
As trabalhadoras em 
empresas pesqueiras: 
representações sociais sobre 
saúde e percepções corporais 

Guillermo Alfredo Johnson

Rosemeri Bermardes de Sousa

Neusa María Sens Bloemer

Introdução

As in dús trias de pes ca lo ca li za das no mu ni cí pio ca ta ri nen se de Na -
ve gan tes apre sen tam uni da des que se de di cam à cap tu ra de pes ca dos, ao 
pro ces sa men to e ao con ge la men to bem como à dis tri buiç ão do pes ca do.
O pes ca do é co mer cia li za do prin ci pal men te para as re gi ões nor te e
nord es te do país, mas tam bém para o ex te rior, ten do a Itá lia, Por tu gal e
Jap ão como os prin ci pais mer ca dos re cep to res do pes ca do da re gi ão. 

Os da dos es ta tís ti cos ob ti dos jun to ao Mi nis té rio do Tra bal ho e
Empre go re ve lam que en tre as cin co pro fiss ões que mais pos suem es to -
que de mão de obra du ran te o ano de 2007, a pri mei ra de las apon ta para
os tra bal ha do res de pre pa raç ão do pes ca do (lim pe za) e a quar ta para os
pes ca do res pro fis sio nais, de no tan do a im portância des te se tor para o
mu ni cí pio e a mi cro rre gi ão (Isper, 2007). 

Se gun do o Sin di ca to dos Tra bal ha do res na Indús tria da Pes ca de
Ita jaí e Re gi ão, há apro xi ma da men te 2.000 tra bal ha do res so men te na
ma ni pu laç ão de pes ca do no mu ni cí pio de Na ve gan tes, mui to em bo ra o
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pró prio sin di ca to ten ha des ta ca do que não é pos sí vel con fe rir o nú me ro
exa to de tra bal ha do res nes te se tor. Isto se deve a ter cei ri zaç ão, por meio
da qual se con tra tam os tra bal ha do res por dia, na con diç ão de tra bal ho
in for mal, por tan to, sem con tra to ou qual quer ou tro re gis tro, ou ain da,
atra vés da for maç ão de coo pe ra ti vas. 

Da dos co le ta dos jun to à Se cre ta ria de De sen vol vi men to Re gio nal
de Ita jaí in di cam que o be ne fi cia men to e a ma ni pu laç ão do pes ca do são
exer ci dos por, apro xi ma da men te, 90% de mão de obra fe mi ni na em toda 
a re gi ão da Asso ciaç ão dos Mu ni cí pios da Re gi ão da Foz do Rio Ita jaí
(com pos ta pe los mu ni cí pios ca ta ri nen ses de Luís Alves, Pen ha, Pi ça -
rras, Ilho ta, Na ve gan tes, Ita jaí, Bal neá rio Cam bo riú, Ita pe ma, Por to
Belo e Bom bin has). 

Em pe río dos de gran des sa fras, as in dús trias apre sen tam pou cos
es pa ços para fi le tar gran des quan ti da des de pei xes ou des cas car os ca -
mar ões. Para re sol ver este im pas se, re co rre-se ao uso de mão de obra
ter cei ri za da para a exe cuç ão des tes ser vi ços, que são rea li za dos em ou -
tros es pa ços con he ci dos como sal gas1. As sal gas est ão es ta be le ci das em
fun dos de quin tal onde as con diç ões de tra bal ho e hi gie ne, por ve zes,
dei xam a de se jar. Esta tem sido uma das preo cu paç ões da Se cre ta ria
Esta dual da Pes ca para que se man ten ha a pro duç ão de pes ca do com
qua li da de. 

Mui to em bo ra a maio ria das tra bal ha do ras da ma ni pu laç ão do pes -
ca do se jam mul he res, os meios de co mu ni caç ão, atra vés dos no ti ciá rios
lo cais, jor nais im pres sos e te le vi si vos, re fe rem-se às ati vi da des da pes ca 
como uma ati vi da de ex clu si va men te mas cu li na, con fe rin do in vi si bi li -
da de ao tra bal ho das mul he res que atuam jun to às em pre sas de pes ca do
da re gi ão. 

O pre sen te ar ti go tra ta da in serç ão da mul her na in dús tria do pes ca -
do no mu ni cí pio de Na ve gan tes, li to ral nor te do Esta do de San ta Ca ta ri -
na, em par ti cu lar das que tra bal ham no be ne fi cia men to do pes ca do, re -
gio nal men te iden ti fi ca das como “ma ni pu la do ras do pes ca do”. Obje ti -
vou-se con he cer como atuam es sas mul he res nes te pro ces so de tra bal ho
e como per ce bem o des gas te fí si co do seu cor po em funç ão das ati vi da -
des la bo rais. Essa mão-de-obra fe mi ni na se es pe cia li zou atra vés da prá -
ti ca ad qui ri da na exe cuç ão do pró prio tra bal ho e é res pon sá vel pela lim -
pe za do pei xe, cor te e em ba la gem do pro du to, pro ces so este que an te ce -
de à co mer cia li zaç ão do pes ca do.

Algu mas ob ser vaç ões des per ta ram nos so in te res se para a rea li zaç ão 
da pre sen te pes qui sa. Em pri mei ro lu gar, cons ta tan do a im portância que
se tor pes quei ro de tém na re gi ão ob ser va-se que essa par ce la sig ni fi ca ti va
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1 A sal ga é um dos pro ces sos mais an ti gos de con ser vaç ão de pes ca dos. Con sis te em
di ver sas mo da li da des de imers ão e co ber tu ra do pei xe em so luç ão ou gra nu la dos de
clo re to de só dio (sal) com a fi na li da de de re tar dar a sua de com po siç ão, para pos te rior 
pro ces sa men to in dus trial do ali men to (Szent ta másy et al., 1993; Aiu ra et al., 2008). 
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de tra bal ha do ras per sis te em pre cá rias re laç ões de tra bal ho. Em se gun do
lu gar, ob ser vou-se que as mul he res tra bal ha do ras do pes ca do, ao re tor na -
rem das em pre sas para as suas re sidê ncias apre sen ta vam ex tre mo can sa -
ço e, por ve zes, suas mãos tra ziam mar cas de cor tes, seus pés es ta vam in -
cha dos e suas pos tu ras de nun cia vam do res cor po rais. Tal ob ser vaç ão in -
du ziu a re flex ão so bre os des gas tes que seus cor pos so friam em de -
corrência do tra bal ho exe cu ta do du ran te par te do dia, des per tan do, as sim, 
al guns ques tio na men tos: ¿es tas mul he res per ce bem as mar cas que tra -
zem em seus cor pos? ¿Co mo as per ce bem e como as ex pres sam dan -
do-lhes vi si bi li da de?

O le van ta men to bi blio grá fi co pré vio apon tou a es cas sez de  traba -
lhos so bre a atuaç ão das mul he res que exe cu tam ati vi da des na in dús tria
do pes ca do, ins ti gan do-nos a re gis trar di ver sos as pec tos per ce bi dos da
ati vi da de que de sem pen ham para que pos sam ser in cluí das nos di rei tos
so ciais que ad vém des te tra bal ho, além de con tri buir no con he ci men to
des te pro ces so de tra bal ho.

Abordagem etnográfica e as representações sociais 

A abor da gem da te má ti ca con tou com a “sub je ti vi da de” das  traba -
lhadoras para de fi nir as con diç ões de tra bal ho, o des gas te fí si co, as con -
cepç ões so bre saú de, dor e so fri men to (Codo, 1994). Estas con cepç ões na 
pers pec ti va da teo ria das re pre sen taç ões so ciais cons ti tuem “uma mo da -
li da de de con he ci men to par ti cu lar que tem por funç ão a ela bo ra çao de
com por ta men tos e a co mu ni caç ão en tre in di ví duos” (Mos co vi ci, 2003:
26). São con he ci men tos oriun dos do sen so co mum, da con vivê ncia co ti -
dia na que per mi tem in ter pre tar a rea li da de e mo de lar os com por ta men tos
dos mem bros de uma dada so cie da de, com preen den do-se ain da, numa
vis ão an tro po ló gi ca, a cul tu ra como um sis te ma sim bó li co, ou como di ria
Geertz (1978) uma es pé cie de len te atra vés da qual os mem bros de uma
dada so cie da de in ter pre tam e dão sen ti do ao seu mun do. Com tal pers pec -
ti va teó ri ca con si de ra mos o con cei to de re pre sen ta çoes so ciais como
“uma for ma de con he ci men to, so cial men te ela bo ra da e par til ha da, com
um ob je ti vo prá ti co e que con co rre para a cons truç ão de uma rea li da de
co mum a um co le ti vo” (Jo de let, 2001: 22). Assim, os gru pos so ciais ela -
bo ram seus có di gos cul tu rais, re gras e sig ni fi ca dos, os quais são ex pres -
sos em prá ti cas e re pre sen taç ões so bre as mais di ver sas es fe ras so ciais.
No caso da pre sen te aná li se con fe ri ram-se as per cepç ões e as  representa -
ções das tra bal ha do ras do pes ca do so bre o tra bal ho, a saú de, o cor po, a
dor e o so fri men to.

O tra bal ho en quan to ca te go ria ana lí ti ca re fle te, não só o des gas te
do tra bal ha dor, mas tam bém as re gras e va lo res da so cie da de. Nes ta di -
reç ão pode-se afir mar que na so cie da de ca pi ta lis ta o tra bal ho ul tra pas sa
a sa tis faç ão das carê ncias e gera ne ces si da des fora dele (Antu nes, 2005:
71), es ti mu lan do o de se jo de con su mir de ter mi na dos bens, que só po -
dem, teo ri ca men te, se rem ad qui ri dos a par tir da pro duç ão de ou tros
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bens, ou seja, pela exe cuç ão de al gum tra bal ho. Embo ra a or ga ni zaç ão
do tra bal ho pos sa ser fon te ge ra do ra de so fri men to (Codo, 1994), é, pa -
ra le la men te, atra vés dele que o su jei to afir ma sua iden ti da de so cial e ob -
tém o seu re con he ci men to en quan to su jei to des sa mes ma so cie da de.
Tra bal har, na so cie da de ca pi ta lis ta tam bém pode ser com preen di do
como algo va lo ra do pe las tra bal ha do ras do pes ca do, como ve re mos a
se guir (Saf fio ti e Mun hoz, 1994).

O es tu do ex plo ra tó rio de ca rá ter et no grá fi co com preen deu a vi si ta
a três in dús trias de pes ca do no mu ni cí pio de Na ve gan tes pos si bi li tan do,
atra vés da ob ser vaç ão par ti ci pan te (Brand ão, 1984), con fe rir o pro ces so
de ma ni pu laç ão do pes ca do, as con diç ões de tra bal ho em que são rea li -
za das as ati vi da des, bem como as suas re laç ões so ciais. Além da ob ser -
vaç ão in loco, fo ram rea li za das en tre vis tas com 20 ope rá rias em suas
pró prias re sidê ncias, com o pro pó si to de pre ser var a iden ti da de das in -
for man tes e, pa ra le la men te, per mi tir que pu des sem ex pres sar com li ber -
da de suas im press ões e sen ti men tos so bre o tra bal ho que exe cu tam e so -
bre as con diç ões fí si cas do lo cal em que efe tuam a ati vi da de la bo ral.
Esta téc ni ca via bi li zou con fe rir as con diç ões so cioe conô mi cas e cul tu -
rais das en tre vis ta das, bem como o con tex to lo cal atra vés do con he ci -
men to so bre o bai rro em que residem.

As en tre vis tas rea li za das em suas ca sas as co lo ca ram em si tuaç ão
de li ber da de e con for to para fa lar, por ve zes, por mais de duas ho ras so -
bre o seu tra bal ho, as suas re laç ões fa mi lia res, ob je ti vos e son hos num
diá lo go que vis lum bra va iden ti fi car e ca rac te ri zar as ex pe riên cias vi -
ven cia das por es tas tra bal ha do ras. Nes te es pa ço se re ve la ram as se mel -
han ças e di fe ren ças, as coerê ncias e as apa ren tes con tra diç ões cheias de
sig ni fi ca dos sig ni fi can tes (Bour dieu, 1989). Esta ex pe riên cia via bi li zou 
diá lo gos ri cos em sa be res e re flex ões que com pun ham o con he ci men to
da que las mul he res, como par tes de um pro ces so de cons truç ão co le ti va,
como anun cia a teo ria das re pre sen taç ões so ciais (Mos co vi ci, 2003; Mi -
na yo, 1998). As en tre vis tas semi-es tru tu ra das (Mi na yo, 2000) abor da -
ram quest ões re la ti vas às per cepç ões das tra bal ha do ras so bre o cor po e a
saú de, as con diç ões de tra bal ho, bem como a iden ti fi caç ão da si tuaç ão
so cioe conô mi ca, pri vi le gian do apro fun dar a co mu ni caç ão, mas res pei -
tan do-se a dis po ni bi li da de das pró prias en tre vis ta das. 

A se leç ão das en tre vis ta das para a abor da gem de ca rá ter qua li ta ti -
vo2 in cluiu na amos tra ape nas as mul he res que exer cem a ati vi da de há
pelo me nos um ano, cri té rio este fun da men tal para a ob tenç ão do con he -
ci men to do pro ces so de tra bal ho em que est ão in se ri das. Além dis so,
abor da ram-se as que es pon ta nea men te se dis pu se ram a res pon der aos
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2 A pers pec ti va me to do ló gi ca ado ta da tem como re fe ren cial teó ri co as re pre sen taç ões
so ciais, que como apon ta Quei róz per mi te “uma abor da gem com preen si va em que se 
per ce be o ator so cial como um agen te que in ter pre ta o mun do à sua vol ta com uma
ati tu de que con tém in tenç ões e, por tan to, pro je tos de ação” (2003: 19).
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nos sos ques tio na men tos fa ci li tan do as sim, a apro xi maç ão en tre en tre -
vis ta dor e en tre vis ta do. 

A aná li se dos da dos pri vi le giou a com preens ão e in ter pre taç ão dos
sig ni fi ca dos das fa las das in for man tes em ter mos do seu con teú do e da
cons ti tuiç ão dos mes mos ex pres sos nas re pre sen taç ões so bre a saú de e o 
tra bal ho ten do como re fe ren cial o con tex to so cio cul tu ral das ma ni pu la -
do ras de pes ca do. 

Caracterização das trabalhadoras:

O mu ni cí pio de Na ve gan tes tem sido alvo de atraç ão por par te de
fa mí lias que bus cam no em pre go da ma ni pu laç ão de pes ca do uma pos si -
bi li da de de mel ho rar suas con diç ões so ciais (Me dei ros da Sil va, 2006).
A abor da gem foi rea li za da no ano de 2004, sen do que das en tre vis ta das3

ape nas 17% são oriun das do mu ni cí pio de Na ve gan tes en quan to 83%
de las vie ram de ou tras ci da des de San ta Ca ta ri na ou até mes mo de ou -
tros es ta dos. 

Por tra tar-se de uma ofer ta de tra bal ho que não exi ge ex pe riên cia
ou qual quer ou tra qua li fi caç ão, o tra bal ho com o pes ca do tor nou-se um
atra ti vo para as pes soas com bai xo ní vel de es co la ri da de. Entre as en tre -
vis ta das, 38% es tu da ram de 1a a 4a sé rie, 31% de 5a a 8a sé rie, 8% 2o grau 
e 23% não es tu da ram em nenhum momento da vida. 

A ida de des tas tra ba lha do ras va ria en tre 21 e 49 anos, ha ven do ma -
i or con cen tra ção de tra ba lha do ras na fa i xa etá ria en tre 30 e 40 anos. O
es ta do ci vil das en tre vis ta das iden ti fi cou 8% sol te i ras, 23% se pa ra das,
69% de las vi vem com seus com pa nhe i ros, mu i to em bo ra a re la ção con -
ju gal pos sa não ser mu i to es tá vel, como elas pró pri as re ve la ram. Esta
ins ta bi li da de as es ti mu la a bus car no tra ba lho fora do âm bi to do més ti co
a ga ran tia do sus ten to de seus fi lhos e al gu ma qua li da de de vida, não
apos tan do, ex clu si va men te no su por te do com pa nhe i ro para man ter seus 
fi lhos, mas por ini ci a ti va pró pria cri am si tu a ções de auto-sus ten ta bi li da -
de.

Quan to ao nú me ro de fil hos 69% des tas tra bal ha do ras tem até três
fil hos e 31% mais de três filhos. 

Vale lem brar ain da que em bo ra ten ha mos en con tra do fa mí lias em
“es ta do de po bre za”, há en tre es tas, aque las que se or gul ham em di zer
que tra bal ham no pei xe atraí das pelo sa lá rio que re ce bem e que, acres ci -
do ao sa lá rio do ma ri do, per mi te mel ho rar suas con diç ões de vida ob ten -
do al gum con for to. 

Eu e meu ma ri do tra bal ha mos no pei xe. Quan do che ga mos aqui,
não tin ha nada. Hoje te mos 2 ca sas, ca rro, pos so di zer que es ta mos
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3 Para iden ti fi car as en tre vis ta das e, ao mes mo tem po, man ter o si gi lo ne ces sá rio uti li -
za mos a no men cla tu ra E1, E2, E3, etc., se gui do da in di caç ão da ida de in for ma da, por 
en ten der que ela re fle te, ain da que in di re ta men te, a ex pe riên cia das nos sas in ter lo cu -
to ras com esse tra bal ho ma nual. 
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bem. Só eu tiro em tor no de R$ 800,00 a R$1000,00 por mês (E1 -
37 anos).

Entre tan to, a mé dia de sa lá rio ob ti do por es tas tra bal ha do ras é de
quin hen tos a seis cen tos reais men sais, quan do apre sen tam “boa pro du ti -
vi da de”, como res sal ta ram. 

Compreendendo o processo de manipulação do pescado

A des criç ão da dinâ mi ca do tra bal ho é de co rren te da abor da gem et -
no grá fi ca, de ca rá ter ex plo ra tó rio, de co rren te do diá lo go com di ver sos
tra bal ha do res en vol vi dos nas ta re fas. O tra bal ho da ma ni pu laç ão do
pes ca do ini cia com a che ga da do bar co de pes ca no cais da in dús tria aba -
rro ta do de vá rias es pé cies de pes ca do, co ber tos com mui to gelo para sua
con ser vaç ão. A ma ni pu laç ão do pes ca do é um dos pro ces sos de be ne fi -
cia men to do pes ca do em que o pei xe é ma nu sea do um a um. Faz par te
des se pro ces so a re ti ra da das es ca mas, das vís ce ras se gui da dos cor tes,
da re ti ra da da ca be ça, das na da dei ras, abrin do-se de pois o pei xe ao meio 
sem se pa rá-lo e fi nal men te, a fi le ta gem, que con sis te em cor tar o pei xe
em for ma de filé. É tam bém con si de ra do ma ni pu laç ão do pes ca do todo
o ma ne jo do pes ca do, con ge la do ou não.

No se tor de des car ga, ho mens e mul he res tra bal ham jun tos para
que o pes ca do fi que o mí ni mo pos sí vel ex pos to à tem pe ra tu ra am bien te,
fora do gelo. O pei xe é re ti ra do do bar co em gran des ces tos, ge ral men te
com a aju da de um guin das tre e co lo ca do em uma es tei ra com água co -
rren te para que seja exe cu ta da a pri mei ra la va gem do pes ca do. Nes te
mo men to exi gem-se do tra bal ha dor ra pi dez ma nual, ob ser vaç ão vi sual e 
mui ta atenç ão para que se efe tue a se pa raç ão do pes ca do por es pé cie e
ta man ho, pro vo can do gran de des gas te fí si co por que esta ta re fa é exe cu -
ta da de pé e por vá rias ho ras inin te rrup tas.

Após a la va gem e a se pa raç ão, o pes ca do é co lo ca do em cai xas
plás ti cas e trans por ta do para o se tor de pe sa gem. No va men te, de man -
da-se mui to es for ço fí si co, por que as cai xas de vem es tar bem cheias,
tor nan do-as mui to pe sa das. Nor mal men te esta ati vi da de é rea li za da por
ho mens.

De pois de pe sa do, o pes ca do é trans por ta do em cai xas, ma nual -
men te para uma câma ra de res fria men to, onde per ma ne ce por pou cos
mi nu tos, para que não seja con ge la do. A ta re fa con sis te em co lo car e re -
ti rar o pes ca do na câma ra fria. O tra bal ha dor exp õe, nes ta ação, o seu
cor po a gran des va riaç ões de tem pe ra tu ra por que efe tua mui tas en tra das
e saí das nas câma ras frias. 

Após o res fria men to o pes ca do é no va men te ca rre ga do pelo  traba -
lha dor, ma nual men te ou por es tei ra (de pen den do do por te da in dús tria)
para o se tor de lim pe za, cor te ou fi le ta gem de pei xe. A fi le ta gem con sis -
te em trans for mar o pes ca do em filé. Nes te se tor en con tra mos vá rias me -
sas e pró xi mo de las mui tas tor nei ras com água co rren te, água esta tra ta -

94 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo

PAGINAS 89-110

martes, 20 de abril de 2010 2:04:57 p.m.



da pela pró pria em pre sa, aten den do às exigê ncias es ta be le ci das pelo Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra (órg ão que con tro la a qua li da de do pro du to).
Des tas exigê ncias cons ta que a água deve re ce ber maior quan ti da de de
clo ro do que a água for ne ci da para in gest ão hu ma na, a fim de ga ran tir a
qua li da de da água e con se qüen te men te do pro du to. Estas ati vi da des são
exer ci das em gran de maio ria por mulheres.

Nes ta pri mei ra fase da ma ni pu laç ão do pes ca do, as mul he res tra -
bal ham por vá rias ho ras de pé, com as mãos de bai xo de uma tor nei ra em
que es co rre, per ma nen te men te, a água co rren te e nes te mo men to,  traba -
lham com fa cas mui to afia das. Maior par te das tra bal ha do ras não usa lu -
vas como equi pa men to de se gu ran ça du ran te a exe cuç ão des ta ati vi da -
de. Os ris cos de cor tar as mãos com a faca são gran des, ha ven do ain da a
pos si bi li da de de ma chu ca rem as mãos com as es ca mas e as es pin has dos 
pei xes. O lo cal de tra bal ho é um am bien te frio e mui to úmi do, por que o
pes ca do está sem pre ge la do e há mui ta água es coan do para au xi liar na
re ti ra da dos re sí duos. 

Após a fi le ta gem o pes ca do é trans por ta do para o tú nel ou câma ra
de con ge la men to onde a tem pe ra tu ra pode va riar en tre 30ºC e 40ºC ne -
ga ti vos. A en tra da do tra bal ha dor nas câma ras é rea li za da uti li zan do-se
rou pas apro pria das para as bai xas tem pe ra tu ras e a per manê ncia no in te -
rior da câma ra não deve ser su pe rior a 15 mi nu tos. Nes te pro ces so o pes -
ca do é ca rre ga do em cai xas para as câma ras, com au xí lio de má qui nas
ou ca rrin hos de mão, mas não dis pen sa o es for ço fí si co dos bra ços para
aco mo dar as cai xas em pil han do-as uma em cima das ou tras para que
pos sa ser trans por ta do pela má qui na até a câma ra. Por ser este ma nu seio
uma ati vi da de que exi ge mui ta for ça fí si ca é rea li za do por homens.

O pes ca do re tor na das câma ras frias con ge la do, em cai xas de plás -
ti co (PVC) e re ce be ou tro ban ho de água em gran des tan ques que con -
tém água fria para que seja no va men te con ge la do. A ope raç ão exi ge
mui to es for ço fí si co e ex po siç ão às bai xas tem pe ra tu ras por par te dos
tra bal ha do res. É pos sí vel ob ser var um mo vi men to rá pi do de mãos, bra -
ços e per nas num es for ço re pe ti ti vo pro vo can do um gran de des gas te fí -
si co do ope rá rio. 

Nes ta mes ma se qüên cia o pes ca do se gue sen do ma nu sea do um a
um. Nes te mo men to do pro ces so, os ope rá rios não uti li zam lu vas de pro -
teç ão, dei xan do-os ex pos tos ao frio que a tem pe ra tu ra da água lhes
impõe. Esta ação exi ge, so bre tu do, des tre za ma nual exa ta men te por que
o pro du to se apre sen ta con ge la do. Com os ban hos e con ge la men tos al -
ter na dos o pes ca do ab sor ve apro xi ma da men te 10% de água, tor nan -
do-se mais fir me e mais pe sa do, mas tam bém de mais di fí cil ma nu seio.
Este ban ho tem por fi na li da de acres cen tar maior ren da ao pro du to, por
exem plo, no caso do ca mar ão, a ab sorç ão da água pode che gar a um
acrés ci mo de 40% no peso fi nal do pro du to. 
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No se tor de em ba la gem, o pes ca do é clas si fi ca do por es pé cie para
pos te rior men te ser em ba la do. No caso do filé de pes ca do é em ba la do um 
a um, ma nual men te, se pa ran do-os por plás ti cos e, em se gui da, são em -
pa co ta dos em cai xas de pa pel ão.

As cai xas de pa pel ão em que o pes ca do foi acon di cio na do são ca -
rre ga das com o es for ço dos bra ços ou nos om bros dos ope rá rios até as
câma ras frias, que apre sen tam tem pe ra tu ras en tre 25ºC e 30ºC ne ga ti -
vos. O cor po mais uma vez fica ex pos to a con se cu ti vas al te raç ões de
tem pe ra tu ras.

Há que se re gis trar, ain da, que por ve zes, ob ser vou-se que pró xi -
mos das me sas de cor te est ão as câma ras frias que, quan do são aber tas,
li be ram o ar frio do con ge la men to, al te ran do a tem pe ra tu ra do am bien te
e pro vo can do um cho que tér mi co nos cor pos das ope rá rias que se en -
con tram tra bal han do nas me sas de cor te. 

As representações das trabalhadoras do pescado sobre a dor 
e a saúde

As con diç ões pre cá rias de tra bal ho na qual atuam as ma ni pu la do -
ras fo ram res sal ta das não ape nas pe las en tre vis ta das, mas tam bém pe los
em pre sá rios, pro prie tá rios das em pre sas, que re con he cem que o co ti dia -
no den tro da in dús tria de be ne fi cia men to do pes ca do pode ser de sen ca -
dea dor de uma sé rie de doen ças. A ex po siç ão do cor po das tra bal ha do -
ras ao frio, à umi da de, ao ba rul ho e a lon gas jor na das de tra bal ho con tri -
buem para a pre sen ça das do res e so fri men tos per ce bi dos por es sas
mul he res. 

Vá rios são os ti pos de doen ças que po dem sur gir no am bien te de
tra bal ho como re ve lam os es tu dio sos so bre esta te má ti ca4, de sen ca dean -
do al te raç ões na saú de dos tra bal ha do res ou até mes mo agra van do pro -
ble mas já exis ten tes, ad qui ri dos fora do am bien te de tra bal ho, tan to de
ori gem bio ló gi ca quan to psi cos so cial.

Estu dos têm mos tra do que o cor po ma ni fes ta lin gua gens que me re -
cem ser in ter pre ta das em seus con tex tos so ciais e cul tu rais. Não se pre -
ten de aqui his to ri ci zar as abor da gens an tro po ló gi cas so bre o cor po, mas
ape nas lem brar que o cor po é ins tru men to re ve la dor de cul tu ra, que ex -
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4 Os es tu dos que pri vi le giam a dis cuss ão so bre o tra bal ho e suas con se qüên cias para a
saú de dos tra bal ha do res re ve lam que a so cie da de mo der na vem cons truin do no vos
des gas tes cor po rais que in ter fe rem di re ta men te na saú de do tra bal ha dor. Por ou tro
lado, es tes mes mos es tu dos tam bém cons ta tam que há ain da di fi cul da des de se re -
con he cer tais des gas tes em ter mos da le gis laç ão e quan do es tas exis tem na sua apli -
ca bi li da de para que o tra bal ha dor seja com pen sa do em seus di rei tos tra bal his tas e
so ciais. Nes ta pers pec ti va in cluem-se as aná li ses de Son tag (1984); Cohn et al.
(1985); Mae no e Car mo (2005); Codo (1994); Men des e Dias (1991); Ro cha, Ri got to 
e Bus chi ne lli (1994); Men des (1996); Mi na yo-Go mez e The dim-Cos ta (1997;
1999); Ra maz zi ni (2000), en tre ou tros.
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pres sa sig ni fi ca dos cons truí dos por di fe ren tes seg men tos so ciais5. Os
es tu dos an tro po ló gi cos re la ti vos às quest ões cor po rais con tam com a
con tri buiç ão pri mei ra de Mauss (1974), para quem toda a ex press ão cor -
po ral deve ser apren di da, res sal tan do que há uma in ter de pendência en -
tre os do mí nios fí si co, psi cos so cial e cul tu ral. 

Para além da cul tu ra, há que se res sal tar as con diç ões de tra bal ho
nas quais as ma ni pu la do ras do pes ca do exer cem suas ati vi da des, se me -
lan te ao que cons ta tou Bel trão a res pei to das tra bal ha do ras da cas tan ha
no Pará, “o tra bal ho, em vir tu de das con diç ões em que é rea li za do, é
sem pre apre sen ta do com for ma con tí nua de des gas te e des truiç ão do
úni co bem que disp õe a ope rá ria: seu cor po” (1982: 75).

Embo ra não se pos sa atri buir ape nas às con diç ões de tra bal ho o
ele men to de sen ca dea dor de to dos os ma les cor po rais, como lem bram
Adam e Herz lich (2001: 51), “a va ria bi li da de dos es ta dos de saú de não
se pode re su mir a um pro ble ma [...] exis te uma im bri caç ão en tre os fenô -
me nos bio ló gi cos e so ciais e, na maio ria das ve zes, tor na-se ne ces sá rio
pen sar em ter mos de ‘cau sa li da de em sé rie’ para ex pli car as con diç ões
de saú de”. Entre tan to, pode-se con fe rir no caso das tra bal ha do ras do
pes ca do que es tas atri buem como cau sa pri mei ra de vá rios dis túr bios de
sua saú de as ati vi da des de ma ni pu laç ão do pes ca do anun cia das em suas
do res e so fri men tos.

O so fri men to, por ser um cons truc to só cio-cul tu ral e psi cos so cial é
iden ti fi ca do e per ce bi do de for ma di fe ren cia da por mem bros de uma
dada so cie da de, ain da que es te jam par til han do das mes mas con diç ões
no lo cal de tra bal ho. Ou seja, o que pa re ce so fri men to para um pode até
mes mo ser per ce bi do como pra zer e sa tis faç ão para o ou tro, ha ven do,
por tan to, per cepç ões que di zem res pei to ao in di ví duo. 

Na cons truç ão só cio-cul tu ral a dor e o so fri men to po dem ser iden -
ti fi ca dos com ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas ha ven do dis tinç ão en tre a dor e
o so fri men to, en fa ti zan do-se que

[...] do pon to de vis ta con cei tual, so fri men to e dor não se con fun -
dem, mas tam bém não se dis tin guem com fa ci li da de, da mes ma for -
ma que não se pode se pa rar a fren te e o ver so de uma fol ha de pa pel.
[...] Fru tos de uma vis ão di cotô mi ca, a pa lav ra so fri men to tem sido
as so cia do ao psí qui co, ao men tal ou à alma, en quan to a pa lav ra dor,
ge ral men te é re me ti da a algo lo ca li za do no cor po. Tan to é, que
dian te da afir maç ão ‘es tou com dor’, a per gun ta ime dia ta é: onde?
(Brant e Mi na yo-Go mes, 2004: 215).

Assim, o tra bal ho pode re pre sen tar so fri men to ou sa tis faç ão; já as
con diç ões em que as ati vi da des são de sen vol vi das po dem ou não pro vo -
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car a dor6. Além de ser per ce bi da en quan to sen saç ão cor po ral, a dor
pode, ob je ti va men te, ser sen ti da em de corrência de aç ões co ti dia nas
rea li za das em ati vi da des la bo rais ou não. 

Espe cia lis tas da área da saú de con si de ram a dor como “uma es pé cie
de aler ta que cha ma a atenç ão so bre uma les ão de te ci do ou um mau fun -
cio na men to fi sio ló gi co” (Wei na man apud Hel man, 1994: 165). Mas a dor 
não é cons ti tuí da so men te pelo pa pel bio ló gi co que re pre sen ta; ela é tam -
bém uma reaç ão in fluen cia da por fa to res so ciais e cul tu rais-raz ão pela
qual o com por ta men to de co rren te da dor pode va riar de in di ví duo para in -
di ví duo, de cul tu ra para cul tu ra apre sen tan do per cepç ões di ver si fi ca das.
Então, ao ex pres sar a dor, os in di ví duos est ão ma ni fes tan do reaç ões bio -
ló gi cas per mea das por fa to res so ciais, cul tu rais e psi co ló gi cos.

Não se pode dei xar de men cio nar que tan to as de fi niç ões de “saú -
de”, quan to às de “doen ça” va riam en tre os in di ví duos, os gru pos cul tu -
rais e as clas ses so ciais. Mas, a Orga ni zaç ão Mun dial de Saú de de fi niu a
saú de como “um es ta do de com ple to bem-es tar fí si co, men tal e so cial, e
não sim ples men te a ausê ncia de doen ça ou en fer mi da de” (apud Hel -
man, 1994: 105). Por tan to, re fe rin do-se a este es ta do de com ple to
bem-es tar fí si co, que nos sas en tre vis ta das ex pres sa ram suas do res, os
seus des con for tos em re laç ão ao seu pró prio cor po. 

Já tive dor de ca be ça, prin ci pal men te da má qui na. É mui to ba rul ho.
Tam bém dor nas cos tas, nas per nas, nos bra ços. A ma ni pu laç ão
mexe mui to com os bra ços (E2-18 anos).

Ten ho dor na co lu na. Dá pro ble ma nas cos tas. Deve ser por que
pego peso. A gen te pega peso pra bo tar em cima da mesa, tra bal ha
toda vida de pé, não sen ta (E3-24 anos).

[...] às ve zes che go com o bra ço tão doí do que dou de ma mar dei ta -
da pra não ter de se gu rar ela, é mui to ruim pra nós duas (E4-22
anos).

[...] quan do é mui to frio, ten ho mui ta gri pe, é uma atrás da ou tra
(E5-46 anos).

Sin to mui to as mãos, água mui to ge la da no in ver no é mui to frio, as
mãos con ge lam, dá reu ma tis mo (E6-21 anos). 

No re la to das mul he res ma ni pu la do ras do pes ca do, es tas se re fe -
riam à dor en quan to per cepç ão ex pres sa atra vés da sen saç ão cor po ral. A
dor é com preen di da por elas, em gran de par te, como con se qüên cia das
ati vi da des exer ci das na in dús tria, es pe cial men te como de corrência das

98 Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo

6 É in dis pen sá vel sa lien tar, que de co rren te da carê ncia ou de bi li da de de re sistências
co le ti vas or ga ni za das, o pra zer que pode ser sen ti do no tra bal ho alie na do er gue-se
em in dis pen sá vel instância de saú de men tal in di vi dual, pois se ria in sus ten tá vel qual -
quer tra bal ha dor per sis tir co ti dia na men te a uma si tuaç ão na qual nada há de bom
(De jours; Des sors; Des riaux, 1993; Codo, 1994).

PAGINAS 89-110

martes, 20 de abril de 2010 2:04:57 p.m.



mu dan ças brus cas de tem pe ra tu ra, do es for ço fí si co e dos mo vi men tos
re pe ti ti vos a que se sub me tem en quan to rea li zam seu tra bal ho. Em seus
de poi men tos re ve la ram que a dor está sem pre pre sen te, é sen ti da co ti -
dia na men te, e os mo ti vos atri buí dos a ela são os mais va ria dos mes mo
na exe cuç ão do mes mo tipo de ati vi da de. 

Mui to em bo ra as gri pes e res fria dos pos sam ser ad qui ri dos em qual -
quer am bien te, na per cepç ão des tas tra bal ha do ras sua cau sa pri mei ra são
as con diç ões e a pró pria ati vi da de de tra bal ho, cujo lo cal as sub me te às al -
te raç ões brus cas de tem pe ra tu ras. Por ou tro lado, há ou tros des con for tos
cor po rais que est ão di re ta men te re la cio na dos ao pro ces so de tra bal ho,
como as do res nas cos tas, per nas e bra ços de co rren te de ati vi da des que
exi gem do cor po es for ço fí si co na re pe tiç ão de mo vi men tos. 

Os mo vi men tos re pe ti ti vos com as mãos e os bra ços e a má pos tu ra
tam bém con tri buem, como tem sido in di ca do por di ver sos pes qui sa do -
res, para o de sen vol vi men to de Les ões por Esfor ço Re pe ti ti vos (LER). 

Quan do tra bal ho mui to dói os bra ços, de tan to re pe tir mui tos mo vi -
men tos (E5-46 anos). 

O tra bal ho no pei xe é di fí cil, for ça mui to as mãos. Me xer com aque -
la faca sem pre do mes mo jei to o dia todo não é fá cil. Às ve zes à noi -
te quan do vou dor mir ten ho que fa zer mas sa gem nas mãos por que
as mãos pa re cem ador me cer (E7-22 anos). 

Cas tro et al. (1994) apon tam al guns fa to res que con tri buem para o
de sen vol vi men to des sa sín dro me, tais como: ra pi dez de mo vi men tos,
so bre car ga de de ter mi na dos gru pos mus cu la res, uso de ins tru men tos
ina de qua dos para rea li zaç ão do tra bal ho, ain da a ausê ncia de aç ões pre -
ven ti vas que pu des sem mi ni mi zar e até mes mo evi tar a pre sen ça de tais
dis túr bios. 

O tra bal ho re pe ti ti vo exi ge es for ço fí si co sig ni fi ca ti vo, sen do rea -
li za do no caso das ma ni pu la do ras do pes ca do com al te raç ões de tem pe -
ra tu ra, ora em água mui to fria, ora em água com tem pe ra tu ra mais ame -
na. Em de corrência das con diç ões ina de qua das do tra bal ho, 85% das en -
tre vis ta das afir ma ram sen tir dor mes mo en quan to exe cu tam o tra bal ho.
A dor nes te caso é um fenô me no co le ti vo, do qual to das as en tre vis ta das
fi ze ram menção.

Para mi ni mi zar as al te raç ões no es ta do de saú de des sas ope rá rias
são re co men da das me di das de pro teç ão tais como o uso de bo tas, lu vas,
rou pas quen tes, en tre tan to, tais equi pa men tos de vem ser pro vi den cia -
dos pe las pró prias tra bal ha do ras que, em sua maio ria, não dis po ni bi li -
zam de re cur sos para ad qui ri-los: 

Você está con cen tra da cor tan do pei xe, quan do você vê a luva está
ras ga da e o dedo cor ta do. Olha só o meu dedo, está até ama re lo, cor -
tei hoje no es pin ho, às ve zes nem é a faca é o da na do do es pin ho do
pei xe. Meu dedo está la te jan do [...] Isso é coi sa que acon te ce e aí,
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pra você não ter que pa gar mais um par de lu vas, você fica quie ta e
con ti nua tra bal han do (E8-48 anos).

Quem co me ça e não tem prá ti ca se cor ta mui to, tem que tro car a
luva 3 a 4 ve zes no dia. Vol ta e meia se es cu ta fa lar que fu la na está
de li cen ça por que está com a mão pon tea da. Eu já apren di, levo
sem pre a min ha luva de pano aí eu uso a de lá tex e a de pano pra pro -
te ger mais (E9-38 anos). 

Já fi quei quin ze dias sem tra bal har, cor tei a mão e cus tou sa rar. Até
pra fa zer as coi sas em casa foi di fí cil. La var rou pa nem pen sar. Min -
ha vi zin ha que la va va pra mim (E10-28 anos). 

Des ta que-se que o ma nu seio rá pi do da faca afia da, alia do à im pre -
cis ão de al gum mo vi men to, po de rá re sul tar em cor tes nas mãos e nos de -
dos. Este é o aci den te de tra bal ho mais fre qüen te ou mais re con he ci do
por es tas tra bal ha do ras, prin ci pal men te para as ini cian tes que ain da não
ad qui ri ram a prá ti ca em li dar com as fa cas. 

É im por tan te fri sar, a par tir des ses dis cur sos, que as con diç ões de
tra bal ho a que est ão sub me ti das lem bra aque las que os tra bal ha do res vi -
ven cia ram no sécu lo XIX, pois, ao não se exi gi rem qua li fi caç ões es pe cí -
fi cas, suas ha bi li da des di fu sas re me tem aos atri bu tos tí pi cos do ar tes ão
com ple to (Hobs bawm, 1981). À se mel han ça do que é pos sí vel ob ser var
com re laç ão ao tra bal ho por tuá rio, par ti cu lar men te dos es ti va do res,
“são pe cu lia ri da des do se tor que fa zem do sa ber e da ex pe riên cia, acu -
mu la dos pe los tra bal ha do res, fa to res ain da in dis pen sá veis ao an da men -
to do tra bal ho” (Col ba ri, 2001: 393). 

A fre qüên cia de aci den tes no tra bal ho aca ba sen do na tu ra li za da pe -
las tra bal ha do ras: 

Se cor tar é nor mal para quem tra bal ha no pei xe. Olha só: a min ha
mão é cheia de si nal. As fa cas est ão sem pre afia das (E8-48 anos). 

No que con cer ne às par tes do cor po mais afe ta das pela dor, as  mu -
lheres men cio na ram: os bra ços, as mãos, as per nas, os rins, a ca be ça e as
cos tas. Além de per ce be rem a dor que o tra bal ho pro vo ca em seus cor -
pos, há ain da a cons ta taç ão de que sua saú de, de um modo ge ral, tam -
bém está sen do afe ta da, ao re la ta rem, por exem plo, as al te raç ões em re -
laç ão ao pe río do mens trual: 

Já tive mui ta có li ca for te, dor na ba rri ga, por cau sa do frio e de ca -
rre gar mui to peso per dia bas tan te san gue, fi ca va duas se ma nas
mens trua da, san gue for te (E11-34 anos). 

Sin to mui ta dor nos rins, quan do não tra bal ho, não sin to (E12-21
anos). 

Ten ho mui ta dor na ba rri ga, a gen te pas sa o dia com a ba rri ga en cos -
ta da na que la mesa mol ha da, a rou pa mol ha e es fria a ba rri ga, daí
quan do está na que les dias a có li ca é de mais (E13-25 anos).
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A con cen traç ão in ten sa em ter mos do tem po do tra bal ho na in dús -
tria só é in te rrom pi da pelo exí guo tem po des ti na do ao al mo ço, como ex -
pres sam em seus de poi men tos: 

Só paro no meio-dia. É uma hora de al mo ço. Meio-dia a gen te vai
pra fila do al mo ço, fica meia hora es pe ran do e a uma hora a gen te
tem que es tar lá den tro” (E2-18 anos).

Ou tras ain da lem bram que são pre mi das pe las ne ces si da des
fi sio ló gi cas:

[...] às ve zes fujo pra ir ao ban hei ro, fu mar um ci ga rrin ho, mas a be -
xi ga já está es tou ran do e aí apro vei to pra des can sar um pou quin ho
(E5-46 anos).

Por tan to, o tra bal ho inin te rrup to, além de afe tar de vá rias for mas o
cor po das tra bal ha do ras, de nun cia ano ma lias fi sio ló gi cas, mu dan ças no
fun cio na men to do seu or ga nis mo, como a des re gu laç ão dos ci clos
mens truais; da mes ma for ma, as cons tan tes do res ex pres sam al gu ma
dis funç ão de seu cor po. Estas tra bal ha do ras do pes ca do de nun ciam suas
do res cor po rais e os maus tra tos que so frem seus cor pos no pro ces so de
tra bal ho, re ve lan do que as quei xas se as se mel ham em ter mos fi sio ló gi -
cos, mas, por ou tro lado, há uma re sistência que se po de ria atri buir a fa -
to res só cio-cul tu rais e econô mi cos que as en co ra ja a per ma ne ce rem em
tais ati vi da des, como ve re mos a se guir. 

As condições socioeconômicas das trabalhadoras

Du ran te as ho ras em que man ti ve mos nos sa con ver sa com as en tre -
vis ta das, por vá rios mo men tos foi pos sí vel per ce ber que as mes mas re -
con he cem, iden ti fi cam, ma ni fes tam que exis te a pos si bi li da de de adoe cer
de vi do às con diç ões em que exe cu tam as suas funç ões na in dús tria. Po -
rém quan do ques tio na das se já dei xa ram de tra bal har por pro ble mas de
saú de, as res pos tas se al ter nam. Cons ta ta-se que 69% das tra bal ha do ras
en tre vis ta das não fal tam ao tra bal ho por mo ti vo de doen ça po den do-se in -
du zir que há cer ta “re sistência” em re con he cer o es ta do “doen tio” de for -
ma pú bli ca, ain da que, in ti ma men te es te jam cons cien tes das di fi cul da des
que seu cor po apre sen ta na exe cuç ão do tra bal ho. Há que se re gis trar,
como cons ta tou Antu nes (1992), que o cor po do tra bal ha dor é seu ins tru -
men to de tra bal ho, e re con hecê-lo como “doen te” pode re pre sen tar a in -
via bi li zaç ão, em mui tos ca sos, da rea li zaç ão do seu pró prio sus ten to e de
seus fa mi lia res. Nes te sen ti do, a saú de é um bem ne ces sá rio e con diç ão
fun da men tal para a rea li zaç ão do tra bal ho, va lo ra do, como in di ca a ex -
press ão, que “quem tem saú de, tem tudo na vida” (E9-38 anos). Para es tas 
tra bal ha do ras a idéia de saú de é alie na da do in di ví duo e apro pria da pelo
meio so cial via ca pa ci da de de tra bal ho, opon do-se às per cepç ões das ca -
ma das so ciais su pe rio res.

O cor po, para além de con ce ber os pro ces sos bio ló gi cos, é um re -
fle xo da so cie da de e, no caso es pe cí fi co, é re fle xo das con diç ões so ciais
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des tas tra bal ha do ras que in te gram a so cie da de ca pi ta lis ta. Nes ta, en tre
as clas ses po pu la res o cor po é pen sa do como um ins tru men to de  traba -
lho e, um cor po doen te tor na-se in ca pa ci ta do de pro du zir ten do como
con se qüên cia pri mei ra a fal ta de sa lá rio no final do mês, como indicam
as falas das entrevistadas. 

Aqui, quem não tra bal ha não tem sa lá rio. A gen te gan ha pelo que
pro duz, não tem dia de chu va, de sol, com dor ou sem dor. Se pre ci -
sa, tem que tra bal har (E14-46 anos). 

Eu tra bal ho até as seis (18:00 h) e às ve zes pre ci so fi car até às sete
(19:00 h). Pre ci so fa zer mais ho ras pra gan har um pou co mais,
quem não tra bal ha não re ce be (E15-38 anos).

A clas se tra bal ha do ra, por tan to, dei xa de men cio nar pro ble mas re -
la ti vos à sua saú de por que “es tar doen te” sig ni fi ca “in ca pa ci da de para 
tra bal har” (Mi na yo, 2000: 185). Con cor dan do com a au to ra, ob ser -
va-se que na so cie da de ca pi ta lis ta mo der na a doen ça fre qüen te men te
pode ser per ce bi da como cas ti go, mi sé ria, pois saú de é sinô ni mo de for -
tu na, ri que za. O cor po é vis to como um ge ra dor de bens, for ça do
tra bal ho.

As tra bal ha do ras do pes ca do não te mem ape nas o afas ta men to do
tra bal ho por um cur to es pa ço de tem po, mas te mem es pe cial men te, o
tra ta men to prolongado: 

Quan do fico doen te, a gen te se es for ça para tra bal har, não tem como 
gan har ates ta do. Min ha co le ga fi cou in ter na da uma se ma na e eles
nem pa ga ram. Por isso o dono já fala: se quer tra bal har aqui é por
liv re e es pont ânea von ta de, sen ão pode pro cu rar ou tro ser vi ço
(E14-46 anos). 

A ne gaç ão de doen ças con duz a fa zer com que as tra bal ha do ras
obri guem-se a tra bal har em con diç ões de fla gran te fra gi li da de, ex pon -
do-as a maio res ris cos (Bra ga, 1965). Em de corrência da ne ces si da de de
exe cu tar o tra bal ho para per ce ber o pa ga men to co rres pon den te à pro -
duç ão, as tra bal ha do ras do pes ca do re ve lam que têm uma pos tu ra pou co
pre ven ti va em re laç ão à saú de, sen do que 85% de las não bus cam o re -
cur so mé di co dian te da pre sen ça da dor. Como ex pres sam: 

De pen de, só se es ti ver mui to mal, aí eles me le vam de arras to, se
não eu não vou (E12-21 anos). 

É di fí cil, agüen to até o úl ti mo. Espe ro agra var, se não, não vou
(E5-46 anos). 

É bem raro ir ao mé di co, a gen te cura as sim, com re mé dio ca sei ro
(E16-31 anos). 

De pen de, se for gri pe e es sas coi sas as sim... Sen ão tomo re mé dio
em casa mes mo (E2-18 anos).
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Se mel han te ao que te mos cons ta ta do no pre sen te tra bal ho, Adam e
Herz lich (2001: 58) tam bém in di ca ram em suas pes qui sas jun to aos tra -
bal ha do res da Fran ça que “a bus ca de cui da dos mé di cos por par te das
clas ses po pu la res é do tipo cu ra ti vo: os mo ti vos da con sul ta são, nor mal -
men te, mais gra ves e hos pi ta li zaç ão mais fre qüen tes”. Esta pos tu ra se
deve ao fato de “o cor po ser pen sa do, re pre sen ta do e pos sí vel de lei tu ras
di fe ren cia das de acor do com o con tex to so cial” (Fe rrei ra, 1994). 

Por con se guin te, por mo ti vo prio ri ta ria men te econô mi co, es tas tra -
bal ha do ras não fal tam ao tra bal ho e in sis tem em tra bal har mes mo com
dor, re co rren do mui tas ve zes aos re cur sos al ter na ti vos, como re mé dios
ca sei ros, por acre di ta rem em sua efi cá cia, mas tam bém, por se ve rem
im pe di das fi nan cei ra men te de ad qui rir os medicamentos alopáticos
receitados pelos médicos. 

Cons cien tes de suas do res, ain da as sim, nem to das as tra bal ha do ras 
do pes ca do jul gam este tra bal ho ape nas um so fri men to, há tam bém,
compensações:

Ado ro, toda vida tra bal ho no pei xe. Pre fi ro o pei xe que tra bal har de
em pre ga da do més ti ca (E14-46 anos). 

Gos to do que faço, é tra bal ho e di ver ti men to ao mes mo tem po
(E16-31 anos). 

[...] é a úni ca coi sa que sei fa zer (E3-24 anos).

Assim, é pre ci so con si de rar que as in ter ferê ncias do tra bal ho em
seu pró prio cor po, em sua saú de, não as im pe de de apon tar as pec tos po -
si ti vos no tipo de ati vi da de que exe cu tam, es ta be le cen do pre ferê ncia,
por exem plo, em re laç ão ao tra bal ho do més ti co, atri buin do ao tra bal ho
fora de casa, uma opor tu ni da de de se re la cio nar com o “mun do da rua” e
não ape nas da casa, re con he cen do que se tra ta de es pa ços que são com -
ple men ta res, como di ria Da Mat ta, na me di da em que em am bas “de mar -
cam for te men te mu dan ças de ati tu de, ges tos, rou pas, as sun tos, pa péis
so ciais e qua dro de ava liaç ão de to dos os mem bros de nos sa so cie da de”
(1985: 41). 

A ma ni pu laç ão do pes ca do é um tra bal ho que tan to é per ce bi do
como a pos si bi li da de de com ple men taç ão da ren da, ou como uma ati vi -
da de que se sen tem ha bi li ta das a exe cu tar, ou ain da, por que é pra ze ro sa,
es ta be le cen do uma re laç ão de equi lí brio psí qui co (De jours, Des sors e
Des riaux, 1993), pos tu ras es tas que as in duz a na tu ra li zar as con diç ões
de des gas te do cor po, atri buin do um ou tro sig ni fi ca do ao tra bal ho, como 
meio idea li za do que per mi ti rá a aqui siç ão da casa pró pria ou a con quis ta 
de um mel hor padr ão de vida. 

Pres sio na das a pro du zir mui to para que seus ren di men tos econô -
mi cos se jam mel ho ra dos, as mul he res não ape nas tra bal ham de for ma
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in ten si va, mas, tam bém, por ho ras qua se inin te rrup tas, como já men cio -
na do. Fa lam da pro du ti vi da de ora, com orgulho e ora, com desdém: 

A que me nos pro duz, faz em mé dia 300 kg de filé por dia (E17-22
anos).

[...] a min ha en ca rre ga da dis se que é di fí cil de achar uma pes soa que 
ten ha tan ta ca pa ci da de de se dar tão bem no pei xe que nem eu. Eu
pro du zo mui to (E18-38 anos). 

A exigê ncia de pro du ti vi da de por sua vez de man da das mul he res
tra bal ha do ras na ma ni pu laç ão de pes ca dos lon gas jor na das de tra bal ho.
Cum prem jor na das que ul tra pas sam as oito ho ras diá rias, po den do che -
gar a 12 ho ras, prá ti ca esta con de na da pela le gis laç ão tra bal his ta. Res -
sal te-se ain da, que ao re tor na rem para as suas ca sas, es sas mul he res de -
pa ram-se com a jor na da dos afa ze res do més ti cos: 

Eu le van to às seis ho ras da manhã pra pe gar o tra bal ho às sete e che -
go em casa às sete da noi te. Aí é dar ban ho num, dar co mi da pro ou -
tro, la var rou pa, arru mar a casa. É can sa ti vo, mas tem que fa zer as
coi sas (E19-30 anos). 

É pois, no es pa ço do més ti co que se “ga ran te a es fe ra da re pro duç ão 
so cie tal, es fe ra do tra bal ho não di re ta men te mer can til, mas in dis pen sá -
vel para a re pro duç ão do sis te ma de me ta bo lis mo so cial do ca pi tal”
(Antu nes, 2005: 61), es pa ço este em que as mul he res se sen tem pro fun -
da men te com pro me ti das com suas fa mí lias, mi ni mi zan do, por ve zes, a
exaust ão de seus cor pos. 

Em par te, este es for ço se deve aos seus ob je ti vos pri mei ros, ou
seja, as ho ras ex tras são suas alia das na es tra té gia para au men tar a ren da
fa mi liar e por esta raz ão gan har por pro duç ão. Na pers pec ti va de al gu -
mas mul he res é um bom atra ti vo:

Se der para fa zer hora ex tra fa ze mos, quan to mais eu faço, mais eu
gan ho, né? (E20-32 anos). 

Faço hora ex tra sim, gan ho por pro duç ão, né? Gan ho mais. Só com
as ex tra con se gui dar en tra da na ge la dei ra (E8-48 anos).

A so cie da de ca pi ta lis ta re gi da pela pro duç ão e pelo con su mo, é
nes te con tex to que as tra bal ha do ras do pes ca do an seiam por con se guir
ad qui rir al guns bens de con su mo, ain da que ten ham que ex por seus cor -
pos aos li mi tes da sua re sistência fí si ca. 

É pois na or ga ni zaç ão do tra bal ho da so cie da de ca pi ta lis ta, a exem -
plo do que in di cou Fou cault (1979) para as ins ti tuiç ões to tais, que se
trei nam tan to os in di ví duos quan to os seus cor pos para aten der às de -
man das des ta mes ma so cie da de. Nes te sis te ma o cor po pode ser tra ta do
en quan to ob je to “[...] que se ma ni pu la, se mo de la, se trei na, que obe de -
ce, res pon de, se tor na hábil ou cujas forças se multiplicam” (1977: 125). 
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Pro du zir “bem” e com ha bi li da de é iden ti fi ca do por al guns em pre -
sá rios do se tor como “ta len to de mul her” (Mar con des et al., 1998). Ou
seja, a pro du ti vi da de con duz a “se gre gaç ão ocu pa cio nal”, pois, dada,
nes te caso, a des qua li fi caç ão do tra bal ho fe mi ni no aca ba, em gran de
par te, di re cio nan do a mul her para pos tos de tra bal ho mal re mu ne ra dos e
em con diç ões de exe cuç ão pre cá rias, tal como a ati vi da de exe cu ta da pe -
las ma ni pu la do ras do pes ca do. 

Considerações Finais

As ca rac te rís ti cas das con diç ões de tra bal hos das ma ni pu la do ras de
pes ca do per mi tem re fle tir que essa ca te go ria pa re ce não ter pas sa do pelo
tay lo ris mo-for dis mo, nem mes mo in se ri do em rees tru tu raç ão pro du ti va.
A pre ca rie da de nas re laç ões de tra bal ho em ter mos de in se gu ran ça em pre -
ga tí cia e de sa lu bri da de re mon ta aos al vo res do ca pi ta lis mo, des con he -
cen do as con quis tas que mar ca ram a pas sa gem pelo sécu lo XX. A pre -
valê ncia de ha bi li da des mo to ras, a dis pen sá vel qua li fi caç ão e a va lo ri zaç -
ão das re laç ões pes soais no âmbi to do tra bal ho con fe rem ca rac te rís ti cas
de tra di cio nal à or ga ni zaç ão des ta ca te go ria de tra bal ha do res.

Cons ta tou-se que as con diç ões de tra bal ho das ma ni pu la do ras do
pes ca do em mui to se as se mel ham às de ou tras in dús trias. Em pri mei ro
lu gar, a exigê ncia que se imp õe para que se ob ten ha do tra bal ha dor o
má xi mo de pro du ti vi da de. Esta pres criç ão pró pria do sis te ma ca pi ta lis ta 
aca ba im pon do aos tra bal ha do res uma so bre car ga de tra bal ho que foi,
mui tas ve zes, in ter pre ta da por es tas tra bal ha do ras como uma ne ces si da -
de para a ma nu tenç ão e com ple men taç ão da ren da fa mi liar. Nes tes ca -
sos, o tra bal har mui to é per ce bi do e va lo ri za do como algo que lhes per -
mi te mel ho rar suas con diç ões de vida, in cor po ran do um ritmo de
trabalho exaustivo e trazendo conseqüências danosas para a saúde
destas trabalhadoras. 

Para além do rit mo ex te nuan te, há que se men cio nar ain da que as
con diç ões de tra bal ho tam bém apre sen tam ina de quaç ões para a pre ser -
vaç ão da saú de, quer por que tra bal ham sem as de vi das pro teç ões nas
mãos que po de riam di mi nuir cor tes, quer pela per manê ncia de pé por
lon gas jor na das em es pa ço in sa lu bre, quer pe las al te raç ões de tem pe ra -
tu ra, por ve zes, in su por tá veis para os seus cor pos, que ex pres sam do res
de várias ordens, no aparelho respiratório e urinário.

Mui to em bo ra as mul he res ma ni pu la do ras do pes ca do ten ham
cons ciên cia des tas di fi cul da des, de mons tra ram que sua preo cu paç ão
pri mei ra é a sub sistência e a bus ca da sa tis faç ão das ne ces si da des da fa -
mí lia. Esta ati tu de pode ser de sen ca dea da por um sen ti men to pró prio da
mul her con tem porâ nea -res tri ta às clas ses po bres- que se en con tra in se -
ri da no mun do do tra bal ho, acu mu lan do tan to as ati vi da des ro ti nei ras
de sen vol vi das no grupo doméstico quanto àquelas necessárias à ma nu -
tenç ão do mesmo. 
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A so bre car ga do tra bal ho pode aca rre tar o adoe ci men to do cor po
que che ga, às ve zes, de for ma “im per cep tí vel” e aos pou cos pas sa a fa -
zer par te do co ti dia no, e ao cons ta ta rem que seu es ta do de saú de está al -
te ra do, ain da as sim adiam suas con sul tas mé di cas su por tan do e na tu ra li -
zan do a dor e o sofrimento como parte da vida. 

As mul he res tra bal ha do ras do pes ca do são con tra ta das como tra -
bal ha do ras des qua li fi ca das en quan to mão de obra, com bai xos sa lá rios,
mas, con tra di to ria men te, suas ha bi li da des são res sal ta das po si ti va men -
te, como pos sui do ras de ha bi li da des “ina tas”. Por esta raz ão, são pre fe -
ri das em re laç ão aos ho mens para exe cu tar a ma ni pu laç ão do pes ca do,
por se rem “na tu ral men te” ha bi li do sas e cui da do sas, por que quan to mais 
ágeis, maior será a pro du ti vi da de, o que é va lo ri za do pela em pre sa. Isto
cons ti tui um tra bal ho de tra je tó ria his tó ri ca pre cá rio, in clu si ve pela
informalidade do vínculo empregatício e pela remuneração vinculada
exclusivamente à produtividade.

Na con tem po ra nei da de a in for ma li da de, fre qüen te men te as so cia da 
à pre ca ri zaç ão, é um fenô me no ge ne ra li za do na Amé ri ca La ti na (Sta -
llings e We ller, 2005). Mas, o que foi pos sí vel iden ti fi car no caso das
ma ni pu la do ras de pes ca do é a pe re ni da de des sa si tuaç ão, pois a ati vi da -
de pes quei ra é uma das mais an ti gas da re gi ão, e é de se sur preen der que
até o mo men to a pre ca ri da de não ten ha mu da do. 

Não cons ta ta mos a pre sen ça de or ga ni zaç ão por par te des tas tra -
bal ha do ras para rei vin di car di rei tos re la ti vos às con diç ões de tra bal ho
ou aos pre ços pa gos pelo tra bal ho. A re laç ão pre do mi nan te pode ser sen -
ti da quan do os pro prie tá rios das em pre sas pes quei ras de an tem ão es ta -
be le cem “tra bal ha no pes ca do quem quer”. Ou seja, a bai xa qua li fi caç ão 
des tas tra bal ha do ras as dei xa de mãos ata das em ter mos de es col ha de
ou tras pro fiss ões, raz ão pe las quais se sub me tem ao tra bal ho exaus ti vo.
Por ou tro lado, não se con fe riu nen hu ma ação por par te do po der pú bli -
co lo cal no sen ti do de coi bir as más con diç ões de tra bal ho e fa zer va ler
os di rei tos des tas tra bal ha do ras. Aliás, a pre sen ça da or ga ni zaç ão do tra -
bal ho atra vés de coo pe ra ti vas7, pre sen tes no caso da ma ni pu laç ão do
pes ca do, tem le va do à ex plo raç ão e ao avil ta men to na me di da em que
ini be o re con he ci men to e apli caç ão dos di rei tos tra bal his tas. 
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Resumo

As in dús trias de pes ca lo ca li za das no li to ral nor te de San ta Ca ta ri na,
Bra sil, apre sen tam uni da des que se de di cam à cap tu ra, ao pro ces sa men to, 
ao con ge la men to e à dis tri buiç ão do pes ca do. O pre sen te es tu do mul ti dis -
ci pli nar tra ta da in serç ão da mul her na in dús tria do pes ca do, em par ti cu lar 
das que tra bal ham no be ne fi cia men to do pes ca do, re gio nal men te iden ti -
fi ca das como “ma ni pu la do ras do pes ca do”. O es tu do ex plo ra tó rio de ca -
rá ter et no grá fi co pos si bi li tou con fe rir o pro ces so de ma ni pu laç ão do pes -
ca do, as con diç ões de tra bal ho, as suas re laç ões so ciais, bem como seus
im pac tos no cor po e na saú de. A pre sen te pes qui sa per mi tiu cons ta tar que
o tra bal ho das “ma ni pu la do ras do pes ca do” se in se re no âmbi to da pre ca -
ri zaç ão das re laç ões de tra bal ho, de man dan do maior atenç ão do po der
pú bli co, que não as be ne fi cia com po lí ti cas pú bli cas e não exer ce seu po -
der de fis ca li zaç ão so bre as con diç ões de tra bal ho.

Pa lav ras-cha ve: tra bal ha do ras do pes ca do - con diç ões de  traba lho - 
saú de - po lí ti cas pú bli cas.
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Abstract: 

The in dus tries of fish lo ca ted in the coast north of San ta Ca ta ri na,
Bra zil, pre sent units that de di ca tes to the cap tu re, the pro ces sing, the
free zing and the dis tri bu tion of this food. The pre sent mul ti dis ci pli ne
boar ding deals with the in ser tion of the wo man in the fis hing in dustry, in 
par ti cu lar of that they work in the im pro ve ment of the fish, re gio nally
iden ti fied as “ma ni pu la tor of fis hed”. The ex plo ra tory study with eth no -
grap hic cha rac ters made pos si ble to con fer the pro cess of ma ni pu la tion
of the fis hed, the work con di tions, its so cial re la tions, as well as its im -
pacts in the body and the health of the se wo men. The pre sent re search
allo wed to evi den ce that the work of the “ma ni pu la tors of fis hed” de -
mand big ger at ten tion of pu blic po licy, that does not be ne fit them with
pu blic po li tics and it does not exert its fis ca li za tion po wer on the work
con di tions.

Key-words: fis hing wor kers - work con di tions - health - pu blic
po li cies.
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