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1. FAMfuA E REPRODUCÁODA FORCA DE TRABALHO

JI'

H Por volta dos anos 30estrutura-se a economia brasileira em bases
urbano-industriais. Em meio as desigualdades sociais sobre a qual se assenta
este desenvolvimento e; dos conflitosdesencadeados neste processo, regulame~
tam-se as relacoes entre capital e trabalho, instituindo-se o salario minimo
que deveria cobrir as necessidades basicas de um trabalhador adulto. Aconteci
mentos significativos, porem, deixariam marcas profundas no quadro geral. de

j:

acertos, particul armente, no decorrer ¡'dosanos 60.

Segundo Singer (1) bens in'termediarios e de consumo duravel
produzidos com tecnologia'avancada, sob a organizacao monopolista, com

sao

base

)i

na grande empresa, assoc.iada ao capital estrangeiro. 'Este processo ocorre pa-
ralelamente a urna centralizacao de poder que toma a seu cargo a tarefa de de-
finir a politica salarial eliminando as negaociacoesdiretas entre trabalhad.2.
res e empresarios. Na verdade, sob aj~stificativa de combate ¡ inflacao se
estabelece o lIarrocho salarialll que atua como instrumento de controle do cus-
to de mao-de-obra, constituindo-se um dos mecanismosfundamentais da nova et!
pa de acumulacao de capital. Concretamente enquanto que ainflacao mantem seu
inexoravel curso ascendente, diante da:contencao salarial, constata-se a red~
cao do poder aquisitivoda populacao •.O salario minimo, em 1974, atinge o ni-
vel mais baixo desde sua institucional~zacao, correspondendo a 54,6% dos vale

~ res estabelecidos em 1940 (2). Em mei~¡ao,afluxo cQntinuo de imigrantes, cons.
t' tituindo urna fonte, inesgotavel de sJlp~imento de mao-de-obra, observa-se a

I

deterioracao das condicoes de vida dal grande massa de trabalhadores, princi -
palménte, nos centros urbano-industriais, agravados pela desaceleracao econo-
mica, que sucede nos anos subsequentes ao periodo do "milagre brasileiroll

(1963/74). O valor do salario minimo sobe: ligeiramente de 1975 em diante man
tendo-se, porem, aquem dos valores estabelecidos em 1940 e sempre abaixo do
aumento do custo de vida.
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(2 )

No campo, em vista dos p~dgressivos avancos capitalistas observa-

se a proletarizacao dos trabalhadore~!¡rurais e a expulsaD de familias intei-

ras em vista da concentracao de poss~i,da terra, ampliando a dependencia de

crescentes parcelas da populacao a viJer as custas dos minguados salarios (3,
4, 5).

'l i¡
Nestas circunstancias col~ca-se a questao das condicoes de repr.2.

ducao da massa trabalhadora como reqiidsito da reproducao da organizacao so-
o 11 ': i~-

¡

cial. e da propria ordem de producao. l'

.• i1 .¡

Na luta pela sobrevivenci~' coloca-se a necessidade do aumento do
" '

numero de horas de trabalno tendo emiiJ~ista a garantir rendimentos condizen _
~ - il fl

tes ~om as necessidades d¿ sObrevive~¿¡,ia (6). Diante das 1imitacoes desse ex
. 'ii" _

l' li ¡:

pediente observa-se o aumento do numero de trabalhadores.porunidades dorniel.
I ¡j !]

liares (6) paralelamente,:a reducao J~:fecundidade cujas evidencias se acen-
" . :j I

tuamparticularmentea pa~tir de 1965 !:(7,8)
~ "¡l

De acord6 com'estudos exl~~entes (8) observou-se urna queda pro-
',1 •

j '"

li "
gress i va da fecundi dade em todo o palS'(, a qua1 se si tua entre 25 e 30% no

;) i:

periodo 1965-75" a despeito da ineJi:stencia de urna politica oficial expli-

cita'de controle populacional. ContrJr~ando as teses classicas da Transicao
ij i:'

Demografica que correlacionava melho~e~ padroes de vida da populacao com me-
!l '1 l', il !

nores indices de fecundidade, consta~;a~se que a queda ocorre por conta prin-
:¡ :1 I~

cipa1.mente de urna reducao ;nas classe~! ~e baixa renda, em meio acrescente
,1 !j. ¡i

prol~tarizacao e deteriora'cao das corl!dicoes de vida (7,8).

11,1

11 "Diante dessasevidencias ,!~como recurso de ajuste das' condi caes
.; 11 I!i

de sdbrevivenciafr~nte a pauperizacao~de parcelas de trabalhadores, ressal-
'il 1)

ta-se a consideracao da familia como ~~paco privilegiado da reproducao, sob
11

1
''1 1 'í

o capi ta 1i smo emergente en~re nos. Cald~formacao soci al deve garanti r as con
, I1 11 '

dicoes de vida material de; sua populal~~, ou seja, a continuidade do modo de
1I

II

producao vigente, o que pressupoe rep:r~duzir os integrantes desta populacao
1I ,; ,

do ponto de vista biologico e social~ ~este sentido, producao e reproducio
'! 1,
; 11
> !!
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(3)

de

de

proprias de populacao. Neste proces-

¡I ~sao processos intrinsicamente relaci:onados o que fundamenta a afirmacao
!' ¡:
il ¡'que cada modo de producao tem suas l'eis
;! ti

so ª familia, mesmo.no capitalismo m~1s avancado, tem desempenhado um papel
central ainda que sob formas continu!~~ente modificadas, em funcao da propria

;1 ~i
. ,1 ¡

evolucao das forcas produtivas e das:1éondicoes historicas especificas
~;
" sua 'instalacao e desenvolvimento.

'j

Segundo Durhar (9) a prof¿nda revolucao na organizacao do traba-
I llho ,provocada pelo capitalismo, na qual o homem passou a vender sua forca de

propr;iamente domestico.

,'i

..,
'.

" ,,,."

,
~,,

"~,

il 1;

trabalho, acarretou urna separacao ra~ical entre a producao social e a repro-
; "
jj :;

ducao dos homens. Os grupos domesticbs nas sociedades pre-capitalistas cons-
e . :; ji

tituiam, frequentemente, urna unidadell~e producao nao havendo portanto separ!
'1 ;¡ i'

iJ ~:cao entre a producao de bens materiais e a reproducao dos homens. A indus-
'! :;

trializacao, por sua vez"segundo Du~~an (9) divorciou socialmente a produ _
• " l' j:

cao da reproducao, separando essas d~~s esferas de atividade social em espa-
- ~ li IJ

1I ~ .cos distintos e distantes. No decorre~ desse processo, aintroducao da maqui
',' ,i1 ~I ir .

nam tornando presc indive1 ,laforca fi4 i::ca,favorece u a incorporacao de mu 1he-
,1 . li ~ .

res e criancas no mercado 'de trabalh&J! A necessidade de urna legislacao prote
: ¡i' .-

, ¡i litora que regulamentasse o trabalho da mulher e da crianéa constituiu um pas-
¡i ii

so necessario tendo em vista nao so JJlacar as tensoes sociais geradas pelas
11 ~j

11 ¡;reinyidicacoes populares, ,mas sobretodo garantir a reproducao da classe tra-
'1 "¡; !;

balhadora, que estava sendo afetada pela desenfreada exploracao da forca de
" ri :

!I l'trabalho. Reorganiza~se nestas condi¿oes a vida domestica, norteada por um
.' .'t

modelo no qual o trabalholremuneradol~ o sustento da casa passam a consti-" :; ,Ir
¡¡1ituir'funcao do chefe.'de famil ia, enquanto que a mu 1her reserva-se o trabal ho
!: ii
. ji

'", I

~I

¡,

'.'

'.'~;

~I
~I

:1 ¡~
lí i¡

Neste processo segundo Di!e~cksen (10), acompanhando as transfor-
i~ 11

1I l'macoes na composicao organica do Capiftal, fazia-se necessario urna populacao
il If
ii ,~educada e saudavel capaz de acionar adequadamente a moderna tecnologia, de
11 ~forma a assegurar o investimento em capital fixo. Assim, paralelamente, a
ii li
¡. l'

il :~
!! 1;
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(4)

Para que alguris participA~sem da producio social, outros deve-
riam lavar, cozinhar, passar, etc. Estas atividades nio deixariam de visar
a realizacao de valores de uso, constituindo uma forma de economia domestica

,
11 '1indispensavel a reposicao ,da forca d~ ¡trabalho consumida no processo de pro-

ducao (11,12). Assim, aparticipacao :de alguns membros da forca de trabalho
implicava na existencia de outros envolvidos em atividades destinadas a tor-
nar aptos para o consumo final bens ~d:~uiridos no mercado.

A reproducao implica na manutencio do trabalhador em termos da
renovacao quotidiana de suas forcas (de forma a atender suas-necessidades ma,

teriais no que se refere a alimentacao', vestuario, abrigo, etc.) e da reposl.
1)

cao quando se ausenta do trabalho por aposentadoria, invalide~ ou falecimen-
to (11). E essa reposicao envolve, por tanto, niosó a manutencio do traba-
lhador mas de seus descendentes, ou seja, a possibilidade de criar filhos. A

- 111] -

base material para que isso se concretize depende dos salarios diretos rece-

,
l: 1;

'1 ,;
¡ l•

. .", '.
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(5)

bidos em funcao da participacao do trabalhador no mercado de trabalho, dos
salarios indiretos pagos, por exemplo!~ pelo Estado ao subsidiar servicos co-

i:

mo saude, educacao, etc., e, dos benisiieserviCos domesticos que envolvem ati
,i 1 _

vidades nao remuneradas, relacionadas com a renovacao das forcas do trabalh!
dore com a formacao de nova geracao de trabalhadores, realizadas no ambito
familiar. Assim atraves da "producao~ 'domestica de valores de uso agrega-se
gratuitamente valor ao salario do chefe de familia, responsavel pelo susten-

I~ • •

to da casa, ao mesmo tempo que permit~ ao capital se reproduzir pagando sala
rios abaixo do custo de reproducao daforca de trabalho.

"De forma geral, quanto mator for o nivel de exploracao dessa for

ca de trabalho, tambem, maior se apresenta a tendencia de transferencia dos
!! !! . . -

encargos da reproducao para o proprio trabalhador, ouseja, para a esfera do
mestica de existencia, em detrimento da participacao (diretae ,indireta) do
capital, dependendo das condicoes historicas de suainstalacao e desenvolvi-
mento.

i¡ ,O capitalismo emerge articulando organicamente com as formas pr.:!.
mitivas de producao. Diante da intensa exploracaoda forca de trabalho liga-
da a extracao da mais valia absoluta, a reposicao do trabalhador e assegura-
da, em grande parte, pelo afluxo de imigrantes provenientes das organizacoes

.J . .

familiares da economia de subsistencih1 prevalentes nasfronteiras de atua ~
cao capitalista. Por outro lado,.areproducao do trabalhador incorporado ao
mercado de trabalho, que se estrutura na esfera de abrangencia do capitalis-
mo emergente, e asseguradade forma significativa pela organizacao de arran-~ .

::

jos domiciliares. Neste processo a instituicao familiar e, ao mesmo tempo,' . l' !,
I "; :~

destruida, preservada e recriada em méioao desdobramento da evolucao das
forcas produtivas.

li

Quando o aprimoramento teconologico permite mudar a forma de CQ~
,¡ t,

sumo de energia da pura forca musculat, para as formas potenciadas pela vir-
tualidade tecnica da maquina aumenta J ~rodutividade da forca de trabalho.

.".Ii,
.'; I1 i:

/,.

.. ,,,."'-"..-.c'-'-- .. -... ~ __ .// J
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Observa-se nesta~ condic5es um aumento da producio de mercadorias o que se-
gundo Onveira (12) 'bara~eia o custod~ reproducio da forca de trabalho para
o capital, ainda qu~ aumentando as necessidades de subssistencia do trabalha
dor e, por conseguinte os encargos de manutencio da fracio desempregada do
exercito industrial:de reserva e desua fracio latente, representada pelos
filhos. Nestas condic5es, nota-se urna tendencia a produzir um tamanho medio
de familia menor*, seguindo-se urna tenaencia a destruicio da organizaciodo-~ .

mestica em detrimento do aumento da ~e'sponsabilidade do capi ta1, no tocante
a reproducio da forca de trabalho.

I .'
1 i~

Estes processos sucessivO'sino tempo~ tomando .•se como refe,rencia
"

o espaco restrito nos paises desenvo lv'idos, tornam-se contemporaneos na esf~
ra das relac5es ampliadas do capital, na medida em que~ diante das possibili
dades de realizacio da acumulacao primitiva eles sao desencadeados em ondas

. t . ..

sucessivas nos pais~s perifericos. No refl~xo desse movimento nos paises de-
Isenvolvidos, na medidaem que se observa a diminuicioda populacao nativa~
I
I

paralelamente, atel1dencia de desconsideracio da reproducao como atribuito
da organizacao familiar- o,que se pode constatar pela diminuicio do tamanho
da familia e pelo aumento de domicili,osunipessoais (1~l, tambem aumenta a
dependencia das imigrac5es internacionais como fontede obtencio de mao-de-
obra barata. A realizacao da reproducao se realiza neste caso fo,ra do espaco
nacional e, estruturam-se diferencas ¡sociais de c1asse na configuracio fami-

1: !1

liar transpassadas pela distincao entr~ populacao nativa e imigrante.
11 ii '
, -:

Nos paises sUbdesenvolvidO~, em fase consideravel de proletariz~
,! .cao,¡todos estes processos coexistemdentro do espaco nacional~ em funcio

:¡
ji

;1

"

~LI

"
Ji

das possibilidades 10cais.de realizacio da acumulacao primitiva. As migra -
c5es continuam a se constituirnuma fonte de suprimento de mao-de-obra e a

* De acordo com o autor (12) nao,e o tamanho do exercito industrial de re-
serva que condiciona o tamanho da familia mas sim a evolucio, das forcas
produtivas.

. 11 ':

.--....=--~~~.-=---==- --"-.~._--_ .._-- -"- -----....-...~,---~-------------------'--
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familia como local estrategico da rep~oducao da forca detrabalho, ao mesmo
tempo que se observa intensa proletarizacao e mercantilizacao das condicoes

:i 1;de sobrevivencia. Em meio. a pobreza reinante, sob intenso apoio governamen -
. • ,1

tal observam-se avancos significativbi da ordem capitalista sobre os outros
modos de producao, que gravitam em sua orbita de influencia e que permeiam o
seu interior seja no campo seja na ci~ade, destruindo a economia de subsis
tencia, assim como a IIproducaoll domestica de valor de uso - nao apenas (se -
gundo Oliveira 12) pela insercao da mulher nos contingentes de trabalho mas,
principalmente pelo desdobramento prpgressivoda producao de mercadorias,

ti p

com vistas a producao dama is val ia j Apesar desses avancos, a manutencao dos
elevados niveis de exploracao da forca de trabalho, do fraco poder de rei-
vindicacao do operario e, da limitada participacao do Estado no subsidio de
salarios indiretos, observa-se a diminuicao, generalizada, do tamanho da fa-
milia, a par da evolucao das forcas produtivas, agravadas pela situacao con-
juntura1- Considerando as limitacoes do padrao salarial e do alcance das po-

. ¡ ., liticas sociais vigentes, para a gra6de massa de trabalhadores, e atraves de
I! !]

urna serie de arranjos ao nivel das r~l'acoes sociais familiares especificas,
envolvidas num processo de maximizacao da utilizacaode bens disponiveis que
se torna viavel responder defensivamente a exploracao da forca de trabalho e
garantir com isso a sobrevivencia sobo capital. Nestas circunstancias, 'par!
lelamente, a reducao do numero de filhos dos nucleos familiares, ganha impor
tancia o domicilio como
cia,particularmente. no

"espaco de elaboracao das alternativas de sobreviven-
! I ~j

,: ':tqcanteaos se,~ores menos favorecidos da populacao.

so_

,.

,r I

".

Nestas condicoes os arranjos familiares a nivel domiciliar se mantem como es
paco ¡privilegiado da reproducao,destacando_se configuracoes marcantes de
classe das organizacoes familiares no ambito nacional.

Recoloca-se nestes termos a familia, sob a otica da reproducao,
.1como objeto de estudo, especialmente nos paises capitalistas subdesenvolvi _

dos como o nosso.ressaltando-se sua d6risideracao no ambito das relacoes
" :1

. !,

J'.~
.~

.--. ~_. _._.- - - - -- ~.~.-



(8)

ciais, como expressao microcosmica dos processos sociais mais amplos os
quais, ao circunscrever a reproducao biologica, delineiam interseccoes signi
ficativas subjacentes a dinamica populacional, na situacao concreta de sua
ocorrencia historica.

2. FAMILIAS) <n-1POSIcAo E SOBREVI~CIA - OS CONTORNOS.DA PROPOSTA DE ESTUOO

2.1. FAMILIAS NUCLEARES E AfvPLIADAS - lJv1 PERFIL EN CONSTRucAo

Familias, enquanto nucleos de reproducao social,segundo Ourham(9),
sao grupos de pessoas que mantem entre si relacoes de alianca* (criada pelo
casamento), descendencia e consanguinidade, organizadas, internamente pela
divisao do trabalho. Como grupo de procriacao tendem a organizar-se em. uni
dades ou subunidades domesticas e residenciais, pelo menos durante parte de
sua existencia, cabendo ressaltar que os grupos domesticos e as unidades re-
sidenciais (conforme sao destacadas no Qenso) nao se confundem, necessaria -
mente, com a constituicao de unidades familiares, no seu sentido antropologi
co como foi definidos anterior.

* Para a procriacao sao necessarias relacoes sexuais, mas segundo Ourham (9),
as relacoes sexuais nao criam vinculos duradouros entre parceiros, sendo
que as sociedades exercem uma enorme dose de coersao para estabilizar es-
sas relacoes. O casamento e a condicao necessaria para legitimar a .consti-
tuicao da prole da mulher, associada ao tabu do incesto, o qual impoe uma
distincao entre mulheres probidas e mulheres permitidas, eliminando assim,
uma manifestacao natural da sexualidade, submetendo-a a regras e tornando-a
instr~~nto de organizacao das relacoes sexuais. Continuando, afirma a au-
tora , se a familia implica do ponto de vista da reproducao em . alguma
forma de controle da sexualidade e fundamental reconhecer que ela nunca se
restringe a este aspecto, alias, a questao da sexualidade transborda de
muito a problematica da familia. Do ponto de vista da reproducao social,
por outro lado, o casamento consiste num sistema que atribui. a homens de-
terminadas responsabilidades especificas sobre a prole de cada mulher, or-
ganizando-se a forma peculiar, de sociedade para sociedade. Enquanto unida
de ou atomos. de parentesco as familias combinam de fOrma peculiar, de so~
ciedade para sociedade, num grupo especifi~o de casamento, a consanguinida
de e descendencia organizando a divisao sexual do trabalho e a reproducao-humana. .



(9)
,t' ,

"I!Enquanto modelo (ou sej~,I¡um conjunto de representae5es presen -
!j ii

" 11 'tes na vida social que orientam o cqmportamento coletivo, o qual que nao se
I¡ ::

confunde com a realidade)', entre nosi
,: o parentesco e bilateral priorizando _

!
\

j

I
i
I
Idas •.

Ij'

~:
!-

,~.

,i i~se as relae5es conjugais; onde o paii ~ identificado como genitor. O modelo
(,

de divisao sexual do trabalho estipdla que o trabalho remunerado e funeao do
.~ !~ .;:

.• 1 marido, chefe de f~ml1ia, que prove 'p;!sustentoda casa; a mulher cabe o tra-
balho domestico. Mulher que procura O trabalho fora de casa esta~judandob o

~.! .

"marido e nestas condie5es sua ocupaea¿ e subordinada e complementar, no que
i !] !;

dizrespeito a manutenea~ da casa, -j b que delimita a posieao da mulher na
' '! i: 1;.

sociedade. So recentemente a divisaoll~exual do trabalho comeea a sofrer alte
i ¡

raeoes, as quais se.restringem, pore~ij a alguns setores da populaeao.
il ~
:1 i!
:1 "

Ainda, segundo Durham (1~~, a importincia no Brasil de um modelo
< li

~ ¡j i1famil iar centrado na relaeao conjugal ¡,temra;zes profundas no passado colo-
:~ 11 li

niat Em funeao das formas de dominab~o politica, impostas neste processo,
. . ~I '. 11

observou-se a destruieao de formas f¡~iliares proprias da cultura indigena e
~ i It

iI "negra, impedindo a emergencia de modelos alternativos. O vinculo conjugal
l ,1 1;

privilegiado nas classes dominantes ~~ contrap5e a presenea de uni5es nao
:1 ;j jJ

reconhecidas e estaveis, tanto legai$] como consensuais, nos setores mais p~
Ij ,

, ~j 1;

bres e oprimidos~ princip,lmente nasl~reas urbanas. A precariedade das opor-
. ~ ¡j 1; •

tunidades deemprego e de~ganho paraila populaeao masculina pobre comprometia
o de~empenho do papel socialmente reJJ~hecido de provedor da familia. Desse

II :¡

modo, o trabalho femininoremuneradol !¡temporarioou permanente sempre foi
:¡ i:1 :1

_ 11 f, _

-fator importante na manuteneao dos g11fOS domesticos das classes sUb~lternas
(o que nao deu porem, maior autoridade' a mulher em vista da manuteneao dos

:1 ,;

padr~es vigentes de divisao sexual dd ~rabalho). Assim, sob o sistema -colo-
il !!

-nial de dominaeao, na populaeao mais ilplpbregeneraliza,m-seformas mutiladas
!I 1:do modelo basico de faml1ia. De acordo; com a autora, a emergencia do traba -

;, I! !i

1I ~l •lho, livre/assalariado, sob o desenvolvlmento capitalista, provavelmente, t~
1I ~ria levado a ampliaeao do numero de fa~ilias estaveis, legalmente constitui-
!!

: 1-



(10)

No campo, ainstituicao,~d periodo colonial, da presenca de fami
lias nucleares estaveis, associados aeconomia de subsistencia, parece ter
reproduzido com maior fidedignidade o modelo dominante de organizacao fami-
liar. No trabalho "Da Cidade ao Campó", Durham refere que a presenca da fami.
lia conjugal nao seria resultado de transformacoes recentes na estrutura da
sociedade rural. O nomadiSmo associado, a disponibilidade de terras teria fa-

¡~

vorecido a presenca de fa~ilias nucl~ares. Esses grupos domesticos nao ex-
cluiam a cooperacao inter-familiar. A presenca defilhos pequenos favorecia

'j

a permanencia de relacoes de ajuda mutua com a familia de origem em momentos
transitorios. As atividades economicas; implicavam em relacoes inter-familia-
res no ambito do bairro, que no dizer de Antonio Candido (15) definia a un.:!.
dade de sociabilidade rural, permeadapelas relacoes de compadrio. Os paren-
tes, por sua vez, constituiam pontos ¡id,eapoio para o entrósamento possivel

'; 1I • _com diferentes grupos de vizinhanca e ,como ponto de llgacao no caso das mi-
gracoes para a cidade.

"
"

"

Esses dados chamam a atencao nao so para a presenca de familias'
estaveis no campo mas para a presenca predominante das familias nucleares,em
contraposicao com a familia extensa, incorporada indevidamente, como modelo

, !;

de familia tradicional brasileira, als~melhanca da organizacao patriarcal
ji .~descrita por Gilberto Freire (em Casa Grande e Senzala) - o que parece nao
d " '

descrever nem mesmo o padrao de Orga~iZacao familiar dasclasses abastadas(16).

'1

A amp 1iacao fami 1iar ainda::que de forma trans itori a ocorreri a
diante da necessidade de dar apoio aos migrantes recem-chegados nas cidades,
a casais em constituicao, na ausencia de um provedor (diante das limitadas
possibilidades da mulher garantir soz:i¡'hao sustento da familia), em situa _
coes emergenciais eleperda de empregdi ~or parte do conjuge, ou seja, diante
das multiplas ocasioes nas quais a di!sponibilidade de rendimentos se aprese!!.
tariam insuficiente para manter a famllia. Neste caso a ampliacao perece, i~

~: to sim, como fenomeno urbano associado as dificuldades de existencia gerados
no seio do capitalismo, nas forma como emerge entre nos.

<,
~'

ii ¡i
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As fami1i as de conterráneós,. como extensao da soc iedade rura 1 ,
constituem ponto de apoio para a integracio do migrante nos centros urbano-
industriais. Oferecendo abrigo, ajud~ndo na busca de documentos e emprego
at:e que se possa efetuar a constitu'!ieiode nova unidade domestica e residen
cial (16) garantem a manutencio das migracoes como do mecanismo fundamental
de suprimento de mao-de-obra barata. Consubstancia-se nestas condicoes o pr£
cesso paralelo de reproducao da forca de trabalho, fora da esfera dos encar-
gos do capital, o que garante a subvalorizacao do seu custo, expresso no sa;..
lario, na medida em que o migrante e incorporado ao modo propriamente capit!
lista de producao.

Nas vilas operarias Blayj (17) observo u que jovens casais em vis
ta dos baixos rendimentos comecavam a vida na casa dos pais. Neves (18) es-
tudando uma populacao de favelados re~ere que o casamento por vezes nao e
viavel na medida em que pressupoe in~Jstimentos materiais nem sempre poss; _

:; ":

veis. Comumente os pais favorecem a concretizacao da uniao óferecendo a pos-
sibilidade de co-habitacao ou a construcao do barraco para que o casal possa
residir com relativa independencia. Comumenteos pais da jovem facilitam o

I i;
uso comum da cozinha havendo preferencia para a construcao do barraco no es-
paco oferecido pela familia de origem, havendo preferencia para a matriloca-
lidade, por que evitaria conflitos, na':medida em que reproduz o padrao de
hierarquia anteriormente vivido na re'lacao mae-filha. Assim, no espaco f;si-

'1 ~'

co da familia de origem (tornando rel'ativa a entrada independente de cada
habitacao como delimitacao de uma uni~ade residencial e domestica considera-
da no Censo) se estabelecemunidades s~lidirias que possibilitam um atendi-

'j i:mento mais amplo e estivel das necessl'i~ades,urna possibilidade maior de in-
sercao das maes no mercado de trabalho, a percepcao de rendimentos maisam-
plos e o acesso a credito para despesas imprevistas,.sem falar na troca de

I

eletro-domestico, bens de consumo, etc~
!j :!

;¡

-~L;~- _
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1 'i
!: 11 ( 8)Ao estudar a populacao d~~favelados Neves 1 aponta para a pr~
il !isenca de familias constituidas de mae~e filhos provenientes de unioes suces-

sivas com varios companheiros em arrl~jos matrifocais resultante dos baixos
'; -'1 l'

rendimentos do ~onjuge. A:autoridadellJo seio da familia depende de sua capa-
':: r! i1 ij

eidade de atender is necessidades ba~;eas atrav~s do salario. Quando devido
'1 !.i instabilidade de emprego, ou mesmoló desgaste excessivo a que se sujeita

; 'i :

ele tem comprometida a possibilidadelde assegurar a sua manutencao e a
¡j r,: ¡:

sua familia. Sem perspectiva de melh~~ia de condicoes de vida o trabalhador
" :1 ", ' '1 jipassa a perseguir novas oportunidade~ ~de rendimento prolongando a jornada de

:¡ IJ

trabalho atrav~s de biscates. A mulh~n exige a adesao plena ao trabalho ten-
1I ::

~, J 'i

do em vista concretizar as condicoes1lrrlateriaisde vida. Quando isso nao. , 1
poss~vel a relacao conjugal se rompe~ rComo nenhuma mulher consegue prover so
zinha a casa, na ausencia'de um comp!~heiro ou marido ela se volta para a fa

. ij 1,;-

~ !l !I

milia de origem onde aavo, em geral\ !Iassumeo papel de concentradora e re-
distribuidora de reeursos'oferecidos!I~~10S membros produtivos. Se a mulher

~ jI i¡

arranja um novo companheiro ela reco~Joe sua familia segundo~spadroes domi-
. . <.' !I il "
Ij il !; .nantes. Este recurso de apoio da solidariedade matrifo~al costuma ocorrer so

, ¡í 1: . -
il ;~bretudo quando osfilhos sao improdutivos. Quando eles ingressam no mercado
:1 1

li .~de trabalho a mae, mesmo na ausenciai!de conjuge, volta para as atividades do
1 "

mesticas, ou para o exerclcio de atiJi:1dadesrenumeradas exercidas em
¡l ¥

propria casa, minim;.zando~ dessa forrt1~',a troca de favores com outras unida-
.. , ' '1 I!

des e tenta reconstituir sua unidadell~~miliar de forma ma;s autonoma. As fa-
'1 :r. ii

ji jimilias se compoem e recompoem ao lon$~ do tempo, de forma dinamica em vista
,1 ¡;

das neeessidade~ de rearticulacao dod ~ecursos internos e externos de modo a
~ ,l "

Il 1I

assegurar reproducao fisica e social ildl~.seus integrantes. Diante das 1;mita-
" l'

coes -'quese impoe is condicoes de soJr~v;venc;a em vista da forma como se es
: li ~ ..

• • 11 ':'"truturam as relacoessoclals de produ,c?o urna familia nuclear ~ potencialmen-
te urnafamilia ampliada e.vice-versa.:i;i

¡j ,

'1
,1
,1
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2.2. TRABALJ{)":' CQ'v1POSIcAO E RECOVIPOSIcAO FAMILIAR
. :1 1]

'! '1

Enquanto unidade de sobrevivencia e de reproducao material e ideo
logica da forca de trabalho essas articulacoes e as diferentes combinacoes
emergentes de tipos de familia estao: gelineadas, em principio, pelo quadro

i l'

mais amplo do sistema de producao e das possibilidades de insercao de seus
integrantes no mercado de trabalho.

Com base numa amostra de.,trabalhadores manuais e nao-manuais, se
4 ; 1:

lecionadas em Rio Claro (Sao Paulo)"no periodo. 1967/68~Bilac (19) observou
a configuracao de formas distintas deorganizacao da vida familiar. Tanto
num grupo como noutro predominavam aslfamilias nucleares, com pequeno numero

=l "1

de filhos, porem, com arranjosde exi~tencia que se estruturavam distintame~
te em funcao das perspect'vas sociais; delimitadas pelas "condicoes de inser-

¡ ':1

cao no mercado de trabalho;apontandopara osdiferenciais de condicoes de
reproducao entre classes sociais e d~Jtro da propria classe trabalhadora.

\

Os trabalhadores manuaisocupados em atividades que exigiam me-
nores niveis de qualifi~acaopercebiam rendimentos reduzidos~ Na medida em
que o valor de sua forca detrabalhol ~onsubstanciado nos baixos salarios,
se encontravam fixados abaixo do custo de reproducao a sobrevivencia dos gr,!!
pos familiares com maior frequencia (S6, 7%) necessitavam parasua sobrevi -

1: .

. :1vencia e um trabalhador adicional, r~crutados, preferencialmente entre, fi-
lhos e filhas desde tenraidade.Por outro lado, a necessidade de manter a

~ familia pequena para poder sobreviver ~om os parcos salarios de seus membros
geravam situacao contraditoria para q ~rupo domestico na fase de dispersao

:¡

de seu ciclo vital. A saida dos filhos mais ou menos concomitante com o de":
clinio dos salarios dos pais muitas ~ezes comprometiam a propria sobreviven-
cia dos membros remanescentes do grup9familiar. Na ocorrenciadesse evento
a ampliacao da familia, pela incorpo)~bao de umnucleo em expansao,.princi -
palmente, de forma matrifocal, foi apontado como sendo urna forma de contor -
nar o problema.

,1
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deOs trabalhadores nao-manuais, integrariam a amostraypessoas ocu-
1;padas em atividades que requeriam maiores n;veis de escolarizacao, ligadas

:1 ::

ao comercio e a prestacao de servicos~ principalmente, de carater administr!
tivo, financeiro e educadional. Entre,eles o tamanho maximo da familia era
alcancado precocemente. A manutencao do grupo familiar resultaria preferen -

,.

cialmente do trabalho do chefe. Para este grupo de trabalhadores a dispersao
se apresentava como urna fase de liberacao da renda familiar para outro tipo
de consumo como a compra de um carro,' ou de urna casa, etc. Por outro 1ado a
ampliacao, conquanto ocorresse em proporcoes semelhantes ao dos trabal hado-
res manuais (13%), observava-se a predominancia de incorporacao de remanes -

r centes de grupos em dispersao como viijvas por exemplo.

Ainda que o pressuposto cultural dos arranjos de ambos os
grupos famil iares fO,sse o mesmo, as diferentes condicoes de insercao no pro-

11

cesso produtivo associadas a qualifiCácao diferencial de mao-de-obra e da
respectiva renumeracao do trabalho apontavam para diferencas de organizacao

-\ da vida familiar. Tendo o trabalho como matriz dominante, e no interior da
1 !!

situacao de classe que sao determinaa¿s os conteudos dospapeis centrais; so
bre ele se estruturamas relacoes de parentesco e sao determinados os cadi -
gos de interacao que marcam a organiz~cao domestica e sua articulacao com
as demais unidades.

As estrategias desenvol~id~s pela classe trabalhadora no sentido
de garantir a sobrevivencia emmeio ~exploracaovigente pressupoe que se
otimize o emprego de recursos da forca de traba1ho. Segundo Woortman (20) e
Quir9ga Fausto Neto (21) a geracao da renda domiciliar se obtem a partir do

¡]

trabalho assalariado, do trabalho realHzado em meio as relacoes informais de
producao de servicos e de producao de ~enda, que-nao se estruturam segundo
os moldes capitalistas de producao, paralelamente, ao trabalho domestico in-

. i1

"dispensavel para a manutencao da for~a'!de trabalho. Na convivencia e articu-
lacao do setor informal ao setor formal, delineiam-se os recursos estrategi-

.':------".-.----~-,.:~=-----------------
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cos de sobrevivencia no ambito da familia, reproduzindo-se no micro ambiente
social os elementos presentes no contexto mais geral que caracterizam a emer
gencia do capitalismo entre nos; e, n:aarticulaeao entre as possibilidades
do exercicio do trabalho remunerado e.do trabalho domestico nao remunerado
que, em meio a insuficiencia de salarios, delineiam-se a natureza e os limi-

I .

tes de variaeao na redefinieao dos papeis socia;s internos a construeao fami
1iar.

~ q

Nas familias operarias, q~'ndo o casal e jovem e os filhos' sao
pequenos, segundo os autores (20,21) kbima referidos, observa-se urna forte

1; '¡ 1;

:¡ jidependencia sobre o trabalho do pai. Diante das dificuldades emergentes o nu
¡' -

cleo familiar pode residir com os pais ou proximo de parentes da mUlher.Qua.!!.
.'i

do os filhos crescem, torna-se possiv~l transferir as atividades domesticas
para eles, tornando possivel a partic;paeao da mulher no oreamento domici-
liar. Quando os filhos entram em idade produtiva a mae mantem a autoridade
na qualidade de articuladora da economia domestica, mas a autoridade do pai
passa a ser ameaeada. Em funeao dasituaeao de classe e ela que lanea os fi....
lhos menores no mercado de trabalho, c9bra contribuieao de cada membroda
familia, quem briga pela vaga na escolé ou pela fila nos servieos assisten -
ciais. Diante da situaeao concreta de existencia (ainda que nao visualize as
raizes explicativas dessa s;tuaeao) ela assume urna serie de tarefas extras
no confronto entre as classes que 1he i! asseguram a manuteneao da autori dade.
Para ser pai, por sua vez, impoe-se g~~antir o encargo de provedor da casa.

i:

O mercado de traba 1ho informal, que e 1I J ponto de encontro entre os ma is jo-
, I¡
:i ;vens e os mais velhos, ou que se desligam (temporariamente.ou nao) do merca-

do formal de trabalho constitui um cam~o alternativo na busca de emprego- e
"importante. porem, que essas alternativas se concretizam para a manuteeao do.' ,

papel de pai. Finalmente, na fase de dispersao, os pais se tornam dependen -
tes dos filhos, particularmente, no caso de nao disporem de casa propria e
se desenvolveram~ou nao.um negocio familiar.

i

I

il :;
".~JL...JJi~.. i
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Atraves do ciclo de desenvo1vimento do grupo domestico processa-
se urna continua mas variada articu1acao entre o traba1ho assa1ariado e as
atividades domesticas e a producao simples de mercadorias. Sempre precisa
haver, contudo, a1gum vinculo com o emprego formal para se ter direito a Pre
videncia á possibi1idade de fazer compras acredito, obter aposentadoria. P£
rem e do setor informal que se obtem dinheiro para pagar as prestacces, ga-
rantir a entrada dos mais jovens no mercado de trabalho, suprir o desemprego
e o afastamento do mercado formal de traba1ho (que acena principalmente, com
avanco da idade). Recria-se a familia nessas condicces, em funcao das especl
ficidades com que se estrutura o capitalismo dependen te entre nos, ao mesmo
tempo que se desenvo1vem os mecanismos indispensaveis de reproducao das con-
dieces sociais de producao, na forma como se estrutura em nosso meio.

A familia como unidade de re1acces sociais, implica numa troca
de prestacao de servicos entre pessoas, ligadas entre si por 1acos de paren-
tesco e afinidade. A 1uta contra a pauperizacao e a base fundamental de todo
o projeto familiar, e o campo de taba1ha, segundo Quiroga :Fausto: Neto (21),
para onde sao convocados gradativamente todos os membros da familia; e enfim
o horizonte historico imediato do individuo e de sua familia, na ausencia de
um quadro mais amp10 que so seria visualizado enquanto c1asse organizada*.

* Apesar da vida centrada nas necessidades imediatas a autora (21) observou
a existencia de um grande.interesse pela po1itica mas e1a se co10cava como
urna questao externa naturalizada, permeada pela absorcao de exp1tcacces do
quadro ideo10gico dominante. A crise economica era vista como resultante
de urna crise internacional. Havia referencias ao fato de que o governo en-
riquecia apertando os traba1hadores mas, eram desconhecidos os mecanismos
de fixacao do salario. o lIestar por baixoll seria urna consequencia do pro _
b1ema individual da falta de estudos. Os acidentes de traba1ho ocorreriam
por conta do descuido do traba1hador e nao como consequencia das 1imitacces
do processo de traba1ho. A1em da falta de canais para discussao, o que fa-
vorecia a incorporacao de exp1icacces do aparato ideo10gico dominante res-
sa1tava-se,na investigacao, o comprometimento dos mecanismos de reivindica
cces por parte dos traba1hadores. A propria rotatividade no emprego difi ~
cu1tava a sindicalizacao. A forma1izacao dos direitos traba1histas nos ca-
sos de dispensa do emprego era preterida em funcao de necessidade de man-
ter 1impa de informacces a carteira de traba1ho, que comprometeriam novas
contratacces. Isso sem fa1ar que a concentracao de renda e o empobrecimen-
to das c1asses traba1hadoras, nao atingindo igualmente ao operariado limi-
ta a visua1izacao da questao basica da 1uta de c1asses.
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De acordo com a autora (21), a primeira mobilizacao da classe
operaria para resolver o impasse estrutural e sem duvida a mobilizacao da so
lidariedade do grupo familiar, o que 'justifica o apego do trabalhador a fami
lia. Atraves dela complementa-se o salario insuficiente e transforma-se os
produtos adquiridos no mercado em produtos consLimiveis. Nestes termos o gru-
po familiar termina sendo umdos priricipais agentes na elaboracao e execucao
das estrategias que garantem um rebaixamento do preco da mao-de-obra ou do
custo da reproducao para o capital. Isto significa que dentro da logica

"mais geral o grupo familiar acaba atyando no sentido da manutencao de sua
e

conjunta
na luta pela
roga (21), a

l'cond¡icao de empobrecimento; contradit,0tiamente, esse tipo de raciocinio
. "

exatamente o oposto da forma com que ¡la"familia ve sua condicao de
il ::

sobrevivenci~. t pois, Jt~lizando as proprias palavras de Qui-
dialetica do 'desespero J Ida esperanc~Vfaz com que o individuo

:! ¡j •

renove a cada dia o processo de luta :¡p:~lasobrevivencia. Assim, do ponto de
b 1(21). - - ~ .vista de seus mem ros segundo a autora:, á organlZacao e a acao da fanlllla es

ta vol tada para a busca das condicoes ,de sobrevi venci a; de um ponto de vista

.
~r

mais amplo sua acao esta voltada para a reproducao da forca de trabalho em
sua dimensao material e ideologica.

.,,

Neste sentido, cabe ressa ltar que a reproducao da forca de traba
lho pressupoe, antes de mais nada a ~eproducao dos homens -e, de toda uma
populacao, capaz de garantir a existencia do modo de producao - e, isto.pre~
supoe considera-la, ao mesmo tempo, no, plano biologico e social. A reprodu-
cao material e simbolica da forca ded'abalho, no ambito da familia - e, do
proprio modo, de producao - circunscreve e, e circunscrita, pela reproducao
biologica de seus atores. Sob esta perspectiva, a construcao social das al -
ternativas de sobrevivencia, com toda a especifi~idade de sua manife,stacao
entre nos, teria sua expressao, correspondente, no plano biologico de exis ~
tencia; e, apreende-la, neste plano,constituiria uma forma de apontar para
intermediacoes significativas que se estabelecem, concretamente, entre a lu~
ta de cada um pelasobrevivencia e, a propria reproducao, da forca de trabalho~

"1;

11

11 ': ,
.. t
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3. A FftMfUA CQYO lJ'HDADE DE RENDA E DE SOBREVI~NCIA - A PROPOSTA DE lJ-1

RECORTE BIO-SOCIAL

o capital consome energia muscular e mental do trabalhador enes
te sentido o trabalho constitui um elemento fundamental na determinacao das
condicoes de saude do trabalhador ( entendida como o produto e como medida
das condicoes de reproducao da forca de trabal hg. Porem, a reproducao enten-
dida como a reposicao quotidiana das forcas do trabalhador e a manutencao de
seus descendentes nao se equac'iona de forma estrita na esfera (capitalista)
da producao, particularmente, levando em conta as condicoes historicas da
emergencia do capitalismo entre nos. Na medida em que baixos nlveis de remu-
neracao nao alcancariam garantir a manutencao e a reposicao da forca de tra-
balho, seria no ambito da familia, como foi referido anteriormente, com toda
a peculiaridade da dinamica de sua organizacao, nas situacoes concretas de
classe, que se delinearia o espaco marcante da constituicao da unidade de
consumo, recuperacao e sobrevivencia da forca de trabalho desgastada na prod~
cao. Assim, considerando, que as relacoes de parentesco e afinidade assumem
a configuracao de relacoes economicas do auxilio mutuo, as organizacoes domi
ciliares constituem-se em unidades de renda, e, como tal, o salario de um
trabalhador, isoladamente, ainda que pese sua grande importancia, nao seria
o unico determinante das condicoes de vida, ou de consumo, nas classes traba
lhadoras. A unidade familiar, subjacente ao conjunto das possibilidades de
participacao de seus integrantes no processo produtivo, delimitada, por tan-
to, num momento conjuntural, pelas alternativas de sua composicao, teria de-
finida a importancia de seu papel no tocante a reproducao da forca de traba-
lho, ,constituindo, por conseguinte, instancia intermediaria relevante (entre
outras) na relacao entre a dilapidacao efetivada no trabalho e a saude do
trabalhador e, na propria constituicao da populacao para a producao.

Em vista do exposto nos propusemos caracteri~ar as organizacoes
domiciliares de trabalhadores de baixa renda como unidade de reproducao e
consumo, no periodo crucial marcado pelo nascimento de urna crianca, e ava-
liar a repercussao da constituicao das alternativas de sobrevivencia,estrut~
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radas no ambito domiciliar, no plano !Ib¡iologicode existencia, tomando-se co-
ti

mo parametro o estado nutricional da,r~ferida crianca apos o seu acompanha -
mento no primeiro ano de vida. Particularmente, norteou a realizacaodo pre-

Em vista dos propositos do estudo, com base no levantamento IIIn_
fluencia das praticas alimentares no estado nutricional de lactentes e pre-
escolaresll (22) constituiu-se urna am~stra de 259 criancas, com peso superior
a 2.500 g, selecionadas, no dia seguin~e ao seu nascimento, em bercario de
normais de maternidades distributdas 'em distintas regi5es do munictpio de
Sao Paulo, - as quais residiriam com;as maes, em unidades domiciliares com
renda igual ou inferior a um salariomtnimo per capita. Essascriancas .ao
integrarem a amostra, foram acompanh~das durante os sete primeiros meses de
vida atraves de visitas domiciliares mensais, finalizando-se o estudo com
190 observac5es completas.

Ao fo~alizar a famtlia como unidade de reproducao e consumo (5)

.,
ií,

procedeu-se, paralelamente,ao levantamentodas condic5es de participacao da
mae do lactente e do respectivo conj~g~ no mercado de trabalho, a caracteri-

. .

zacao da composicao domiciliar e da ~articipacao dos residentes no orcamento,
como dependentes ou contri:buintes. Ad:~esmo tempo foram levantados dados re-
ferentes a perspectiva domicil iar do !!consumo,aval iada em funcao da renda

i' .

per capita dispontvel, das condic5es ~Lbitacionais e do acesso aos servicos
,j :~ ¡i '

. !¡ I . .

de sáude. Embora cientes de que a ap~~~nsao da famtlia nao se restringiria
',1 • " ~ l

:1 ,

ao plano economico de existencia diad:t~ dos objetivos do trabalho, priori-
i! :¡
" 11zou-se na analise dos dados sua consfi~uicao comounidade de renda.

,1

J



"

<!'!

(20)

Com excecao dos dados sobre naturalidade da mae a qual envolveu
levantamento retrospectivo, todas as demais variaveis foram controladas mes
a mes, na medida em que P\etendia-se dimensionar as condicaes de existencia
nessas familias de baixa renda, no periodo marcado pelo nascimento e desen _
volvimento de um~ criancano~ primei~o~ ano de vida. Ao final do seguimento,
procedeu-se, a partir de dados antropometricos, combinando-se os criterios
de Gomez e Waterlow.a avaliacao do estado nutricional dos lactentes, consid~
rado como reflexo das limitacaes impostas a reproducao da forca de trabalho
em nosso meio, e como medida de acess:o aos rendimentos dos arranjos alterna-
tivos de sobrevivencia, identificados a nivel domiciliar.

4. F,AMILI~ SAODE E REPRODucAO DA FORCA DE TRABAOO NO MUNICIpIO DE SAO: . . , '.' ',,' .' . . : .. " ,'.

PAULO - OS RESULTAOOS DA I NVESTI GACAO

4.1. OS ARRANJOS OOMICILIARES

Destacando-se as unidades de reproducao dos grupos domesticos
observamos que em 93 (48,9%). dos caso~'as familias se enquadravam na catego-
ria de Nucleares e as 97 (51,1%) restantes, nacategoria de Ampliadas, ou s~

:1 ':

II ,: _ja, cohabitavam, no domicilio,outros,élementos alem dos integrantes do nG-. p .

cleo conjugal formado por mae, filho($) e conjuge (no caso de estar presente).
il "'.

Vale ressaltar que no Censo de 1980 (~~, a ampliacao apareceu em torno de
¡¡: ir

19,6% das familias, porim,¡nao se pod~lmenosprezar a importancia desse recur
ii j\

so na constituicio de alte~nativas del~obrevivencia, levando em conta as
';1 ,;

condicoessocio-economicase as difer~rttes fases do ciclo vital, as quais
tem limitadas sua consideracao no afu~ito de um corte genirico da realidade.

11 ::

Ainda que a presenca da familia de co~posicao nuclear. fosse dominante, a
I
I

par das limitacaes metodológicas apontadas na identifi~acao das constitui _
caes familiares no Censo., ressalta-se, a peculiaridade de sua organizacao

* Vide nota de rOdape na pagina seguinte

.~=-=-.,!/:,==---_.=---'-.---------~-~-----------
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* A enumeracao de individuos nos Censos, identificados a partir dos domici -
lios,tem constituido a unidade basica de observacao dos estudos demografi-
cos sobre familia. Considerando porem que a familia deveria ser distingui-
da na unidade habitacional, sob recomendacao do Instituto Interamericano
de Estatist;ca (IASI), do qual.o Brasil e signatario, a partir dos anos 60,
sao introduzidasinformacoes adicionais de forma a possibilitar utiliza-la
como unidade de observacao. Adota-se em varios paises (o. -conce i'to ~_de
lia como lIunidade domesticall o qual pressupoe, de um lado, que seus inte -
grantes ocupem a totalidade ou parte de umahabitacao, e de outro, que com
partilhem as refeicoes principais e atendam em comum as necessidades, ten~
do em vista reconhecer distintos grupos domesticos que convivem numa mesma
habitacao. No Censo de 1960 no Brasil mantem-se o conceito de familia de
familia de residencia (pessoas que compartilham a habitacao mas nao se le-
va em conta a exigencia de fazerem as refeicoes em comum) distinguindo-se
porem as relacoes de parentesco dos integrantes que vivem habitualmente no
domicilio, o que permite(23,ssificar as familias como unipessoais, nuclea-
res extensas e compostas •
A definicao de familia, segundo Altmann (24) nos referidos Censos se apre-
senta como sendo IIpessoa ou conjunto de pessoas residentes em domicilio
particular ligadas por lacos de parentesco ou dependencia domestica, ou
ainda, o conjunto de no maximo cinco pessoas ligadas apenas por convi-
violl••• 110 domicilio particular e o gue serve de moradia de no maximo a
tres familias e tem como condicoes basicas a separacao (habitacao limitada
por teto que permite privacidade para dormir, preparar e/ou consumir seus
alimentos), e a independencia, esta entendida como acessodireto ao local
da habitacao, ou seja, sem passar por locais de habitacao de outras pes-
soaso Desta forma, de acordo com a autora, alem do fator de convivencia,
lacos de parentesco ou dependencia domestica, as pessoas de urna familia
compartem a privacidade e os bens duraveis e nao duraveis~ pelo. fato de
residirem em um domicilio particular. Na verdade a convivencia se consti-
tue no principal cr.iterio de individualizacao das familias o que permite
urnaadaptacao a concepcao de unidade de consumo, o qual pressupoe um fundo
comum de ingresso e nao' so o compartilharde bens duraveis e nao duraveis.
Neste caso a coincidencia entre a unidade familiar e de consumo aplicar-se-
ia 110 Censo-para a~s familias nucleares mas nao, necessariamente, para o ca
so de familias conviventes em um mesmo domicilio particular, urna vez que
sao identificadas somente as relacoes de parentesco e nao as economicas.
Por outro lado, caberia ainda acrescentar aos comentarios de Altmann o fa-
to de que, por vezes, as unidades de consumo transcendem ao espaco restri-
to das unidades residenciais particulares delimitadas pela presenca de
urnaentrada independente.
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no tempo, diante da transitoriedade dos arranjoslem vista das precarias con-
dieoes de existencia que se estabelecem nos paises capitalistas de desenvol-
vimento tardio. Segundo Blay (19) de cada dez familias operarias somente
tres nunca haviam sido ampliadas. Com os proprios dados da amostra estudada,
. . -(25)num corte efetuado no oltavo mes de acompanhamento , foi observada urna
redueao do numero de familias ampliadas para 39,5%.

Com relacao 'a composicao familiar no decorrer do seguimento da
amostra, observou-se que o arranjo Nuclear se associava a apresenea do conj~
ge (o que acontece u em 97,8% dos casos), mas, o mesmo nao se podia di~er em
relaeao as familias Ampliadas. Todas as unidades reprodutivasque nao conta-
vam com a presenca d~ conjuge em todo o seguimento foram localizadas entre
as Ampliadas; o Iílesmose.deu em 13, dentre .15 familias, emque a presenca do
conjuge se fez forma parcial no seguimento - indicando que na falta do con
juge, impor-se-ia a necessidade de associacao a outros elementos ou unidades
familiares.

Em vista desses resultados e objetivando distinguir formas comp!
raveis de organizacoes domiciliares,em meio as possibilidades'de identifi _
car diferentes processos sociais subjacentes a constituicao dos arranjos,pro
cedemos a reclassificacao das familias Ampliadas~ tomando como referencia a
composieao das unidades reprodutivas. Nesse sentido, constituiram-se os se-,.
guintes subtipos de familias Ampliadas:

1 - unidades domiciliares que contavam com a presehca do conjuge durante
todo o seguimento (n=63);

11 -'unidades d~miciliares que contavam com a presenea do conjuge durante
parte do seguimento (n=13);

III - unidades domiciliares que nao contavamcom a presenca do conjuge emto
do o seguimento (n=21).

1: ¡

ji i:
,1

:i [1

r
I r

il ii "



------------ .......••-~-------~
(23)

Quanto as caracteristicas demograficas destas composicoes obser-
vamos,ainda,que as familias Nucleares e os nucleos conjugais das familias Am
pliadas do subtipo I eram semelhantes,tomando-se como referencia o numero me
dio de filhos (que foit respectivamente, da ordem de 2.9 e 3.1 crianca). as-
sim como a idade dos conjuges (maes com25,4 e 25,3 anos de idade, em media,
respectivamente, e os conjuges com 30,9 e 30,1 anos). Por sua vez os nucleos
das familias Ampliadas do subtipo IIe 11 apresenta~am constituicao lIincom-
pletall e mais jovein, ou seja, tinham, em media, respectivamente, 1,6 e 1,8
filhos e as maes~ 19,7 e 22,1 anos de idade.

4.2. O TRABALHO DAS MAEs

A ausencia de composicoes formadas exclusivamente por mae e lac-
tente na amostra, assim como a ocorrencia deum único caso em que a fámilia,

" .
",

.. , ~. '. J.

de constituicao Ampliada, foi sustentada exclusivamente pelo trabalho mater-
no trazem implicitas e consideracao de duas ordens paralelas de limitacoes,
ou seja, a ocorrencia, de um lado, da maternidadee dos cuidados exigidos p!
la crianca nos primeiros meses de vida e, de outro, das limitacoes referen _
tes ao mercado de trabalho feminino. Ainda que, 93,2%.dasmaesja houvessem
exercido atividades remuneradas em alguma epoca da vida,verifiGamos que
apos o nascimento do lactente apenas 38,4% se lanca~am no mercado de traba-
lho no periodo estudado, sendo que em 20 casos nao houve separacao da mae
com a crianca devidoao fato de essas atividades serem exercidas dentro do
lar. Nas familias Ampliadas observou-se urna proporcao maior de maes com tra-
balho remunerado do que nas Nucleares, fa~endo supor, ao lado da necessidade
de contribuir para o orcamento domiciliar, maior liberacao em relacao aos

I

afazeres domesticos. Chamaram atencao, especialmente, as proporcoes superio-
res de trabalho das maes entre as familias que nao contaramcom a presenca
(total ou parcial) do conjuge no seguimento. Esses valoreschegaram a 69,2%
e 66,7%, respectivamente, entre as famil ias dos subtipos II e III enquanto
que entreles as Nucleares e as familias Ampliadas do subtipo 1 esses valores
foram de 29% e 34,9%.

"
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Poroutro lado, fo~alizando-se o numero de maes que trabalharam
mes a mes, no decorrer do seguimento, observamos que no total da amostra a
entrada no mercado de trabalho aumentouprogressivam~nte ate o 49 mes, quando
se observou a ocorrencia maxima de emprego mensal da or~em de 25,8% no con-
junto de amostra.

A par desses resultados chama-se a atencao para a disponibilida-
!¡

de da mao-de-obra feminina e para as limitacoes do mercado de trabalho, nes-
sa amostra, em particular, circunscrita, na maioria das vezes, ao exercicio
de atividades subsidiarias aomodo propriamente capitalista de producao. Aa

,
considerar as atividades reservadas a mulher no mercado .de trabal ha, observa
mas que 13 maes (17,8%) exerceram atividades no setorsecundario, asdemais
tiveram suas atividades classificadasno terciario, senda que 54,5% no ramo
domiciliar (TABELA 1).

Quanto as relacoes de trabalho, constatamos que 49,3% das maes
trabalhavam como assalariadas nao-registradas. Em seguidasituou-se o traba-
lho aut5nomo (31,5%), que oferece a mulher, principdlmente no terciario~ a
possibilidade de conciliar o trabalho domestico com o exercicio de ativida -
des eventuais, tais como faxineiras, manicures, lavadeiras, etc. O trabalho
assalariado registrado observou-se em apenas 19,2% das maes que exerceram t~
refas remuneradas no seguimento; quase inexistente no ramo domiciliar, divi-
diu-se entre aquelas queexerciam seu trabalho no secundario ou nos 'demais
ramos do terciario (TABELA 1).

Em vista da intermitencia do trabalho remunerado executado no
"

seguimento, foram calculadas as medias de renda auferida. nos meses em que
trabalharam efetivamente. A proporcao de rendimentos igual ou menor a um sa-
lario minimo foi de 67,1%, senda que na faixa de 1 •. 2 salarios minimos maio
res proporcoes foram encontradas entre as Ampliadas. O calculo da media de
renda (diante da pequena amplitude de variacao) auferida pelas maes, entre

.....
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Nucleares e Ampliadas, fo,; respectivamente de 0,78 a' O~83 salario minimo~ iD.
dicando que, apesar das diferencas, esses valores seriam igualmente baixos.

Esses dados dao relevo a precariedade das condicoes de insercao
dessas mulheres no mercado de trabalho, ao lado da difi~uldade de conciliar
atividades domesticas com trabalho remunerado, bem como confirmam a situacao

,~ i]
I f
I ¡i

apontada anteriormente de dependencia da mulher em relacao ao conjuge e
extensao familiar, ou a ambos, quanto ao encargo de sustentar seus filhos.

-a

4.3. o TRABAl.}K). 00 CONJUGE

'~ !~., .

o trabalho do conjuge, creditando seu papel de provedor da unid!
de de reproducao esteve sempre associado a participacao no orcamento domici-
liar.

Considerando as familias Nucleares e as Ampliadas do subtipo 1

(que contaram com a presenca do conjuge durante todo o seguimento) observa ~
mos que em 14,3% dos casos o conjuge trocou de ocupacao no periodo nao haven
do, porem, diferencas dignas de nota entre elas; entre os casos restantes

il :1

:~ !I

(que nao trocaram de ocupacao) 6,5% acumularam outro tipo de atividade para-
lelamente a ocupacao principal. Como medidas desubemprego es ses dados res-
saltariam as precarias condicoes de integracao dessestrabalhadores no merca
do de trabalho.

Assim~ entre os 1~2 conjuges que mativeram a mesma ocupacao (com.
ou sem acumulo de outra atividade) durante o seguime,nto 35~6%, c1esempenharam
a atividade principal.na construcao civil, distr'ibuindo-se os restantes nos
demais ramos do setor secundario e terciario~ que exigiam menoresniveis de

i

qualifi~acao (TABELA 2).•

Do total da amostra 34,1% dos trabalhadoresnao eram registrados
e 18,2% eram autonomos, que nao contribuiam com aPreVidencia Social, indi _
cando a presenca de formas tradicionais e nao propri'amente capitalistas de
producao. Na construcao civil, considerada a porta de entrada dos migrantes,
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expropriados dos meios de producao no campo, encontramos 70% dos conjuges
trabalhando como asslariados nao-registrados; nos demais ramos do secundario
o numero de nao-registrados foi de 23,5% e de autonomos de 14,7%. No tercia-
rio, em contraposicao, encontramos 7,8% de trabalhadores nao-regirados en-
quanto que a proporcao de autonomos foi de 29,4% (TABELA 2).

Cabe lembrar que levando em consideracao a proporcao de assala -
riados nao-registrados mais os autonomos, que linaO ~agavam o INPS", observa-
mos que 53,8% doSconjuges estudados nao tinham direito aos servicos previ -
denciarios evidenciando o limitado papel do Estado no subsidio de salarios
indiretos junto as populacoes carentes.

Nas circunstincias de desamparo dessa pqpulac~o trabalhadora
chamou-nos a atencao os niveis de desemprego encontrados na amostra. Toman-
do-se como referencia as semanas antariores as entrevistas mensais observa _
mos que 23,2% desses trabalhadores estiveram desempregados* em algum momento
no periodo de acompanhamento do lactente. Essa proporcao foi significanteme.!!.
te maior entre migrantes com menos de cinco anos de:permanencia em Sao Paulo,
porem, nao observou-se diferencas signf;cativas (de desempregadose de mi _
grantes) entre as familias Nucleares e Ampliadas.

Nestas condicoes, ainda que os conjuges .,a,presentassemrendimen ..
tos superiores aos das maes, quase sempre acima de um salariominimo, seria

Ide se esperar que muitos deles nao tivessem condicoesminimas de garantir o
sustento da familia. Destaca~se, a proposito, a presenca do conjuge como pr~
vedor nao-exclusivo do orcamento domiciliar nas familias Ampliadas. De acor ..

:':i * Realizando um corte no 7Q mes(~S)investigacaOf observamos a ocorrencia de
desemprego da ordem de 10,6% ' • Essas taxas se~iam bem superiores aos
dado~ de 1971{¿g)onde foram~rrola~a~ taxas de 0,7% a '4,7% de desemprego
em ~a2 ~aulo _ , mas estarlam(~7,xlmas aos 12% observados pelo DIEESE nomunlclplo de Sao Paulo em 1981 . , em estudo noqual ousaram revisar o
conceito con~en~io..na'ldedesemprego, restrito ao tempo de procura de empre-go.

!i :!
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do com os dados dispon;veis constatamos que o trabalho nao-exclusivo dos co~
juges se associava com a disponibil idade de rendimentos inferiores a mediana,
que era na epoca 2,3 sa1arios mínimos (TABELA 3). Neste caso a ampliacao
constituiria um recurso alternativo de sobrevivencia nao so para as unidades
reprodutivas que nao contavam com a presenca do conjuge, mas para aqueles c~
sos em que, estando ele presente, os baixos rendimentos limitassem as possi-
bilidades de exercer suas funcoes de provedor da casa. Considerando, por ou-
tro lado, as condicoes comparaveis de insercao dos conjuges no mercado de
trabalho nas familias Nucleares e Amp'liadas, esses dados ressaltariama vul-
nerabilidade daqueles que nao pudessem contar com o concursada extensao fami
liar como alternativa de sobrevivencia.

4.4. A Cot-1POSICftp 00 ORC8M:NTO OOV1ICILIAR

Objetivando caracterizar o domic;liQ como unidade de renda~ pr.2.
cedemos a identificacao do desempenhode atividades .remuneradas, durante o
seguimento, por parte dos demais, elementos que integravam' afamil ia tendo em
vista caracterizar suaparticipacao na composicao dO.orcamento domiciliar
(TABELA 4). De acordo com os dados levantados observamos que os filhos tive-
ram urnaparticipacao irrisoria no desempenho de atividades remuneradas - o
que justificaria em vista da propria condicao de selecaoda amostra. Em con-
traposicao destacou-se a extensao familiar ou seja,os demais membros que
conviviam com o nuclego conjugal, como foote de recursos para a composicao
do orcamento domiciliar, na medida em que sua presenca pressupoe e propicia-
ria a disponibilidade de trabalhadores adicionais. Na grande maioria dos
caso~ da amostra a extensao so nao participou do orcamento domiciliar quando
constituida de criancase das ayos dos lactentes,cu"ja presenca constituia,
por vezes, condicao para liberacao das maes para o exerc;ció de trabalho re-
munerado.

" , Ij
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Maiores niveis de participa~aQ da extensao familiar foram obser-
vadas nas familias dos subtipos 11 e 111, que nao contavam com a presenca do
conjuge no seguimento, porem, mesmo no subtipo 1, o concurso .da extensao
ocorreu com 70% dos orcamentos domiciliares. Quanto a distribuicao dos rendi
mentos aufer;dos no seguimento, pelos integrantes do domicilio observamos
que a extensao familiar recebia quantias superiores as maes e filhos, e com-
paraveis aos rendimentos dos conjuges, assegurando, portanto, urna participa-
cao importante na composicao do orcamento domiciliar (TABELA 5).

o fato e que, em meio as variacoes na distribuicao dos rendimen-
tos dos integrantes do domicilio, a despeito do peso diferentes de cada um
deles na composicao do orcamento, a soma dos rendimentos -de um trabalhador
qualquer constituia, para cada familia individualmente, um subsidio importa~
te no acrescimo da rendadisponivel. De forma correlata, como se pode const!
tar, o aumento dos rendimento pressupunha um aumento do numero de trabalhado
res disponiveis p'or famil ia. Paraos domicil ios cujos rendimentos foram infe
riores a 1 salario minimo observou-se a presenca, em:media, de 1 trabalha'dor;
para urna renda entre 1 a 3 salarios minimos foram necessarios, em media, en-
tre 1,2 a 1,6 trabalhadores; para urna renda de 4 salarios minimos, 3,9 traba
1hadores. Nessas .:condicoes, a renda domiciliar nos diferentes tipos de fami-
lia estaria condicionada pelas respectivas composico~s,que de1imitariam o
numero e a qualidade de traba1hadores disponiveis.

Assim, assumindo a comp1ementariedade dos rendimentos a nivel do
mici1iar focal izamos o numero medio de residentes por tipo de familia, e o
respectivo numero de traba1hadores, de renda do nuc1eoreprodutivo e do dom.!.
1io (TABELA 6). Neste sentido observamos que em boa parte das familias difi-
ci1mente um trabalhador seria capaz de suprir, nascpndicoes concretas da
amostra, as necessidades de sustento do domicilio. Considerando a populacao
estudada como um todo seria necessario em media 1,8 trabalhadores para sus-
tentar urna familia de 6,3 componentes, resultados estes,que se assemelha~am

...
-,



-------------------------
, .

il ~f,

(29)

aos dados obtidos em investigacao realizada no municipio de Sao Paulo em 1981
pelo DIEESE (27). Distinguindo-se as ,Nucleares das Ampliadas observamos que
seria necessario, respectivamente, em edia, 1,2 trabalhadores para urna fami-
lia de 4,9 residentes, e de 2,4 trabalhadorespara urna familia de 7,5 res; -
dentes. Nas famil ias do subti po lII (com,o conjuge a'usente durante todo o se
guimento) para urnamedia de 7,6 residentesconstatou-se a presenca de 3,1
trabalhadores.

Levando-se em consideracao que otamanho das familias encobriria
distintas composicoes, quantitativas e qualitativas, do numero de trabalhad~
res, em meio as 1imitacoes de seus rendimentos, observamos que, embora os
nucleos conjugais das Ampliadas apresentassem valore's significantemente in-
feriores, ao das familias Nucleares, nao observamosdiferencas (significan -
tes) na distribuicao da renda per capita total dos domicilios entre as fami-
lias estudadas*. Contandocom o conjunto dos rendimentos domitiliares; gene-
ralizou-se, com pequenas variacoes, a renda per capi.ta em torno de 0,59 sala
rios minimos. No subtipo lII das familias Ampliadas, que apresentaram os
mais babos rendimentos donucleo, 0,23 salariosminimos ,familiares per cap.:!.
ta (SMFPC), a renda domici 1iar chegou a 0,58 SMFPC. iSomenteno caso das fam;
lias do subtipo II, onde a presenca do conjuge/extensao se fez parcial no
seguimento, para urnafamilia media de 6,3 elementos;com 1,8 trabalhadores a
renda per capita domiciliar alcancou o valor 0,47SMFPC.

, 1I
• i¡

Sob a.sprecarias condicoes de existencia observadas na amostra,
atraves de um esforco cooperativo, a ampliacao possibilitaria suprir,no pla-.
no economico,as limitacoes dos rendimentos dos integrantes das unidades re-

I

produtivas. Nesse sentido, a distribuicao das criancas segundo o estado nu-

i ,~

i

~Iii

* Na comparacao das distribuicoes de renda das familias Nutleares com psnu-
cleos conjugais nas familias'Ampliadas e com a renda total do domici'lio
nestas familias, aplicou-se o Teste de Mann Whitney, comaproximacao a cur
va normal, respectivamente um Z de 2,48 e de 0,26. Considerando'um T
critico de 1,96 para um alfa de' 5%a primeira relacao fO,i considerada estatisticamente si,gnificante.
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tricional constituiria medida de acesso, no plano biologico; aos rendimentos
da unidade ,familiar" . colocadas a disposicao pela ampl iacao enq'uanto~a1ter-
nativas de sobrevivencia geradas no ambito domiciliar.

, ..

4.5. DESNUTR 100 E OS ARRANJOS DOMI eILIARES

A nivel biologico, nao se observou diferencas signifi~antes*
quanto ao estado nutricional das criancas nas familias Nucleares e Ampliadas
(TABELA 7), cujas proporcoes de desnutricao foram respectivamente de 27% e
19,2%. Apesar da existencia de rendimentos menores entre osnucleos repro~
tivos nas familias Ampliadas os niveis de desnutricao se apresentaram, incl~
sive, ligeiramente inferiores, indicando que sua ocorrencia estaria associa-
da com a renda global disponivel no domicilio. Os menores niveis de desnutri
cao foram encontrados nas familias do subtipo 111, seguido das familias do
subtipo 1; os piores niveis de desnutricao, assim, como apresenca de formas
mais graves, foram encontradas entre as familias Nucleares e Ampliadas 'do
subtipo 11, onde a recomposicao familiar, em funcao¡da~ alteracoes na consti
tuicao do nucleo reprodutivo,ocorreu no decorrer do seguimento.

Em vista destes resultados relacionamos o estado nutricional das
criancas com a renda per capita do nucleo e do domitílio, tomando-se como p~
rametro o indica~or de 0,75 salarios mínimos (28), calculado como sendo a
renda minima necessaria, dentro da estrutura de gas~os de urna familia padrao
de baixa renda, entre nos, capaz de cobrir as necessidades alimentares (mini

, -
mas). De acordo com os dados encontrados, observamos existir, realmente, urna
relacao de independencia entre o estado nutricionaldas criancas com a renda
per capita do nucleo conjugal (TABELA 8), enquanto que, ao contrario, obser-
vou-se associacap significante com relacao ¡ renda per capita~ do domicilio
(TABELA 9.). Confi rmava-se, dessa forma, o".acesso das cri ancas ¡ renda domi ci-
liar e ¡ constituicao da ampliacao como mecanismo de defesa, tendoem vista
suprir os baixos rendimentos da mae e/o u do conjuge.

I

* Fixou-se em 5% o nivel para rejeicao da hipotese de nulidade e assinalou-
se com um asterisco. os valores significantes naapresentacao das tabe _
las que constam em anexo.
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Chamou-nos a atencao ainda o fato de que, acima de 0,75 salarios
minimos per capita, ascriancas, entre as familias Ampliadas, estariam isen-
tar da ocorrencia de desnutricao; enquanto que o mesmo nao se observou entre
as Nucleares, evidenciando, isto sim, ao lado das diferencas na estrutura de
gastos nas distintas composicoes familiares, a vulnerabilidade e as limita-
coes existentes, em nosso meio, no tocante a capacidade ~os trabalhadores em
garantir o sustento dos seus descendentes.

- "11
I~

Avaliando-se as condicoes de moradia, saneamento e utilizacao de
servicos de saude, observamos que entre as familias Ampliadas as perspecti -
vas de consumo seriam ligeiramente melhores do que entre as Nucleares, porem,
as diferencas nao foram consideradas estatisticamente significantes, a nao
ser em relacao as ligacoes com a rede'publica de es:go~o.Isso faria peri'sar,
de um lado, que ti esfor(:o cooperativo de sobrevivenc"ia permitiria urnamaxim.!.
zacao qualitativa e quantitativa dos recursos disponiveis entre as familias
Ampliadas; e, apontaria, de outro lado, para as dificuldades do trabalhador
de arcar, em meio a exploracao vigente da forca de trabalho pelo capital,

Icom o "sustento da casal', entre as constituicoes Nucleares.

r interessante ressaltar que ao nivelar as proporcoes de desnu -
tricao, as familias Ampliadas estariam fornecendo condicoesinclusive de su-
perar as limitacoes referentes ao peso ao nascer, inferior a 3.000 g, apont!
do como fator de importancia na etiologia da desnut~,icao (29). Criancas men~
res ao nascer tem que ganhar mais peso para alcancar o~padroes de crescime~
to e desenvolvimento adequado~necessitando, portanto, de~ondicoes socio-

ii
! i~

il ~

economicas satisfatorias para recuperar a deficiencia ponderal inicial. Nes-
se sentido observamos urna distribuicao homogenea do peso insuficiente ao na!
cer entre as familias estudadas,aoredor de 34%; somente entre, as familias
do subtipo 111 as proporcoes alcancaram a cifra de 42,9%; porem, isso nao
chegou a determinar a existencia de diferencas signi~icantes entre as Nuclea
res e Ampliadas. De acordo com os resultados obtidos, constatamos que o peso
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insuficiente apresentou associacao estatisticamente significante com a ocor-
rencia de desnutricao no total da amostra e entre as familias Nucleares, mas
nao se constituiu num fator limitante'a sobrevivencta~ pelo menos emnTveis
significantes~ entre as familias Ampliadas (TABELA 10). Por sua vez~ conside
rando~ exclusivamente~ as criancas com peso inferior a 3.000 9 ao nascer (T~
BELA 11), observamos que as famTlias Ampliadas apresentaram proporcoes sign.:!.
ficantemente inferiores de criancas desnutridas do que as Nucleares~ eviden-
ciando condicoes efetivamente melhores de recuperaca,:o~ no primeiro ano de v.:!.
da. Num meio~ onde oaleitamento natural se faz por um perTodo excessivamen-
te curto~ oacesso as melhores condicoes habitacionais~ e urna maior disponi-
bilidade de renda para o consumo imediato poderiam se constituir numa prote-
cao aos processos mórbidos que desempenhariam~ ao lado da falta de nutrien -
tes~ importante papel na etiopatogenia da desnutricao nos primeiros meses de
vida.

Nestas condicoes as famTlias Ampliadas estariam garantindo a re-
cuperacao daqueles que.iniciaram o confronto com o meiQ ambiente em desvant,!
gem biológica, reforcando as evidencias deacesso aos recursos gerado ao nT-
vel do domicilio e a configuracao da ampliacao como mecanismo alternativo de

.sobrevivencia.

;: I

'1 .

Em vistadestes resultados consideramos a-inda a Ampliacao frente
as migracoes, em v~sta do seu papel na constituicao'das classes trabal hado _
ras e na própria subvalorizacao do custo de reproducao da forca de trabalho
pelo capital em nosso meio.

Considerando, na amostra, a predomin~nclade ma~s de origem ru -
ral em anos recentes, e que chegaram a Sao Paulo com famTlia constituTda~im,!
ginamos que elas se constituiriam numgrupo de risco, estando suas criancas
especialmente expostas a desnutricao. De acordo com ,'osdados exi stentes (TA-
BELA 12) constatam~s, realmente, que as criancas, nas famIlias cujas maes
provinham do meio rural, apresentavam proporcoes de desnutricao significante-

)
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mente maiores em relacao as de origem urbana, no total da amoHra, e sobretu
do entre as Nucleares, mas nao entre as Ampliadas. Considerando nao haver
diferencas quanto as proporcoes de maes migrantes entre familias Nucleares e
Ampliadas, esses dados fariam pensar, que as ampliacoes,como extensao da so-
ciabilidade rural, constituiriam recursos adaptativos ao meio urbano, retra-
tanto dessa forma, seu carater de defesa nas circunstancias mais eXp':essivas
sobre as quais se assentam os mecanismos de subvalorizacao do custo de repr~
ducao da forca eletrabalho sob o capital.

5. FAMfLI~ SOBREVIV~CIA E REPRODUcAO DA POPu'LAcAO,..-CONSIDERACOES FINAIS

. }Sob a precarias condicoes de existencia, entre outras IIviracoesll,
a ampliacao domici1i~r nas. familias- de trabalhadores, mediante a incorpora-
cao sob o mesmo teto, de parentes e agregados constituiria recurso alternati

,.' -
vo de sobrevivencia. Atraves de um esforeo cooperativo, compartilhando habi-
tacao e gastos em.geral, paralelamenteao aumento do numero de trabalhadores
por unidade domiciliar,'essas formacoes sociais possibilitariam suprir as
limitacoes de insercao das maes e/ou dos conjuges no mercado de trabalho e,
consequentemente~ suas dificuldades no tocante ao sUstento das respectivas
famil ia.

Assim, confirmando a hipotese levantada, a observacao de niveis
semelhantes de desnutricao das criancas estudadas nas familias Ampliadas em
relacao as Nucleares, a despeito dos rendimentos inferiores dos responsaveis
pelos nucleos cor;¡jugaisnessas formacoes, apontaram para o acesso dasmesmas
aos ~endimentos das unidades domiciliares. Ressalta-se que ao nivelar o esta
do nutricional dessas criancas as familias Ampliadas estariam fornecendo me-
lhores condicoes de recuperacao dd peso insufi~iente ao nascer •

.-- ..•.!! -~'~ :-:. - _ ..• - -----~ -~- - _.".--.., .. __. - --- - _ ..•••. _. _.---
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1sso equivaleria dizer queao constituirem unidades de sobrevi-
vencia, essas organizacaes familiares garantiriam, entre nos, sob condi-
caes de intensa exp 1oracao da fO,rca de traba 1ho, a reproducao, entendida nao
so como manutencao mas tambem como reposicao do trabalhador, - em niveis,
abaixo dos quais,a preservacao da propria reproducao da organizacao social
da producao pederia ser ameacada. Neste sentido e in~eressante notar que os
beneficios da ampliacao foram extensivosaos filhos de maes naturais do meio
rural, configurando-se esta alternativa de sobrevivencia associada a presen-
ca de migrantes, sobre as quais se assenta a formacad das nossas classes tr~
balhadoras, na medida em que se constituem na fonte indispensavel de supri-
mento de mao-de-obra barata. Nestas condicaes ao apreender, no plano biologi
co de existencia, a constituicao das familias de trabalhadores como unidade
de renda, reafirm~-se a configuraCao de alternativas d.e sobrevivencia, gera-
das no ambito domiciliar e, consequentemente, seu papel no tocante a reprod,!!
cao da forca de trabalho, em sua dimensao material e"ideologica.

Por outre lado, tomando~se como pressuposto :,a correspondencia
existente entre os varios planos atraves dos quais pode-se apreender a reali
>-dade, coloca-se que, os fatos sociais circunscrevem o plano biologico de
existencia, ao mesmo tempo que, sao por estes circunscritos, na medida em
que os atores sociais precisam ser reproduzidos enquanto individuos e enqua,!!.
to populacao. Ressalta-se a proposito a dimensao social dos fenomenos biolo-
gicos e a propria consideracao da familia no equacionamento dos problemas de
saude.

o corpo humano nao e o mesmo em circunstancias sociais distintas
impondo-se a necessidade de superar, a visao individualizada e naturalizada
das questaes biologicas e da saude das populacaes. Comfrequencia a popula -
cao e vista como a soma de individuos, onde o corpo humano, aparece como se
fO,sse um sistema de fu.ncionamento universali~ado e ahistorico,independente
do plano social de existencia,ou seja, descolado do~social, na medida em
que este se apresenta externo a organizacaobiolog;ca da existencia. Na ver-
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dade, condic~es de sacrde de urna populacio constituem expressio coletiva das
experiencias socialmente vivenciadas~ fr~to das formas pelas quais os homens
se relacionam entre si e com a natureza. Diante da experiencia grupal ,de vi-
da configuram-se padr~es grupais de sacrde-doenca di~tintos nas formac~es so-
ciais especificas, da mesma forma que as doencas se apresentam como entida -
des mórbidas distintas em diferentes grupos sociais - a malaria se constitue
numa doenca de manife~tacio mais grave entre brancos do que entre os indiOS;
o mesmo acontece com o sarampo nas populac~es carentes.

Nesta linha de colocacio, o trabalho constitue ponto crucial pa-
ra dimensionar as condic~es de sacrde das populacoes ou, dos setores popula _
cionais, na medida em que situa-se no momento da producio o próprio desgaste/
realizacio do trabalhador, em meio aos recursos disponiveis de transformacio
da natureza e das formas de exploracio que se estabelecem entre os homens;ao

" mesmo tempo que, apart;r dele, delineiam-se as demais instancias de organi-
zacio da vida social. Por sua vez, e no conjunto ampliado desses espacos so-

,
ciais que seprocessa o balanco entre o acesso aos beneflcios que a socieda-
de e capaz de gerar'e os dispendios efe~ivados no ambito da producio, ou se-
ja, e-neste espaco que se circunscreve a manutencio e a reposicio do traba _ .
lhador e seus descendentes, paralelamente a reproducio.material e ideológica
da forca de trabalho a umsó tempo, biológica e social.

Quando o homem, destituido dos meios de producio passou a vender
sua forca de trabalho, estabeleceu-se, conforme fo~ referido anteriormente,
urnaseparacio entre o local de producio e de reprod~cio, reformulando-se,ne~
tas circunstancias o papel da familia. Estas esferas, porem, nunca deixaram

il .

,
i " de estar mutuamente referenciadas, ressaltando-se que a familia, norteada p~

la organizacio da producio, como unidade de reproducio material e ideologica
da forca de trabalho, assume configurac~es especif;~as, destacando-se sua
importancia, particularmente, diante do fa.to de que a reproducio, num pais
subdesenvolvido, se realiza, em grande medida, fora, da esfera direta ou indi
reta dos encargos do capital. t: atraves dela, em meio ao limitado poder rein

.'i,:
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vindicativo das classes trabalhadoras~ que se alcanc~ fa~er frente a intensa
exploracao da forca de trabalho com que emerge o capitalismonum pa;s perif~
rico, ressaltando-se que, se o trabalho e a matriz sobre a qual se organiza
a familia, e o esforco conjunto de seus integrantes que permite garantir a
sobrevivencia dos trabalhadores e seus descendentes. Neste sentido os resul-
tados encontrados na investigacao, ao mesmo tempo que apontavam para a cons-
tituicio familiar como alternativa de sobrevivencia, tambem colocavam, .como
sendo re1ativa aconsideracao de delapidacao da forca de trabalho, associada
a criacio de valor, no momento estrito da producio'. Neste sentido destaca-
se o papel da familia, em sua manifestacao de classe, subjacente, historica-
mente, a organizacao social da producio (em meio aoconjunto de instancias
sociais relacionadas com a reproducio), como importante categoria de investi
gacao na consideracao da determinacaosocial das doencas.

Finalmente, ao ressaltar a constituicio 'familiar como alternati-
va de sobrevivencia, e chamar a atencao para a dimensao social dos fenomenos
biológicos, nao pOder;amos deixarde. retomar a questao da dimensao biológica
da existencia soéial encarada no sentido daformacao da populacao para o Ca-
pital. Cóm frequencia destacam-se as esferas biologicas e sociais da repro~
cio, da mesma forma que,.a reproducao da forca de trabalho da reproducio do
trabalhador e destes, com a reproducio da populacao~ ~ porem, nao se pode
perder a perspectiva das interseccoesdos diferentes planos que constituem o
complexo da reproducao, sob pena de ter limitada a oportunidade de estabele-
cer mediacoes importantes na consideracaoda luta pela sobrevivencia, que
se estabelece an;vel individual e da própria organi~acio social da producao.

As composicoes familiares encobrem processos dinamicos que se e!
truturam, em funcao do ciclo vital de sua constituicao (fa~e de organizacio,
expansao e dispersao) e das condicoes de reproducaoconfigurados junto a um
determinado modo de producao, no interior das situacoes de classe. Assim os
tipos de familia, apreendidos num corte detempo, ei<pressam alternativas de
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reproduc;:aono espac;:odelimitado pela:produc;:aoressaltando-seque, eo conju.!!.
to das possibilidades estabelecidas pelos arranjos familiares, que traduzem
os processos indlviduais e concretos ]~ ~xistincia -os quais delineiam, por
sua vez, mecanismos especificos de sobrevivinciadapopulac;:ao e de reprodu -
c;:aoda forc;:ade trabalho, perpetuando.nestas circunstancias, as condic;:oesde
empobrecimento em nosso meio de sobrevivinciada populac;:ao.Sob o referencial

,
da reproduc;:ao,estes processos, apreendidos no plano das relac;:oessociais,
permitem caracterizar o esboc;:ode um perfil de familia em constante constru-
c;:aoe, ao mesmo tempo,'delinear os espac;:osdas interseccoes que se estabele-
cem com o plano biologico de existincia,-os quais, no seu conjunto, permitem,
por sua vez, compreender como se efefi va, concreta e ::h istori camente, na traj~
toria das formac;:oessociais, o comportamento da dinamicapopulacional, so-
bre a qual se constro,i o circuitoda:'reproduc;:ao da organizac;:aosocial da pr.2.
duc;:ao,assimcomo, oproprio delineamento atraves d~S quais se processam os
confrontas dos homens.entre sÍ'e deles com a natureza.
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TABELA 1 OCUPACAO (PRINCIPAL) DAS MAES SEGUNDO SETOR/RAMO E RELA-
CAo DE TRABALHO. NO SEGUIMENTO

ASSALARIADOS
SETOR/RAMO AUTONOMOS TOTAL

NAoREGISTRADOS REGISTRADOS

Secundário (7.7% ) .5 (38.5%) 7 (53.8%) 13 (100.0%)

Terciário 15 07.5%) (2.5%) 24 (60.0%) 40 (100.0%)
Domici 1 i ar

Terciário 7 05.0%) 8 (40.0%) 5 (25.0%) 20 (100.0%)
Out ros

TOTAL 23 (31.5%) 14 (19.2%) 36 (49.3%) 73 (100.0%)
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TABELA 2 DISTRIBUICAo DA OCUPACAo PRINCIPAL DO CONJUGE, ENTRE AQUELES QUE MANTtM A MESMA
OCUPACAo, COM OU SEM ACOMULO, NO SEGUIMENTO, SEGUNDO RELACAo DE TRABALHO E
SETOR/MMO

RELACAO DE TRABALHO
TOTALSETOR/RAMO ASSALARIADO ASSALARIADOAUTO NOMO REGISTRADO NAo REGISTRADO

Constru~ao Civil 4 (8,5%) 10 (21,3%) 33 (70,2%) 47 (100,0%)

Secu)1dár io
5 (14,-7%) 21 (61,8%) 8 (23,5%) 34 (100,0%)demais rarr'los

Terciário
15 (29,4%) (62,8%) 4 (7,8%) (100,0%)demais ramos 32 51

I

L

TOTAL 24 (18,2%) 63 (47,7%) 45 (34,1%) 132 (100,0%)



TABELA 3 RENDA DO CONJUGE EH SALÁR lOS M fN IMOS (SM) O.UANDO TRAB~

LHADOR EXCLUSIVO OU NAO, NO SEGUIMENTO, EM RELACAO A

MEDIANA, ENTRE AS FAMiLIAS NAS QUAIS SE ENCONTRA PRE-

SENTE EM TODOS OS CONTROLES

~ MEDIANA TRABALHO EXCLUSIVO PROPORCAO DE
(= 2,3 SM) I

TOTAL TRABALHO
S 1M NAO EXCLUSIVO

~ Mediana

> Med iana

TOTAL

2
X calculado = 5,08*

31

44

75

47

32

79

78

76

154

39,7%

57,9%

48,7%

2
X crí ti co

2

= X (1 gl; 0,05) 3,84

---'-------------------"'-------------~--~~~~ J



TABELA 4 . TRABALHO DOS INTEGRANTES DO DOMiCiLIO, NOSEGUIMENTO,
NAS FAMiLIAS NUCLEARES E AMPLIADAS (%)

AMPLIADAS

INTEGRANTE DO TRABALHO NUCLEARES TOTAL

DOMiCiLIO EXCLUSIVO I 11 II1 TOTAL

N = 93 N = 63 N = 13 N = 21 N =97 N = 190

MÁE SIM 0,0 0,0 0,0 4,7 1,7 0,5
NÁO 29,0 34,9 69,2 56.7 46,4 37,9

FILHOS SIM, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NÁO 9,7 9,5 0,0 4,8 7,2 8,4

CONJUGUE SIM 65,6 22,2 0,7 19,7 45,0
NÁO 33,3 77.8 92,3 80,3 54,4

EXTENSÁO SIM 0.0 0,0 23,8 5,2 2,6
NÁO 69,8 92,3 76,2 74,2 37,9

,--.----~---------------------- ".e~~ .. ~ ..- .



RENDA CONJUGE MAE FILHOS EXTENSAo DOMICfLIO(SM)

<: 1 16 64 10 24 6
(9,5%) (86,5%) (62,5%) (31,2%) (3,2%)

1 -f 2 66 9 4 17 45
<39,3%) (12,2%) (25,0%) (22,1%) (23,7%)

2 -f 5 81 1 2 23 116
(48,2%) (1 ,3%) (12,5%) (29,9%) (61,0%)

:> 5 5
O O 13 23(3,0%)

(16,8% ) (12,1%)

i '

TOTAL 168
(100,0%)

74
(100,0%)

16
(100,0%)

77
(100,0%)

190
(100,0%)



---------------=----===_ ..__._.__._----

TABElA 6 - INI'EGRANTES 00 OOMIcíLIO TRAl3ALHAOORESE RENDA PER-eAPITA (00

NU:::LEú E IX) OOMICíLIO) EM FAMILIAS NOCLEARES E AMPLIADAS.

VARIAVEIS I NOCLEARES

Ir
AMPLIADAS =d(VAIDRFS ~IOS) 'roTAL

II . II!

N9 DE IN'IEGRANTES 4,9 7,7 6,3 7,6N) OOMICfLIO 7,5 6,3
N9 DE TRAl3ALHAOORES 1,2 2,3 1,8 3,1 2,4 1,8
RENDAPER-eAPITA 00 0,59 0,65 0,35NOCrm 0,23 0,52 0,55
RENDAPER-eAPITA 00 0,59 0,59 0,47OOMIcfLIo 0,61 0,58 0,58

'~ i

.-~-_ _--------------~-~-_.~~~~~~-"._.-==----::"_._--
'1

J



TABELA 7 ESTADO NUTRICIONAL DOS LACTENTES ENTRE FAMTLIAS NUCLEARES E
AMPLIADAS

: !¡

ESTADO AMPLIADAS
NUCLEARES TOTALNUTRICIONAL I I 11 I 111 I TOTAL

Eutróficos 68 51 9 18 78 146
(73,1%) (81,0%) (69,2%) (85,7%) (80,4%) (76,8%)

. O I 16 8 2 3 13 29
(17,2%) (12,7%) (15,4%) (14,3%) (13,4%) (15,3)

Desnu- 011 8 4 1 O 5 13tridos (8,6%) (6~3%) (7,7%) (5,2%) (6,8%)

0'11 1 O 1 O 1 2
(1,1%) (7,7%) (1,0%) (1,1%)

Total 25 12 4 3 .19 44
(26,9%) (19,0%) 00,8%) (14,3%) (19,6%) (23,2%)

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

Eutróficos X Desnutridos entre Nucleares e Ampl iadas (1 + 1I + 111):
2X calculado = 1,42

X2 crítico X2 3 84= (191;0,05)=.'

j



TABELA 8 --- ESTADO NUTRICIONAL DOS LACTENTES SEGUNDO RENDA PER CAPITA
EM SALARIOS MfNIMOS (SM) DO NOCLEO FAMILIAR, NO SEGUIMENTO

RENDA PER CAP ITA DESNUTRIDOS EUTROFICOS TOTAL PROPORCAO DE
(SM) NOCLEO DESNUTRIDOS

< 0,75

~o, 75

TOTAL

2X calculado = 2,13

38

6

44

111

35

146

149

41

190

25,50%

14,63%

23,16%

2 2X crítico X 3 84= (1 gl; 0,05) = ,

",



TABELA 9 ESTADO NUTRICIONAL DE LACTENTES ENTRE FAMfLIAS NUCLEARES,
AMPLIADAS E NO TOTAL DA AMOSTRA, SEGUNDO RENDA DOMICI-
LIAR PER CAP ITA (RDPC)

NUCLEARES AMPLIADAS TOTAL
RDPC DESNUTRIDOS DESNUTRIDOS(SM) DESNUTRIDOS

TOTAL TOTAL TOTAL
N9 % N9 % N9 %

< 0,75

~ 0,75

TOTAL

70 20

23 5

93. 25

28,6

21 ,7

26,9

75

22

97

19

O

19

25,3

0,0

19,6

144 39

46 5

190 44

27, 1

10,9

23,2

Eutr6ficos x Desnutridos:
1. Nuc 1ea res

2X calculado = 0,41
2X crít ico

2. Ampl iadas

2

= X (1 91; 0,05) = 3,84

Teste Exato de Fisher: P = 0,0041 ou 0,41 % ,',

3. Total da Amostra
2X calculado = 4,28*

!I ~

2X crítico. 2

= X (1 91; 0,05) = 3,84



TABELA 10 --- DESNUTRICAO DE LACTENTES ENTRE FAMfLIAS NUCLEARES, AMPLIADAS E NO
TOTAL DA AMOSTRA, .SEGUNDO OPESOAO NASCER .~

-;

NUCLEARES AMPLIADAS TOTAL
PESO AO NASCER DESNUTR IDOS ... DESNUTRIDOS DESNUTRIDOS(9 ) TOTAL TOTAL TOTAL

NI? % , NI? % NI? %
:

~ 3.000

> 3.000

TOTAL

32

61

93

17

8

25

53,1

13, 1

26,9

33

64

97

7

12

19

21 ,2

18,8

19,6

65

125

190

24

20

44

36,9

16,0

23,2

Eutróficos X Desnutridos:

1. Nucleares
2X calculado = 17,07*

2. Amp1 iadas
2X calculado = 0,08

3. Total da Amostra
2X calculado = 7,30*

, .1

i li
"

'1 ]

2X crf tico 2

= X (1 91; 0,05) 3,84



TABELA 11 ESTADO NUTRICIONAL DE LACTENTES QUE NASCERAM COM PESO
~ 3.000 9 ENTRE FAMfuAS NUCLEARES E AMPLIADAS

TIPO DE FAMfLIA
ESTADO NUTRICIONAL

DESNUTRIDOS I EUTRÚFICOS I TOTAL
PROPORCAO DE
DESNUTRIDOS

Nucleares

Ampliadas

TOTAL

7

24

15

26

33

32

33

65

53,1%

21 ,2%

36,9%

2
X calculado = 7,10":

2 2
X crít ice = X (1 gl; 0,05) = 3,84



TABELA 12 ESTADO NUTRICIONAL DE LACTENTES, FILHOS DE MAES MIGRANTES DE FAMf
LIAS NUCLEARES E AMPLIADAS, DO TOTAL DA AMOSTRA, SEGUNDO NATURAL I
DADE RURAL OU URBANA

NUCLEARES AHPLIADAS TOTAL
NATURAL IDADE DESNUTRIDOS DESNUTRIDOS DESNUTRIDOS

TOTAL TOTAL TOTAL
N9 % N9 % N9 %

Rural

Urbana

TOTAL

45

29

74

16

2

18

35,6 48

6,9 22

24,3 ¡ 70

10

5

15

20,8

22,7

21,4

93

51

144

26

7

33

28,0

13,7

22,9

Eutróficos X Desnutridos:

1. Nucleares
2X calculado = 7,87*
2 2X crftico X 3 84= (1 gl; 0,05)= ,

I 2. Ampl iadas

Teste Exato de Fisher: P 0,6945 ou 69,45%

:' 3. To tal da Amo stra
2X calculado = 4,20*

'1

'1
il 1,

11

11

2X crít ico 2

= X (1 gl; 0,05) = 3,84

J


