cresce'u 3,3 vezes no perIodo de 1974 a 1978
!I

(e de 4,6 vezes em:Sao Paulo), sitUando-se acima dos aUmentos de investi-~ .
it,

mentas em sabonetes, e qhegando mesmo a superar o crescimerito dos investi
'1

,mentos em cigarros, ,que :;foide 3,1 vezes para o país' (e,de ,3,6 vezes em

Sao Paulo) no período. I:!ntern~mentEia categoria de leites e derivados ab-
. '1 .

'i,
'1

servou-se'um crescimento dos gastos com publicidade em todos os produtos,

destacando-Ee que o aumento no caso dos yougurtes foi de 87% no perIodo,

dos geli ficados 600% e np caso os l,eites, em especial, obserVou...,seum au-

mento de 1.100% ou iseja / doze vezes' os valores dispendidos em 1974. Res ...,
";¡.

salta-se que os investimkntos em propaganda, em, Sao Paulo, para todas as
. I!j:
:¡ #'categorias, acompanharami o comporta~ento observado no pa1s constatando~se

'1porém, um nIvel de coricentra¡;;:aosup~rior a 30% destes totais. indicando a
:¡
t,
,;

importancia da praga como ponto de irradia¡;;:aono lan¡;;:amentode novos pro_

dutos. No caso dos ~eite~ nota-se;u~a participa¡;;:aoascendente desta con..,

centra¡;;:aode investimentos em Sao Pi:tuloque alcan¡;;:a43% do total realiza_

do no país em 1978/79.

~
~ significativa, em melo ao crescente sucesso das indústrias

j '1

alimentIcias, a escolha ~a Nestlé como a firma de melhor d~sempenho econ-ª.

a aten¡;;:aopara o sUcesso do

mico em 1978

do "O Estado

e 1979, segJndo a revi~ta
~ " l (3£) ~de Sao Paulo" cha~a

(35) ,Exame ,Por outro lado, artigo

setor
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crise de escassez de

leite "in natura" ~ara b consumidor. que se esboca a partir de 1970. ca-
b d 1 b - .t Ne"st"le-(27) h t 50° dI"' ten o em rar. a propos:t"o. que a c ega a capar. ';)o .e1 e

,
produzido no Estado. por volta de 1975. Nesta conjuntura. ao mesmo I:empo

que o leite produzidrri desviado para a industrializac;o. a pr6pria crise

da escassez de leite justifica o estímulo crescentee utilizac;odos lei-
o:' .-tes esterilizados e em po pelo rád1b etelevis;o. - que coincide com o

lancamentrrdo Langa Vida. Parmalat. CCPL, etc .e} com o espetacular aumen-

to da produc;o de leite~em p6 no período de 1970 a 1977. Por outro lado.
l: :1

a crise da escassez de leite.atribGída e precariedade das condic5es de
j '!

produc;o. estimula a prcipagac;ode!propostas no sentido que o

viesse a estabelecer medidas de apoio e produc;o leiteira. Oentre

Estado

elas

observou-se a liberac;o '!doprecodo' leite tipo B no varejo (mantendo.-seo

congelamento do preCo do leite tipo C. que se constitue na materia prima

processada pelas indúst~'iasde leite em p6 e derivados de leite). Curiosa

mente. nestas circunstanCias. em 19za constata-se uma superproduc;o do

leite tipo B. propondo-si:la ampliar;.;odo seu consumo na populac;o. Essa

disposiC;o coincide com a intensa campanha pUblicitária deflagrada em

1978 (em meio a realizac;o da investigac;o). no sentido de criar o hábito,
de maior consumo de leit~ tipo B. Diante da insistencia sobre o consumo

destes leites. ass1m com6 dos esterilizados. os quais poderiam ser utili-r -

zados a qualquer hora. e~ qualquer circunstancias e com todas as
. I vanta-

1, "

, "

gens nutritivas do leite'lfresco.renova-se a propaganda do leite integral

em pó na televis;o (apoiada na veiculacao significativa em.rádio. que

tem grande penetrac;o nas classes d~ baixa renda) ~ o que justifica' o
~i

acentuado aumento de investimentos ~m'propaganda de leite. particularmen-

te no período de 1978/79;: assim como a oportunidade de seguirmos de perto

como essa concorrencia potencializaria proposta deutilizacao do leite em
-po.

.'j"
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"

No bombadeiro publicit~~io, deflagr~do, o leite tipo B e

apresentado em contraposic~o ao leite tipo e, refoI'cando_se a qualidade e

higiene do produto em detrimento do seu preco mais elevado no varej 8. O

produto ~ indicado pa~a todas as idades destacando_se a crian Ca como uma

faixa especialmente importante. Neste caso. em confronto com o leite em
~1

po•.o apelo se.faz centr~do no crescimento e desenvolvimento saud~v81 das

mesmas. condizente com ot moderno~ procedimentos científicos sob o aval

dos médicos, acrescentando-se a vantagem da oferta de um produto puro ap
,

qual "n~o se adiciona nem se retira nada"" Qs leites esterilizados com al
..'

gumas variantes veiculam¡mensagens semelhantes (predominantemente dirigi-

dos para adultos) acrescéntando-se que n~o apresentavam problemas de con-

servagao, podendo ser estocada da mesma forma que o leite em po. Diante

desta concorr~ncia n~o s5 ~ renovada a veiculac~o do l~ite em p5,ou me-

lhor. do leite Ninho, como s~o reforcadas as idéias centrais sobre as

quais se estruturam as propostas tradicionais de utilizac~o dos leites em

p5 para criancas no perIodo do aleitamento. A prop5sitoi .~. int~ressante

notar que em meio a esta guerra mercado15gica, ainda queleite Ninho fos-

se oferecido ~ criancas maiores apareciam nas propagandas ~eiculadas na

televis~o, criancas de colo, resguardando se. sugestivamente a.partir des
!;

sa alus~o, a institucionalizac~o da,marca associada a óferta de leite em
,

po para lactentes, conquistada~ no decorrer dos anos, na estruturac~o des

te mercado; dois meses dépois do início dessa veiculac~o o leite tipo B

também inclue nos seus ~~potS"B presenca de criancas menores. Essas alu-

soes contribuem para a genaralizac~o da idéia da presenca de substituti _

vos de leite materno no ~rimeiro ano de vida, sem contar no fato de que a

mamadeira. como símbolo que r~ferencia e é referenciado por todo um novo

estilo de vida, aparece de forma indiscriminada no conjunto das propagan-

das e no cotidiano das informacoes. Nestas circunstancias o leite inte...,

gral em p5 se dissemina na populac~o. penetrando inclusive nas fatias de

mercado reservados aos demais produtos da mesma firma, senda utilizado ca



(39)

mo "complemento" ou "substituto" do leite materno, conforme pudemos cons-

tatarno decorrer do acbmpanhamento das criancas das amostra, por volta

da realizacao desta investigacao. Neste sentido, embora o papel da midia

eletronica nas propostas de incorporacao do h~bito do aleitamento artifi-

cial fosse restrito, en6uanto recurso estrat¡gico i~icial, sua importan _

cia nao poderia ser desconsiderada na cristalizacao e disseminacao das~

propostas de utilizacao do leite em pó como substituto do Jeite materno,
'1

nas dimensoes circunscritas da emergencia de uma sociedade de massa.

4. A CONSTRUcAo00 MARKETING 00 LEITE EM PO E A DISSEMlNAcAo 00 ALEITA-
1 "

MENTOARTIFICIAL NATRILJ-iA 00 SUBDESENVOLVIMENTO

4.1. A propaganda do leite em pó
sumo

é mediacao entre a producao, e o con~

A constatacao da pres~nca de uma mediana de ~uinze dias para

a introducao do aleitamento artificial na amostra de criancas de baixa

renda do Municipio de Sao Paulo acompanhadas no periodo de 1978/79, teste

munharia, ela própria, o sucesso do ~arketing na disseminaCao da proposta

de utilizacao do leite em pó para as criancas "nOrmais" 'emgeral, veiciJl~

da nos anos 3D, quando a indGstria instalada, integrando o processo de

substituicao das importaboes, comeOa a produzir 6 leite em pó(Lactogeno¡

Ninho),entre nós.

Paralelamente, a confianca na marca e a facilidade de prepa-

ro da mamadeira, o redirecionamento da mensagem deutilizacao, do produto,

com vista a ampliacao dO,mercado - originalmente, restrito as situacoes

excepcionais de impedimento do aleitamento materno ...,se estrutura, ampar~

da na exaltacao ao cientificismo, com base na id¡ia de que cabe ao médico

a tarefa de cuidar do crescimento e desenvolvimento da cri~nca e que, o

leite materno e substituivel,sendo o leite em po um equivalente. Embora

essas ideias constituissem componentes de uma mesma proposta, elas sao

destacadas em sequehcia, ,no decorrer do tempo, como se fossem os elos
1:,.:~,

f:
~,j

"~
,,o'

!
'~
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":r ""

do desenvolvimento de ~m raciocIn~b l6gico, tendo como referencial dá in-
il

corpora9ao de cada uma ::destasmenéagens, as etapas de.ampliacao do merca-, '; il .
l'

do consumidor, dimetlsi~nadas em consonancia com os projetos de expansao
i1 ¡i.

da producao, ém condi90¡es t-.istóridasque se anunciam favoraveis. Ref~alta-,
se que dentro do le.que;dereais possíveisdelineados pela História, nao

poderIamos subestimar J papel dos~~m~resarios na qu~lidade de protagonis-
1 I1".. "~Ii 1,tas da Historia,-particularmente r(umpaIs subdesenvolvido, e, tao pouco,

"J
:',

deixar de considerar qUf3o dimensiónamento do mercado consumidor se cons-

em

uma conquista pla~no produto de 'umrisco calcJ'lado,que pressupoetitue

"- .. ~substituicao a uma p~at~ca,
!!

"

Ij ~!jada, principalmente qu~ndo se tra~a de introduzir umnovo ~ábito,
1;

como bo aleitamento-natural~que se desenvol
'1

veu como produto de !,Jmbrocesso de'~adaptacao milenar da "espécie. Neste
'1sentido a identifica9ao '¡ do desmame;;precoce, da perspectiva do market ing
il

do leite em p6nos permite situar ~ mediacao que.se estabelece entre a
producao e o consumo, tenda como pressuposto que, os elementos da reali-

ti J
I

dade hist6rica aparecem ;ponderados;,Lcomo.recursos de um plano de interven-
~ :¡¡

coes e, por conseguinte~ como prod~to ~o direcionamento impresso por suas
:i i

acoes no quadro de~reais possIveis ¡Iem(constante) <producao. Como espaco
¡j :

das articula9D~s entte ds int~rres~s econ6micos privados e os varios pla-
:- '],

nos de organizacao das f:ormaCDess~ciais, o marketing tem resguardada sua
"11 H.

autonomia de interven9ao, numa realidade histórica que -émuito mais do
j ¡f"'

que um mero pano de fund~~ isso eqJivale dizer que, se o espectro de suas

aCDas nao permitissem at~ibu-irexcl:.usividadena determina9ao. da dissemina
!i 'l

9ao do aleitamento artificial entre'nos, isso nao btornaria menos respo~
savel pela ocorr~ncia dolfato.

I!

:¡

A PJ:'oposta~e estender,¡o uso do leite'empo para as criancas
"normais" coincide com ail emergencia"da burguesia industrial no poder nos

->..." ,

~
'"' q :janos 30 e, com o desenvo~vimenta dotprocesso de medicalizacao-que se abre

ij
-:;" ."'! .para o atendimento indvidualizado da saúde como parte in~egrante do con-

Jjunto de seus intere~~esle de sua p~s~ura no confronto com as classes sub

-¡
ii
:1
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alternas. Diante da pr~ocupacao cóm a reposicao do trabalhador, indispen-

sável, ao lado das migraCoes, pela constituicao da populacao disponível
que alimentaria o mercado de mao de obra barata,estimulam_se as concep _, ,

coes ao redor do atendimento as criancas e, nestas condicoes define-~e a

estratégia de atingir a,populacao através da prática médica. 50b o regime

populista que se instara, numa man~festacao de atendimento as reinvindica

caes trabalhistas, no d,ecorrer dos anos 40, inaugura-se a instalacao de

programas de suplementacao alimentar que constituiriam os canais institÍJ-

cionais de promocao e distribuicao subsidiada as populacoes carentes.Oian

te da proposta de utilizacao do substitutivo do leite materno; associada

a promocao do próprio desenvolvilT1ento da puericultura. ao lado da insis _

t~ncia de que caberia aos prófissionais da área da 5aQde a responsabilida
.¡ -

de de cuidar do crescim~nto e desenvolvimento da crianca, assim como de

prescrever urna alimentacao cientificamente conduzida, orienta-se para a

instalacao da nova ~rática do aleitamento, _ o que coincide com o aumento

significativo da producao da Nestlé no período. a despeito da pobreza re.,!.

nante. Neste processo delineia-se uma subversao da sequ~ncia do desenvol-

vimento observada nos países centrais, onde o consumo sucedeu ao aumento

do poder aquisitivo dos'trabalhadofes, como decorr~ncia da própria valor.,!.

zacao da qualificacao da mao de obra~ paralelamente aoaprimoramento das

instituicoes políticas do Estádo moderno. Entre nos, em meio a debilidade

do capitalismo emergente, e do sistema de acumulacao de capital estrutura

do a base de intensa exploracao. o Estado é chamado a garantir a reposi _

cao da forca de trabalho. para o conjunto da populacao. em detrimento da

forca detrabalho. restrita aos participantes dos setores organizados de

forma propriamente capitalista. Ainda que pese a singularidade com que se

instala a medicalizacao da sociedade neste processo. abre-se o campo pa-
;j

ra a introducao de "modernos proced1mentos" antecipando a emerg~ncia da

sociedade de massa e,a gestacao do processo de capitalizacao da prática
médica - que, respaldaria a introducao do leite em po. apesar das limita-

coes do próprio mercado consumidor.
~i
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,;Ressalta-se. diante do intervencionismo que acompanha a imp~
sicao do capitalismo num país subdesenvolvido a atuacao, sempre

da propaganda na preparacao do mercado consumidor principalmente
presente

diante
da necessidade de instalacao de novos h~bitos, paralelamente ao jogo de

interesses económico's em meio ao arranjo que se estabelece entre as clas-
; ,

ses sociais, - s, n~ste sentido, chama a atencao o car~ter dinamico de

sua recohstrucao no tempo. acompanhando alteracees nas engrenagens de mar

keting, que se estabelec~a em funcao das conquistés efetivadas, as quais

potencializam novos avancos da producao no mercadO consumidor.

4.2. Rearranjo do marketing do leite em po na conquista planejada de
mercado

Nos anos 50', sob a forte protecao do Estado, observam-se al-

teracees na estrutura da industrializacao que se orienta para a producao,

de bens'de consumo intermediários e dur~veis, viabilizado pela insti'tucio

nalizacao do crédito ao consumidor e pela entrada de maio'r número de tra-

balhadores por fam:hia no mércado de trabalho .(e,da rnulher, em particu-

lar). No decorrer desse processo, paralelamente ~60ncentracao das massas

assalariadas urbanas, recoloca-se a questao da manutencao da forca de tra

balho, o que viabiliz~ria o processo de capitaliZacao da prática médica
nos anos subsequentes. Anunciando estés eventos" desenvolve-se a redehos

pitalar.,Atrelada, porém. ~ questao da reposicao daforca de trabalhCl,ela

se assenta. inicialmente. no atendimento ao parto. o queviria, por sua

vez. abrir urnabrecha importante para a expansao da producaodo leite em

po. diante da possibilidade de serem alcancadas as maes, individualmente,

no momento do desencadeamento da lactacao. Oelineia_se diante deste fato,

a possibilidade de ampliacao do circuito do marketing do leite em po atra

vés dos servicos de saúde. sendo que a ~gilizacao desses mecanismos. devi

damente explorado, 'no ambito das maternidades, implicaria num reforco dos

mecanismos da suplementac;;aoalimentar estabelecidos no ambito dos Centros
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de Saúde. 'A propósito, diante do crescimento economic;o sustentado, em

meio a centraliza¡;;:aode poder, Com !;:Jaseno arrocho salarial, estimula _ se

a implementa¡;;:abde polIticas soc1ais, as quais, a~ mesmo tempo que viabi-

lizam ~ cria¡;;:aode fundos de recursbs financeiros a serem ge~idos en;

vel fe'deral instituem-se como importantes instrumentos de sustentacao
".n1-
de

um regime autoritário. Diante do agravamento progressivo'das condicoes de

exist~nbia da popula¡;;:aoevidenciada pelo aumento da Mortalidade Infantil

de Sao Paulo, desde os anos 60, efetivam-se as diposi¡;;:oesde amplia¡;;:aoda

cobertura do parto hospitalar, realimentando-se a distribui¡;;:aodo leite
em po nos Cent~os.de Saúde, em ~rancaexpansao de~de a.d;cada precedente~

Cristalizg-se.nestas condi¡;;:oesem meados dos anos 60, a expansao dos ca-

nais assistenciais do circuito do marketing do leite em pó,'destacando-se,

concomitantemente~ a configura¡;;:aoda nova ordem de complexidade de compo-

si¡;;:aodesta engrenagem, a veiculaC80 da proposta de utilizacao do produto

como "cOmplemento" OU "substituto" 'do leite materno, ao mesmo tempo que é

reativada a publicidade nas revistas leigas. Esta reorienta¡;;:aoda mensa-

gem. antes restrita13 sensibiliza980 de pediatras, com'vistas a associa.-

cao da'proposta de uti1izacao do leite em.pó ti prescriCc30da alimentaC80

da crianca~ segundo os preceitos cientIficos~ aponta. na sua nova lingua-

gem. para a amp1iaC80da populaC8o.alvo da p~opaganda~ tanto na.área da

saúde como junto ao público. ~nunciando novas metas de expansao indus-
trial.Com aintensificacao do'consumo de televisores (s'emfalar nosra-'

dios de pilha) amIdia eletronicaé acionada no decorrerdos anos 70., co

roando a disseminacao da proposta de utilizaC80.do leiteempó junto a p~

pulacao. nos moldes da configuracao das sociedades de massa. paralelamen_

te. ao desenvolvimento dos canais institucionais do markegint do produto-

o que justificqra~ os aumentos espetqculares da producao do leite em po.

da Nestlé •.eno perIodo de 1970/77. ou seja. as vésperas' do inIcio do acom

panhamento das criancas que integravam a amostra. na quql constatamos a

prática~generalizada do desmame precoce.
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Na medida em que s~o dimensionadas possibilidades hist6ricas

de agilizar mecanismos que permitam ampliar o mercado consumidor, dando

canta dos proj~tos de expans~o industrial, a propaganda se encarrega de

despertar a pop~lac~o para Q consumo do produto, atrav~s de seu poder

seduC~Q, atribuindo sentido a sua utilizac~o, em consonancia com os

de

pa-

dr6es de exist~ncia socialmente preconizado. Generalizam-se dessa forma

novas práticas, ressaltando-se que a concretizac~o, do consumo traduz a re
iproduc~b dos mebanismds de sustentac~o polItica da ordem econ6mica e so-

cial de:produc~o, ao.mesmo tempo que, ao proceder, no plano ideológico, a
hogomogeinizac~o simbólica da sociedade, encobre as desigualdades sociais

e a precariedade das condic6es de,Vida geradas no seu interior.

circunst~ncias. em vista das estrat~gias peculiares a partir das

Nestas

quais

configura-se o marketing do ,leite em pó, imp6e-se a prática do aleitamen-

to artificial em detrimento ao aleitamento materno, apesar das condic6es

(teoricamente) adversas do subdesenvolvimento; acresce, por outro lado,

que diante das contradic6es que permeiam ainstalac~o,dessa prática'. e

da especificidade do significado com a qual emerge. delineiam-se os requ~
>

sitos de sua persistencia e, de forma correlata, os requisitos das difi ~

culdades para promover a reapropriac~o.do aleitamentomaterno a despeito

dos esforcos realizados neste sentido.

4.3. Das dificuldades de recriar socialmente a prática.do aleitamento na-,
tural no contexto do subdesenvolvimento

A reaproriac~o do alimento natural, como pr~tica socialmente

recriada, implica reverter a idéia de que o leite materno~ substituIvel.

conforme foi passado pela propaganda do leite empó,'e isto signi1'ica n~o

só ter acesso a informac~o mas ter assegurada a possibilidade de te-la re
":¡

ferenci~da em todas as in~t~ncias da exist~ncia, como requisito de sua in

ternalizac~o. Enquanto que nos paIses desenvolvidos o retorno ao aleita -

mento materno se tornou um fato, evidenciando que a recuperac.3o dessClprá

tica se faz necessária e sobretudo, que ela ~ viáv~l~ nos paIses subdesen
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volvidos, onde essa volta seria particularmente importante, a simples co~

traposigaa das vantagens do aleitamento materno em relacao ao leite de va

ca, realizada noambito da ciencia, nao anula automaticamente a idéia de

que ele é substituIvel, na extensao e na intensidade requerida, parb,cu _

larment:e,nos setores menos favorecidos da populacao, Pressionadas pela

pobreza crescente e pela vaiculacao da ilusao do poder oferecer ao(s1 fi

lho(s) um superalimehtoe de liberar a mae diante da situacao conflituosa

e discriminatória da dupla exploracao a qua! se vem expostas hO domicIlio

e no trabalho - como conquista ao usufruto dos behefIcios que a moderna

sociedade é capaz de gerar - encobre-'sea reavaliagao do efeito - demons

tracao do "grande experimento" de substituicao do leite mate.rno, sobretu-

do, levando-se em 'consideracao que os mecanismos que garantiram a promo -

cao do leite em,pó mantém-'se'atuantes.

Diante dascondicoes de.desenvolvimento da nova ordem de pro

ducao, intensifica-se o processo de urbanizacaomarcada por um crescimen-

to economico que se faz acompanhar da presenca crescente das massas empo-

brecidas de trabalhadores. No decorrer desse processo as contradicoes in-

ternas se agudizame desembocam, por voltade 1975, num processo de es-

tagnacao economica, agravada pela eclosao da crise internaciona~, crista-

lizando~se os conflitos sociais latentes.-As polIticas sociais viabiliza-

das pel~ remodelacao polItica institucional (desenvolvidas com a "Revolu-

cao") nao resolveram os problemas emergentes, de cunho estrutural, Nortea

dos pelos interesses privados subjacentes ~ sua expansao, como aconteceu

por exemplo com a Previdencia - elas nao alcancam estender os benefIcios

~s populaeoes carentes, principalmente ~quelas que se encontravam fora

dos setores da economia organizados de forma propriamente capitalista, A

mortalidade infantil depois de ter atingido seu valormais elevado em

1973 comeea a declinar pa~latinamente, acompanhando a queda generalizada

da fecundidade na populaeao e respondendo, de certa forma. ~ intensifica-

eao das aeoes na area da SaGde, com a expansao do atendimento hospitalar
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e instituic~o do p~onto atendimento (atendimento de emerg~ncia) (37) • eJ

,
a

na área do saneamento básico, com a expansao das liga90es dos domicílios

~ rede pGblica de abastecimento ~e ~gua (38l. A reduCao da mortalidade

entrada dos ~nos 80 .(voltando aos-nIveis de 1960) nao.atestaria por~m uma

melhoria nos padroesde morbidade da populac~o) m~ntida: a depreciac~o do

valor ~eal do salár~Q mínimo na ~poca - os níveis de desnutricao entre
criancas menores de cinco anos, mant~m~se em 1978 no mesmo patamar de

1973, observando-se ~riclusive a presanca, em Sao Paulo, de casos graves

da doenca (desnutricao de grau Ir e III) (.3).A deterioraCao das condi-

coes de vida e o desemprego despontam como evidencias incontestáveis e

ameacadores. Nestas circunst~ncias ~oloca-se'~ necessida~e-de rearticulacao
• e..Q,1:re a s
yclasses sociais, ao mesmo tempo que s~o propostas medidas de racionaliza-

cao de servicos e da procura de solucoes simplificadas como alternativas

para a correcaod~s distorcoes presentes. Diante da revisao que se impoe,

sao consubstanciadas, a partir dos anos 80, esfordos para 'a volta do

aleitamento natural entre.nós~ Na medida em que surgemos resultados do

diagnóstico dos meios através dos qLiaisse instala aprática do aleitame~

to artificial, nas universidades, obs8rva~se um esfo!,c;:ono sentido de

reapropriac~o.do ensino face aos avancos da indG~tria como promotora do

conhecimento, contrabalanc;:ando-seo superdimensionamento do aleitamento

artificial, na medida em que.redimensiona_se a ~uestao.do aleitamento ma-

terno. Através'dos órgaos representativos da ,classe médica, ressalta~se,

~ despeito das resistancias iniciais, a consideracao do leite materno co~
. " . o', - ~

mo fonte exclusiva de alimentacao da crianc;:aaté os seis meses de idade.

Entre outros eventos, em agosto de 1982 desencadeia-se pelamédia eletro-

nica uma campanha de estímulo ao aleitamento materno, como parte do Pro~

grama Nacional de.Aleitamento Materno, promovida pelo Ministério da SaG-.

de - Instituto Nacional de Alimentac;:aoe NutriCBo. (MS/LNANJ, em colabora-

cao com o Fundo das.Nacoee Unidas para a Inf~ncia (UNICEF) e que se este~

deu até fevereiro de 1983 (39), Mobilizando depoimentos de personalidades
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consagradas pelo público essa campanha atinge a populaeao, incluindo as

camadas de baixa ~enda, que constituiam a populaeao alvo. Em um levanta _

t 1. d f 1 d M . •.. d S- P 1 (40)men orea lza o numa ave a o. unlclplo e ao ~uo , um ano apos

o eocer-ramentoda campanhQ, observou-se que 45% das entrevistadas que inte

gravam:B amostra haviam sido atingida pela referida campanha e, destas,

83% retinham informaeoes a respeito do conteúdo eda forma dos filmes e

comerciais veiculados na acasiao, indicando, portanto, el~vado índice de

penetracao - mas, apesar do sucesso, a campanha teve curta duraeao ~ nao.

foi reativada.

Diante dessE conjunto de aeoes, a par das difereneas de tem-

po nece~s~rias par~ efetivarem~se res~ltados substantivos, colocavam-se

as dificuldades da absorgao de mudancas pertinentes, ao'nível da rede as-

sistencial, cristalizadas em meio a instituci6nali~acao de medidas que

constituiriam a retaguarda do sistema promocional do leite em pó, destin~

da a atingir, particularmente, as populaeoes menos favorecidas. Além' da

tradicional precariedade do atendimento dos serviebs de pré-natal, a in-

troducao do alojamento conjunto nas maternidades envolviam dificuldades

de agilizacao que perduram até hoje em Sao Paulo. Acresce que, apesar das

modificacoes introduzidas, posteriormente, na programaeaomaterno-infantil,

mantinha-se na rede dos Centros de Saúde do Estado a distribuicao. de lei-

te em pó. A reversao desse procedimento, diante da propria pressao ¡:iopu-

lar que, em meio ao empobrecimento progressivo, reinvindica o acesso ao

produto, como expressao das migalhas de direito adquirido de cidadania,

colocav~-secomo medida praticamente imposs{vel de ser assumida pelos

ocupantes do poder, independentemente da filiaeao.partid~ria. Nestas ca!:

dieoes,ainda que a campanha publicit~ria pró....,aleitamentonatural tivesse

sido bem,sucedida, observa-se um descompélsso entre os diferentes canais.

de veiculacao da proposta de recuperaeao da pr~tica do aleitamento natu

ral.Acresce que diante da falta de um planejamento abrangente capaz de'

dar conta da estruturóCBo da sociedaqe de consumo estas aeDes se fazem
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, descontInuas. A suspensao prematura da campanha publicitária _ que se cons

titue num dos principais velculos de mobilizagao da populagao numa socie-

dade de massa hum paIs subdesenvolvido - sem um programa mlnimo de manu _

tengao. deixaria a proposta de estImulo ao aleitamento materno rest] ita

as universidades e,aos encontros realizados. na suamai:oria ao meio cientí

fico da area de sa~de. Diante da morosidade das alterag6es substantivas

junto a rede assistencial, apesar dos esforgos rEalizados, acabo u ficando

na atuagao do m¡dico e. dos demais integrantes das equipes de sa~deque

atendem a clientela. a tarefa de enfrentar. quase que individualmente. a

proposta de recuperagao da prática do a'leitamento materno e. de gerenciar

a distribuigao do leite em p6. Recentemente, visando contornar a questao.

instala-se em algumasregi6es a experi~ncia de substiruir a distribuigao

do leite em p6 pelo leite in natura ao mesmo tempo que. diante dos esto-

ques acumulados do 'leite em p¿:¡;in~titui:"'~e'como 'no'rmagsrál' a destinagao do

mesmo para os programas de desnutridos, .medicalizando-se (s~nso estrito),

sua distribuigao -'mas, a pressao popular pela obtengao do leite em po

manteve~se fortemente presente. Diante das peculiaridades com que se ins-

tala a engrenagem do marketing do leite em po. ao impar-se as limitag6es

da configuragao do mercado consumidor. em meio ao subdesenvolvimento. e.

do contexto singular no qual sao estruturadas as justificativas de utili-

zagao do produto como substituto do' leite materno. delimita-se o signifi-

cado ampliado do (seu) consumo. que se inscreVe no' plano ideol6gico das

relag6es de classe. A pobreza potencializa as conquistassociais efetiva-

das bem como a tendencia a sua preservagao. na medida em que. os apelas

racionais sao timidamente contrapostos a prem~ncia das necessidades de

amplos setores da populagao. dimensionadas no significado material e ideo

l6gico que consomem no produto. Num Estado ande tradicionalmente os inte:"
¡

resses das classes subalternas sao frontalmente preteridos aos interesses

economicos dos grupos dominantes. a propaganda e os esforgos envidados no

sentido de promover o aleitamento natural estruturam-se.de forma difusa e



d~bil. em confrofito com o planejamento sistem~tic~. contInuo e din~mico

do marketing do leite ernpó. A indústria se articula com o subdesenvolvi-

mento do paIs na instalac~o da promoc~o de seus produt~s e dele se utili-

za para enfrentar os confrontos, que se apresentem,'no desenrolar dos acon-

tecimentos capazes de afetar o desenvblvirnento do ,seu mercado.

EITivista das cr:ftic~~.nacionais e ihternacionais. que passa

ram a alertar para as responsabilidades e os desmandos da indústria em

relac~o a promocab do aleitame"ntoartificial observa-'se urna reformulac~o

d~s mensagens publicit~r~as.no ~mbito da midia e¿pecializada,ressaltando-

~e em s~bstituicao~indicac¡o, ostensiva do leite ~m pó como "complemento.

ou substituto do leite materno", fartamente explorada nosanas preceden _

tes.a~esponsabilidadeprecrpua da'm~dico na adeq~ada prescric~o do le1-

te em pÓ. Trata-:-seerncerta medida deurn retorno ab destaque da indicac~o

médica Da promocao do produto. por~.rn.n~o como forma de sensibiliza...,loa

adotar tal proc~dimeMto,.rnas# tendo em vista atribuir a ele a decis~o de

indicar. em nome da ciencia. quando'as circunstancias o exigissem. a uti-

lizac~o do leite em po. deslocando-se a responsabilidade atribuida a in-

dústria para olT)ÉÍdico.e emparticular. para a pop~lar,;:~oque o requisita,

como decorrencia .de suas necessidades. 'Coincidentemente. na prática do

dia-a-'diaos prófissionais queatendiam a populac;6viria~ se defrontar

com a pressoes decobranca da distribuic~o do leite empo. incorporada c~

mo neceisidade e direito por parte da populac~o. e~idenciando as dificul-

dades enfrentadas no sentido de controlar o acesso'ao produto. nas situa-

caes de atraso de oferta ou da presenca de estoques superlotados. Nestas

condicoe$ constatou-se. com certa f~equ~ncia. a reproduc;o. entre os m~di

coso alertados para a irnportanciado aleitamento materno. da situac~o de

ter responsabilizadas as m~es pelo apego ao uso do )eite em~pó e. pelo

abandono dapr~tica do aleitalTientonatural. Reforcava_se. nestas circuns-

tancias•.a concepcao. estimulada pela propaganda dO leiteem po. de que o

aleitame~to materno seria tarefa da competencia ernp!ricada m~e~ assim co
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mo a reiponsébilidade de suas decisoes quanto a sua manutenc~o ou nao. em

meio as ~onting~ncias pessoais de exist~ncia. o que sustentaria o elemen-

to básico de racionalizacao da prática intervencionista do médico. na

aquiesc¡ncia. sob "controle cientIfico". da alimentacao ~rtificial da

crianca. Mantém'-se.• dessa forma. a par da considerac~o da situacao intNi-

tável da prática do aleitamento artificial. como imposi9ao de um estilo
de vida. a idéia" ceritral sobre a qual se estrutura o marketing do leite

em po - a de que o leite materno. diante dos avancos tecr,olágicos. é sub~

tituIvel~ Na verdade. o atribuir a responsabilidade da prática do aleita-

mento artificial .~ fatalidade das imposic6es do mod~rno estilo de vida

constitue desdobramentológico da constatacao da incorporacao de que o

leite materno é substitulvel e que o leite em po se constitue numa alter-

nativa equivalen~e. Por outro lado, ao atribuir-se as.maes a responsabili

dade pela opcao do abandono do aleitamento natural. sob a perspectiva da

modernizacao. encobre-se a adequada problematizacao,da questao do enfren-

tamento contra a nova prática instituIda e. as reais dimensoes das deter-

mina caes sociais a serem consideradas no seu equacionamento. Ao se colo _

car a questao como um problema de aé:omodac~o individual ao novo estilo

de vida.deixava~se de questionar. no plano polItico. a necessidade de se

rem revertidas as condic6es de exist~ncia de ordem economica. social. cul

turale psíquicas que sustentariam as situacaes apontadas (no plano indi-

vidualJ como responsáveis pelo desmame precoce, em nosso meio. com vistas

~ recuperacao da prática do alei tamento natural.I!üo:'significa que apesar

dos esforcos envidados na recuperacao do aleitamentd natural. nas condi-

caes específi~as de sua conducao num paIs subdesenvolvido. se deparam com

a participacao de um marketing ativo capaz de se rearticular,reforcando

sua ~resenca e os elementos fundamentais sobre Os quais se estrutura. em

meio ~s conquistas alicercadas no decorrer de anos de domInio dos mecanis

mos hegemonicos através'dos quais faz valer seu s interesses. Afirmar. po-

rém. que a producao.~o leite em pó constituiria urna decorr~ncia da neces-
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sidade de atender.a uma demanda pr~-exigtente implicaria conceber com in-

genuidade a fun¡;;:aoda arte de cOlocagBo de um produto no mercado, ou o p~

pel estrat~gicodo marketing no Setlt;1.aode criar a'necessidade de seu con

sumo; al~m disso, cabe lembrar que a" pr~pria explor~¡;;:ao.domercado, por

sí so, no caso do leite em pó; independentemente da considera¡;;:aoda mani-

pUla¡;;:aodo consumidor, nao se jusU.ficaria, a nao s;er que se considerasse

a utiliza¡;;:aodo teite em pó como alternativa do leite materno. A indústria,

ao se apresentar como facilitadoradoprogresso científico, incluindo o

apoio as atividadesde estímulo áo leitamento natural, paralelamente, a co-

loca¡;;:aode que o aleitamento artificial se constitue numa fatalidade -do

mundo moderno, acab6acentuando a dificuldade de vikualiza¡;;:aodo papel do ....
marketing na disseminacao e manutencao do aleitamentoartificial, escamo.,..

teando a visao de que o consumo ~ orquestrado em todos os sentidos pela

produ¡;;:ao;e nao o contrario, como s'e,faz apresentar¡ao nível ideológico.

Uma vez desencadeado o processo de forma¡;;:aode um novo hábito, em meio ao

subdesenvolvimento; éipropagandp, diante do papel específico que lhecabe,

nao temsua fun¡;;:aosuspensa, mesmo pqrque a produ¡;;:ao,nao se equaciona

automaticamentecomo decorrencia de uma demanda virtualmente existente.

Aa contrario, a demanda ~ criada, desenvolvida e mahtida em funcao da

'instalagao dos planbs de expansao da~produ¡;;:ao,o qu~ justifica a presen¡;;:a
¡("

e as alterag6es continuas dasmensagens 'da propaganda do leite empo no

decorrer do tempo,paralelamente, as altera¡;;:6esdas,:engrenagens do marke..,

ting, seja em funcao dos avangos efetivados na constituigao de ~ercado~

seja em fungao da nec~ssidade de manter as conquist,~passIveis de serem

amea¡;;:adas.Aa deslocar a responsabn.1.'dade da ado¡;;:ao;da prática do aleita-

mento artificial 'para ,as maes, na medida em que já se encontra dissemina-

da a id~ia de que olei te materno ~.'substi tu:i:vel,preserva-se a veicula '7

";"

¡;;:aoda marca e do produto, como equivalente do leite,materno, em meio a

sustenta¡;;:aodos canais institucionais, que integram a engrenagem do marke-

ting do l,eite em ,po,'os quais com todas as marcas do subd8senvolvimento,



¡ .~

(52)
se mantémimpermeáveis as mUdaneas,_ao mesmo tempo que garante_se a pre-

senea dos entraves ¡ pr~oeio do aleita~nto materno que se insurge em

meio ao c~plexo de contradieoes emergentes. Cabe lembrar qua a retira'la

dos rótulos convencionais do leite distribuido, conforme recomendaeio ln-

ternacional do código de ética de Comercializaeio do produto. muito pouco
viria representar erotermos do significado incorporado na promoeáo e uti_

lizaeio do produto, ressaltando_se que a Veiculaeio da marca associada ao

leite em po integral, Cuja propaganda se dirige para a populaeáo em geral,
se encontra fora da ingerencia do referido código de ética.

EVidentémente, em meio a precariedade das condi~oes de exis_
tencia, o aleitamento artificial que se constitue num Problema, seja dia.!:'

te da sob,ecarga querepresentam os gastos com o leite em po no minguado

oreamento das familias, pressionadas pela deterioraeáo do poder aquisiti_

va; seja, em vista das condieoes de efetivaeio do consumo, incluindo_se a

questáo da díluieioadequada e das Possibilidades de contaminaeáo no pre-
paro da mamadeira; seja, diante da priva~ao do leite'materno. e, conse_
quentemente da Possibilidade de ter resguardada melhores condieoes de

saGde da crianea, nio-só por se constituir no alimento especifico e ade _

quado para as mesmas no inicio da Vida, mas, pelas potencialidades de pro
teeio imunológica_que é capaz de conferir. Nestas cO.dieoes e quase dis-

pensável dizer que seria imperiosa, entre nós; a volta a prática do alei_
tamento natural. Retornar a prática do aleitamento natural como ato so-

cialmente recriado esbarr~porém, com a disseminaeao da idÉia, consagrada

junto as massas de que O leite materno É substituIvel e, de forma aparen_
temente contraditoria eom a própria pobreza, na medida em que a utiliza _

eáo do leite em pó, como recurso de defesa a exploraeáo a que se encon _

tram submetidas as classes deSfavorecidas, ao nivel das representaeoes,

se associa a uma conquista que expressa um sentimento de pertinencia so-

cial e de acesso aos benefIcios que a sociedade é capaz de gerar. Retomar

a prática do aleitamento natural, como ato socialmente recriado, implica,
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nestas circunstahcias, em reorientar o sentido do mesmo frente a todlauma

ordem de existencia, institucionalizada, conforme o legado das ditames da

propagahda orque~trado pela produ~~o, o que pressup6e a necessidade de

escapar as armadilhas, por ela exploradE¡.da individualiza~ao das cau:;as

do abandono do aleitamento natural em detrimento do artificial, paralela-

mente, a~sua considerac~o como decorr~ncia das imposic6es do moderno esti

lo de vida. Ponderar a respeito das dificuldades de retornar a prática do

aleitamento materno implica, por sua vez, nao so considerar o legado da

propaganda e do marketing do leite a partir das especificidades concretas

de sua constituiO~o e desenvolvimento; em meio a Hist6ria do subdesenvol-

vimento do pafs~ mas, dimensionar, sua participa~~o na cria~ao cultural

das mercadorias - como requisito para o devido equacionamento das quest6es

sobre o consumo no ambito das class~s sociais, na emergencia da socie1jade

de massa, e por respeito aos indivIduos, em meio a esse mesmo subdesenvol-

vimento.
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