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A MISSAO RURAL EDUCANDO A MULHER 
RURAL PARA A MATERNIDADE 

NEHYTA MARTINS RAMOS 

Entre os muitos problemas que a Campanha Nacional 
de Educa~ao Rural, atraves de suas equipes de Missao Rural, 
procUl'a resolver em beneficio das comunidades rurais, talvez 
nenhuma assuma propor~6es tao imperiosas e delicadas 
quanta 0 preparo da mulher camponesa para a maternidade. 

E' sabido de todos que 0 Brasil e urn dos paises do mundo 
que acusa maiores indices de crescimento vegetativo. Dos 
40 mllh6es de brasileiros acrescictos it nossa populagao nos' 
til timos 80 anos, cerca de 32 milh6es resultaram exclusiva
mente do crescimento natural, posta de lado a cantribuigao 
das correntes imigrat6rias de influencia muito secundaria. 

Tambem e do conhecimento geral que a infancia e a ado
lescencia ocupam uma quota elevada na popula~ao total do 
Brasil. 

o estudo da composigao POl' grupos de idade revela que 
dos 41. 236.315 habitantes que 0 censo de 1940 registrou para 
o Brasil, 12.270.466 peSsoas possuiam de 0 a9 anas de idade. 

As estatisticas ainda mostram que 52,79}{, sao consti-' 
tuidos por e:ementos cuja idade varia de 1 a 19 anas. 

A c1assificagao da nossa populagao por sexo revela que 
. 0 Braiil em 1940 possuia 13.505.432 mulheres acima de 12 

anos, das quais 7.268.053 tiveram 41. 568.935 filhos, nos 
liltimos 88 anos (1852-1940). 
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o quadro abaixo da uma ideia da fecundidade e da pro
lificidade da mulher brasileira, nesse periodo: 

N.O de mhos nascidos - 38.435.376 - natalidade _ 92,46 % 
vivos 

N.o de filhos nascidos - 3.133.559 - nati mortalidade _ 7,54 % 
mortos 

Total.. 41.568.935 

Se e verdade que a nossa patria registra um dos mais 
altos coeficientes de natalidade .do mundo, tambem e mister 
que se diga que 0 indice de II)ortalidade e alai'mante, princi
palmente no que tange it mortalidade. infantil, 0 que nos 
preocupa neste estudo. 

De acordo com 0 Prof Aroldo de Azevedo em cada grupo 
de 1.000 pessoas nascem no Brasil 43 pessoas e morrem 
23, anualmente. 

o Anuario Estatistico do Brasil, ano XI, 1950, traz uma 
tabela das taxas de mortalidade, por sexo e grupo de idade, 
na capital federal e em 6 capitais estaduais. Dela extraimos 
a taxa de mortalidade infantil verificada em ReCife, Salva
dor e Porto Alegre, 0 que nos dara uma ideia do que se passa
ra em to do 0 pais nesse sentido: 

Recife .......... . 
Salvador ........ . 
Porto Alegre ... . 

a a 4 an05 
a a 4 anos 
o a '* anos 

115,64 homens 
84,70 homens 
75,21 hom ens 

100,88 ,nulheres 
75,21 mulheres 
71.48 lllulberes 

. Estudos feitos para apontar as causas do aHo caeficiente 
de mortalidade infantil no Brasil, explic,m que is so se deve 
ao baixo nivel cultural e ao baixo J.Jadrao de vida da maim: 
parte da nossa populac;ao, alimentagao deficiente e a lalta 
de assist en cia medica. 

Toda crianga tem direi to a assistencia. En tre os fa to res 
que produzem a mortalidade infantil, poctemos responsabilizar 
a falta de organizagflo da familia e da saciedade, como os 
primordiais . 

Alguem jll. disse que a primeira infancia representa para 
a crianga urn verdadeiro teste e que para vencHo eJa fica 
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na dependt'mcia da organiza9ao 
moral e econ6mica. 

da familia em bases fisica, Bibliotec8 tEmcia medica sao responsaveis pelas menores taxas 
ficientes de mortalidade infantil do Brasil. 

de coe· 

Sabemos que quanto mais desenvolvida e uma regmo, 
maior e 0 aumento da nupcialidade e da natalidade e men or 
a taxa de mortalidade, sobretudo infantil, produzindo como 
consequencia um crescimento vegetativo caaa vez maioI'. 

Tambem nao desconl1ecemos que as regioes sub·desen· 
volvidas apresentam, a par de uma natalidade muito elevada, 
uma forte mortalidade. 

o dia em que se map ear a mortalidade infantil no Brasil, 
tres zonas deverao se destacar imediatamente: 

A pastoril; ados gran des centr~s urbanos e a agricola. 
Inqueritos feitos revel am que as nossas regioes pastoris, 

de fraca densidade de populagao, acusam um alto indice de 
mortalidade in fan til. 

o 111eS1110 fen6meno se registra nas comunidades de alta 
densidade de populag8.o, em est:i.dio de industrializag8.o. 

Nas nossas zonas agricolas, onde a popula,8.o rural sabre· 
puja a urbana, verificamos os men ores indices de 1110rtalidade 
no Brasil. Como exe111plos expressivos dos tres casos aponta· 
dos, n6s temos. de um lado a Campanl1a Gaucl1a e os 111uni· 
cipios de Siio Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre, Bela Ho· 
rizonte e Belem e, de outro lado, a regi"o colonial do Rio 
Grande do SuI e do Vale do Itajai em Santa Catarina. 

Como se explica essa· situagao ? 

Nas regioes pastoris da nossa patria domina a latifundio 
e a criagao extensi va do gada e as gran des la vouras de um 
so dono. Vive ai uma popula,8.o rarefeita, sem escolas, sem 
estradas, sem assisti'mcia medica, e sem vida de comunidade. 
Essa popula,ao, a. mingua da sociabilidade e sem vida de 
grupo, constituida pelo peao de estancia do Rio Grande do 
Sul, pelo sertanejo vaqueiro das caatingas do Nordeste, pelo 
boiadeiro nos cerrados do Centro·Oeste e pelo vaqueiro das 
savanas do Norte, nada po de oferecer aos seus fill1os. 

Nas regi6es agricolas, de colonizagao europeia, sob are· 
gime da pequena propriedade e do cicIo da policultura, a vida 
em familia, a traball10 disciplinado, a escola disseminada, a 
sobriedade de costumes, a alimenta,ao farta e sadia, a assis· 
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"."- Nos gran des centr~s urbanos, em estadio de industriali· 
zagao, os 5ervi,os assistenciais SaO impotentes para atender as 
necessidades da crian,a que os problemas urbanos acarretam. 
A ausencia da mae de familia do lar durante muitas 110ras, 
obrigada a traball1ar nas fabricas, no comercio ou nas rB· 
parti,oes publicas, para auxiliar 0 minguado or,amento do· 
mestico obriga 0 Estado' a dotal' a comunidade de l1igiene 
publica e servi,o social modelares. 

Do que ficou exposto, concluimos que a regime econ6mico 
da agricultura, sob 0 sistema da pequena propriedade, e 0 
mais recomendavel no cresci menta natural da nossa popu· 
la,ao; e que a marcl1a para a industrializa,ao impoe ao go· 
verno vigilancia e assistencia. 

Nao e em vao que a Educagao de Base surge agora como 
uma resposta aos prublemas do homem e do meio. 

Dai a importancia especial que a Campanha Nacional de 
Educa,ao Rural empresta a. Educagao para a Matel'l1idade. 

Entendemos que num programa de Educagao de Base, a 
crianga constitue a base do mesmo. 

As equipes de Missao Rural da CNER vem rBalizando a 
Educagao para a Maternidade, atraves de programas de ati· 
vidades praticas. Sob 0 nome de "Clubes de Maes", ."de Mae· 
zinl1as", "de Noivas", as equipes vem desenvolvendo projetos 
que procuram atender os problemas tipicos do lugar e da 
comunidade. 

Como 0 nome diz, a a,ao educadora dirig-e·se .as maes, as 
adolescentes que servem de maezinhas nas suas casas e as 
futuras maes. 

A finalidade do Clube e criar uma consciencia maternal: 

a) 

b) 

aprender a cui dar as criangae para uso mais tarde e 
ensinar as maes que nao podem ir ao Clube (clubes 
sociais rurais). 

necessidade urgente de modifica,ao de certos habi· 
tos que estao determinando a morte das criangas 
menores de 1 ano . 
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No afa de "Informal' paralnspinl.i",i transcrevcmos, ncste 
numero, 0 plano desenvolvido pcla equipe de Missao Rural 
de Cruz das Almas, Bahia, 

Como veremos da leitura do mesmo, os nossos cducadores 
de base tem sabido explorar tambem em beneficio da Edu
ca,ao para a Maternidade, os scntimentos csteticos da nossa 
gente, Dai as nossas mo,as rurais expressarem em versos 
singelos aquilo que lhes foi transmitido de maneira informal 
e viva, 

PROGRAMA PARA as CURSOS DE MAEZINHAS. 
E FUTURAS MAES 

WAS ATIVIDADES DA MISSAO RURAL DE CRUZ DAS 
ALMAS - BAHIA) 

1.0 aula MAL J:,E 7 DIAS 

o mal de sete dias e uma doen<;a 
Esta doen<;a vem de micr6bios 

PLANO: a) 
b) 
c) o que oe deve fazer para evitar 0: mal 

de sete dias 

DESENVOLVIMETO: 

l. 0) Queimar a tesoura com alcool 
2.°) Ferver 0 cordao 
3.°) Ferver e passar os panos a ferro 
4.") Botar mercurio-cromo e sulfa no umbigo 
5.°) A parteira deve estar limpa, com as maos 

lavadas e nao sen tar na cam a da partu
riente. 

EXPRESSif.O: 

A tesoura ja esta ai; 
Qued& 0 alcool, va buscar; 
Nao se carta mais umbigo 
Com tesoura sem queimar. 
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