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I - A P R E S E N T A C f l O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este tr a b a l h o tern como o b j e t i v o fundamental responder a 

uma s e r i e de questionamentos acerca do engajamento p o l i t i c o da 

mulher nos movimentos de ocupacao de terreno na p e r i f e r i a de 

Campina Grande. 

Trata-se de r e l a c i o n a r moradia, cidadania e genero, no 

sentido de buscar explicacoes para o posicionamento da mulher 

que se engaja nesses movimentos, situando t a l engajamento dentro 

de urn contexto c u l t u r a l mais amplo. 

E urn trabalho que se insere nos l i m i t e s das exigencias 

do Estagio Supervisionado I , do Curso de Ciencias Sociais, cons-

t i t u i n d o , p o r t a n t o , num primeiro ensaio no e x e r c i c i o da pesqui-

sa. 



I I - I N T R O D U g f l O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 modelo de desenvolvimento inspirado pelo c a p i t a l i s m o 

no B r a s i l , tern t r a z i d o uma s e r i e de consequencias s o c i a i s desas-

trosas principalmente para a maioria da populacao e, ao mesmo 

tempo, provocado c r i a t i v a s buscas de solucao. 

Dentre os inumeros problemas gerados no campo da u r b a n i -

zacao implementada aqui segundo os moldes c a p i t a l i s t a s , o aumen-

t o das favelas e c o r t i c o s c o n s t i t u i urn fenomeno dos mais agra-

vantes, afetando uma enorme camada da populacao considerada ex-

c l u i d a dos b e n e f i c i o s do sistema, fazendo com que esta se orga

nize e busque solucoes. 

Estes movimentos se dao principalmente apos 74, onde a 

conjuntura p o l i t i c a do pais favorece o surgimento de s i g n i f i c a n -

t e s alteracoes nas regras do jogo dominante. 0 c o n t r o l e s o c i a l 

das autoridades e s t a t a i s t e r a que ceder devido a pressoes dos 

grupos da sociedade c i v i l , que passaram a se organizar e a pres-

sionar em defesa de seus d i r e i t o s . 

Campina Grande, cidade de porte medio do Nordeste B r a s i -

l e i r o , nao foge a regra das demais cidades de outras regioes on

de se ve crescer e se avolumar assustadoramente o problema da 

moradia com todas as implicacoes que este acarreta para a popu

lacao . 

Em face desse fenomeno, percebe-se tambem, nesta cidade, 

o surgimento de movimentos de ocupacao cujos i n t e g r a n t e s , incon-

formados com a condicao de excluidos, se organizam e se empenham 

na l u t a pela conquista da casa p r o p r i a . A i a presenca da mulher 
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tem sido s i g n i f i c a t i v a m e n t e marcante. Seriam estas l u t a s uma 

forma de afirmacao da dignidade humana e g a r a n t i a dos d i r e i t o s 

de cidadania por parte dos que nelas se engajam? Como as mulhe-

res das classes populares entram nesta problematica? 

Com estas inquietacoes, buscaremos descobrir neste t r a 

balho o papel p o l i t i c o da mulher nos grupos ou organizacoes que 

se empenham na conquista de urn espaco para construcao de moradia 

e em que medida sua presenca c o n t r i b u i para imprimir uma "cara 

nova" aos movimentos s o c i a i s do ponto de v i s t a do genero. Vale 

s a l i e n t a r que esta l u t a nao se enquadra entre aquelas que dizem 

r e s p e i t o a questoes e s p e c i f i c a s da mulher, " l u t a s f e m i n i s t a s " , 

(embora algumas vezes possa e v o l u i r para questoes f e m i n i s t a s ) , 

mas a questoes gerais da sociedade que dizem r e s p e i t o a obriga-

coes que sao, alem de outros membros da f a m i l i a , tambem do Esta-

do. 



I I I - J U S T I F I C A T I V A DO T E M A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 agravamento da situacao de pobreza e ate de m i s e r i a da 

p e r i f e r i a de Campina Grande e algo que se faz s e n t i r em todos os 

aspectos da vida dessa populacao, destacando-se a i a grande 

questao da moradia. 

Na l u t a pela conquista desse d i r e i t o fundamental, empre-

endida por grupos ou movimentos s o c i a i s das p e r i f e r i a s dessa 

cidade, a presenca da mulher tern sido s i g n i f i c a t i v a m e n t e marcan-

t e , alterando comportamentos que merecem ser investigados. 

Considerando-se que esse problema se insere no ambito da 

p o l i t i c a , exigindo, p o r t a n t o , solucoes que envolvem organizacao, 

decisao e li d e r a n c a e que nos propomos a i n v e s t i g a r o papel 

p o l i t i c o da mulher e de que forma e l a imprime nestas organiza

coes uma marca e s p e c i f i c a no tocante ao genero. 

A n i v e l t e o r i c o , esta pesquisa podera c o n t r i b u i r para 

enriquecer a r e f l e x a o que se vem aprofundando acerca da mulher 

no sentido de i d e n t i f i c a r o seu p o t e n c i a l transformador, chaman-

do a atencao para a e s p e c i f i c i d a d e do genero em funcao de uma 

nova c u l t u r a p o l i t i c a construida a p a r t i r das relacoes que se 

estabelecem desde a chamada esfera privada ate o espaco notada-

mente pub l i c o . 

Uma outra razao de ordem t e o r i c a que j u s t i f i c a este t r a 

balho, e que ele podera tambem s e r v i r para ampliar o numero de 

estudos acerca de mulher e p o l i t i c a uma vez que se t r a t a de urn 

tema com escassa b i b l i o g r a f i a . 

Em termos p r a t i c o s , os resultados desta pesquisa poderao 

f o r t a l e c e r os grupos populares interessados em ampliar o seu de-
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bate acerca da l u t a p o l i t i c a e, consequentemente, f o r t a l e c e r sua 

p r a t i c a a comecar das necessidades que se impoem no c o t i d i a n o 

ate i n i c i a t i v a s em n i v e l mais amplo, atentando para a necessida-

de de mudancas e s t r u t u r a i s urgentes nas quais a presenca da mu

l h e r e i m p r e s c i n d i v e l . 



I V - S I T U A N D O O T E M A E 

P R O B L E M A T I Z A N D O O O B J E T O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Campina Grande, denominada "Rainha da Borborema", e uma 

cidade de porte medio e f i c a l o c a l i z a d a na regiao do agreste pa-

raibano. Possui uma area urbana de 411 Km2 e uma populacao e s t i -

mada em 307.271 habitantes dos quais 143.479 sao homens e 

163.792 mulheres, de acordo com o u l t i m o censo demografico do 

IBGE, re a l i z a d o no ano de 1991. 

Como as demais cidades do Pais, Campina Grande tambem 

passa por urn processo de urbanizacao rapido e crescente. Notada-

mente, a p a r t i r dos anos 40, com a implantacao de algumas indus-

t r i a s e com o avanco do setor de comercio, a cidade cresceu e se 

desenvolveu, chegando a a t i n g i r entre 92 municipios do nordeste 

nos anos 50 - 60 o 4o lugar em populacao e producao i n d u s t r i a l 

de acordo com avaliacao f e i t a pela SUDENE (Cf. SILVA, 1987: Pag. 

52). 

A p o l i t i c a desenvolvimentista, adotada pelo governo bra-

s i l e i r o como proposta de redenpao para o Nordeste, tambem se es-

tendeu ate Campina Grande, implantando nos anos 6 0 - 7 0 o Dis-

t r i t o I n d u s t r i a l . Este fenomeno, somado ao desenvolvimento de 

outros setores importantes como o setor de comercio, o setor de 

saude, o setor de educacao e outros servicos, tornaram esta c i 

dade urn polo r e g i o n a l capaz de a t r a i r f o r t e s correntes migrato-

r i a s , provenientes da regiao e ate de outros Estados da Federa-

cao. 

Ao lado disso, a v i o l e n c i a do l a t i f u n d i o , o fenomeno da 

seca, o abandono p o l i t i c o , o aumento crescente da mis e r i a , . . . 
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expulsam o homem do campo, empurrando-o em direcao a cidade. 

De acordo com Paul Singer, 1979, no campo, dois f a t o r e s 

sao fundamentals para e x p l i c a r a expulsao da populacao que se ve 

obrigada a migrar. 

0 p r i m e i r o decorre da estagnacao das forpas produtivas e 

o segundo da modernizacao destas mesmas forcas uma vez que os 

setores que se modernizam normalmente nao sao os ligados a pro-

ducao de subsistencia. 

Assim, a cada ano, r e g i s t r a - s e urn aumento assustador da 

populacao urbana, caracterizando o chamado fenomeno da "incha-

cao" das grandes cidades. "Em Campina Grande, (...) a populacao 

passou de 47.446 habitantes em 1940, para 225.887 habitantes em 

1980, representando urn crescimento da ordem de 376%" (SILVA, 

1987:57). EM 1991 a populacao e de 307.271 habi t a n t e s , apresen-

tando urn crescimento de 36% em apenas uma decada. 

Ao lado desse crescimento populacional, coloca-se o pro-

blema da concentracao do solo urbano. Dos 411 km 2 que mede a 

area urbana de Campina Grande, 32% pertencem a 20 pessoas ( c f 

Teimosia Popular - C a r t i l h a CENTRAC). 

Este dado i l u s t r a o modelo concentrador de t e r r a carac-

t e r i s t i c a do sistema c a p i t a l i s t a , decorrendo d a i uma enorme es-

peculacao i m o b i l i a r i a com consequencias s o c i a i s serissimas. 

Dentro desse quadro de urbanizacao sem planejamento que 

se v e r i f i c a em Campina Grande, uma das consequencias e o agrava-

mento crescente da c r i s e de moradia, desencadeando a p r o l i f e r a -

cao de c o r t i c o s e favelas construidos pela populacao dos "sem 

casa". 

De acordo com a SEPLAN (S e c r e t a r i a de Planejamento do 
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M u n i c i p i o ) , Campina Grande possui hoje urn t o t a l de 26 fave l a s , 

14.883 residencias e 71.912 habitantes. 0 d e f i c i t q u a n t i t a t i v e 

(numero de f a m i l i a s menos numero de d o m i c i l i o s ) f o i de 9.416 ou 

11,76% e o q u a l i t a t i v o (a soma o numero de co-habitacoes e de 

casas r u s t i c a s ) de 23.862 ou 33,6%. 

Estes dados revelam que a questao da moradia em Campina 

Grande se agrava cada vez mais, desencadeando, ao mesmo tempo, 

urn processo de l u t a pela conquista desse d i r e i t o fundamental por 

parte da populacao sem casa. 

Assim, nos u l t i m o s anos, r e g i s t r a - s e nesta cidade urn 

consideravel numero de ocupacoes de t e r r e n o , organizadas por 

i n i c i a t i v a popular e entidades de apoio, chamando-nos a atencao 

e despertando o nosso interesse no sentido de buscar compreender 

o s i g n i f i c a d o desses novos movimentos s o c i a i s e, dentro deles, o 

papel p o l i t i c o da mulher enquanto s u j e i t o de transformacao so

c i a l . 

A mulher com a qual nos ocuparemos neste t r a b a l h o tern urn 

p e r f i l e s p e c i f i c o e muito concreto. Trata-se da mulher da c l a s -

se popular, moradora das p e r i f e r i a s da cidade, exposta a todo 

t i p o de inseguranca gerada pela condicao de excluida de d i r e i t o s 

fundamentals como e o caso da moradia. 

Observando o c o t i d i a n o destas mulheres, percebe-se que 

elas estao muito presentes na vida do b a i r r o e nos novos movi

mentos s o c i a i s . A comecar das relacoes c o t i d i a n a s que se dao de 

maneira i n f o r m a l , a mulher aparece como aquela que a r t i c u l a as 

outras companheiras e passa as informacoes do dia-a-dia. Nos mo

vimentos s o c i a i s como Associacoes de moradores, Comunidades 

E c l e s i a i s de Base (CEBs), Comissoes de saude e tantos outros com 

atuacao nos b a i r r o s de p e r i f e r i a , as mulheres estao registrando 
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uma s i g n i f i c a t i v a p a r t i c i p a c a o . 

De acordo com Michelle Perr o t , a rua para a mulher das 

classes populares "nao e apenas urn corredor de c i r c u l a c a o , mas 

tambem urn meio de v i d a . (...) A cidade sob seus passos e como a 

f l o r e s t a de antigamente, onde e l a r e c o l h i a f e i x e s de lenha e 

tantos outros elementos para a subsistencia." (PERROT, 1988: 

221). 

No caso e s p e c i f i c o das ocupacoes de terreno nas p e r i f e -

r i a s de Campina Grande, o que leva a mulher a lancar-se na rua e 

engajar-se na l u t a por urn d i r e i t o tao fundamental que e a mora

dia? 

Dentro de urn contexto de modernidade no qual outros as-

pectos da vida ganham relevancia como e o caso da emergencia da 

s u b j e t i v i d a d e , que f a t o r e s contribuem para que a mulher da c l a s -

se popular assuma a l u t a pela moradia, lanpando-se na esfera pu-

b l i c a de forma e x p l i c i t a e consciente? T e r i a o f a t o r economico 

i n f l u e n c i a determinante? Que outros elementos poderao c o n t r i b u i r 

para que estas mulheres se empenhem nesta l u t a e em que medida 

sua presenca c o n t r i b u i para imprimir uma "cara nova" aos movi

mentos s o c i a i s do ponto de v i s t a do genero? 

De acordo com V i c t o r Carvalho P i n t o , assessor da Asso-

ciacao Nacional do Solo Urbano (ANSUR), "a c o l e t i v i z a c a o das 

ocupacoes resultam de importantes mudancas na c u l t u r a p o l i t i c a . 

Apos longos anos de t r a b a l h o i n i c i a d o pelas Comunidades Ecle-

s i a i s de Base e inspirado na Teologia da Libertacao, parte s i g 

n i f i c a t i v e da populacao marginalizada tomou consciencia de sua 

cidadania (...) A ocupacao passou a ser entendida como o e x e r c i -

c i o de urn d i r e i t o , resultando da decisao consciente de nao reco-

nhecer a l e g i t i m i d a d e de urn d i r e i t o de propriedade que permite a 
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ociosidade de t e r r a s ( . . . ) , enquanto a maior parte da populacao 

nao tern onde morar" (PINTO, 1993: 12). 

Uma das c a r a c t e r i s t i c a s dos tempos de hoje e o desejo de 

p a r t i c i p a r . Nesse sentido, ate que ponto a inserpao das mulheres 

nos movimentos por moradia em Campina Grande represents uma f o r 

ma de fazer p o l i t i c a , uma forma de e x e r c i c i o do poder, c o n t r i -

buindo i n c l u s i v e para a formacao de uma nova c u l t u r a p o l i t i c a ? 

As u l t i m a s analises acerca dos movimentos s o c i a i s tern 

enfatizado o " r e f l u x o " ou a " c r i s e " porque passa esta parcela 

do movimento organizado no B r a s i l , deixando transparecer urn cer-

to desencanto do ponto de v i s t a da transformatpao das "velhas" 

e s t r u t u r a s e, consequentemente, inauguracao de uma nova ordem. 

Com a complexificacao socio-politico-economica e c u l t u r a l , v e r i -

f i c a - s e que estes movimentos tern se mostrado fracos e por iss o , 

i n e f i c i e n t e s enquanto s u j e i t o s p o l i t i c o s cujo papel s e r i a o de 

c o n s t r u i r uma sociedade fundada nos valores mais fundamentals do 

homem, resultando d a i numa sociedade democratica, s o l i d a r i a , 

emancipada. 

E importante lembrar tambem que nestes estudos p r i v i l e -

giou-se o p o l i t i c o entendido como o espaco e x p l i c i t o do poder, 

acreditando-se que uma mudanca nesse n i v e l i m p l i c a r i a por conse-

quencia, numa mudanca nas outras esferas da v i d a s o c i a l . 

Ao p a r t i c i p a r das ocupacoes de t e r r a para moradia, esta-

r i a a mulher reinventando novas p r a t i c a s s o c i a i s e p o l i t i c a s , 

i n f l u i n d o , p o r t a n t o , na formacao de uma nova c u l t u r a ? Que l o g i c a 

se esconde por t r a s da p r a t i c a destas mulheres principalmente 

daquelas que exercem algum t i p o de lideranpa? Estariam elas 

conscientes do alcance do seu papel p o l i t i c o ? 

Nessa discussao, e preciso considerar que as l u t a s em 
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funcao de melhorias, de conquistas de d i r e i t o s , de r e i v i n d i c a -

coes em g e r a l , ao longo da h i s t o r i a nao sao es p e c l f i c a s das mu

lheres. Sao i n i c i a t i v a s da sociedade c i v i l atraves de movimentos 

os mais variados nos quais a presenca da mulher se faz expressi-

va. E preciso considerar ainda a nao li n e a r i d a d e dessa presenca, 

atentando para as fases alternadas de "publico" e "privado" de 

acordo com mudancas que ocorrem no p r o p r i o contexto h i s t o r i c o . 

Para Rose/marie Muraro, 1992, as mulheres pobres, no de-

co r r e r da h i s t o r i a , sempre tern p a r t i c i p a d o de movimentos e l u t a s , 

demonstrando que sua insercao na esfera p u b l i c a nao e de hoje. 

"Durante o periodo da Renascenca as mulheres pobres t o -

maram parte em todas as r e v o l t a s camponesas e exerceram papel 

preponderante nao so na Reforma Protestante como na guerra c i v i l 

i n g l e s a e em muitos levantes camponeses na Europa ate o seculo 

X V I I I . Por ocasiao da Revolucao Francesa, seu papel f o i d e c i s i v e 

Foram mulheres que tomaram a B a s t i l h a , e uma enorme multidao en-

fu r e c i d a de mulheres esfomeadas avancou sobre Versalhes no ato 

que pos f i m a monarquia. A miseria do povo franees era i n c r i v e l . 

(...) A racao de pao chegou a ser de 200g d i a r i a s por pessoa, an

tes da Revolucao de 1789. E foram as mulheres que tomaram a i n i -

c i a t i v a dos atos mais v i o l e n t o s , em defesa do pao para os seus 

f i l h o s " . (MURARO, 1992: 128) 

Na Revolucao Russa, as mulheres tambem foram a rua e, de 

acordo ainda com Muraro, "durante a l u t a , as mulheres serviram 

como soldados de i n f a n t a r i a e c a v a l a r i a , portaram metralhadoras e 

comandaram trens cheios de tropas. As mais pobres enfrentavam o 

e x e r c i t o sem armas". (MURARO, 1992: 166) 

Na sociedade i n d u s t r i a l , as mulheres trabalhavam nas f a -

b r i c a s e nas minas de carvao, p a r t i c i p a n d o dos mesmos r i s c o s que 
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os homens e recebendo bem menos que eles. 

No B r a s i l , a p r i m e i r a l u t a organizada das mulheres f o i 

a l u t a pelo voto chegando a g a r a n t i r esse d i r e i t o na Constituicao 

de 1934. 

Embora a populacao feminina tenha sido sempre superior a 

masculina, em 1974 o T r i b u n a l Superior E l e i t o r a l estimava em qua-

se 12 milhoes o numero de e l e i t o r a s i n s c r i t a s , enquanto os e l e i -

t o r e s masculinos somavam 22 milhoes. (Cf. BARROSO, 1982: 156). 

Como vemos, esses dados demonstram uma grande discriminacao da 

mulher na esfera p o l i t i c a p a r t i d a r i a nesse periodo no B r a s i l . 

A p a r t i c i p a c a o da mulher, aos poucos, f o i tomando corpo 

tambem em outras i n s t a n c i a s e movimentos. Por ocasiao do Ano I n -

t e r n a c i o n a l da Muher, em 1975, as mulheres principalmente do Rio 

e Sao Paulo tomaram a i n i c i a t i v a de d i s c u t i r seus problemas espe-

c i f i c o s , ampliando esse debate ao ponto de c r i a r o Centro da Mu

l h e r B r a s i l e i r a (CMB). 

Ainda em 1975, com o apoio da Camara Municipal de Sao 

Paulo, ONU, de Curia Metropolitana e com a p a r t i c i p a c a o de P a r t i -

dos P o l i t i c o s , da I g r e j a , de entidades s i n d i c a i s , i n t e l e c t u a i s , 

etc, f o i rea l i z a d o em Sao Paulo o "Encontro para o Diagnostico da 

Mulher P a u l i s t a " . Nasce entao d a i o Centro de Desenvolvimento da 

Mulher B r a s i l e i r a (CDMB) e depois o Movimento Feminino pela Anis-

t i a . 

V e r i f i c a - s e nessa epoca uma tomada de posicao de forma 

consciente da parte das mulheres b r a s i l e i r a s apontando para uma 

s i g n i f i c a t i v a consciencia de cidadania assim expressa no "Mani

f e s t o da Mulher B r a s i l e i r a em favor da A n i s t i a " . 

"Nos, mulheres b r a s i l e i r a s , neste Ano I n t e r n a c i o n a l da 

Mulher, assumimos nossa responsabilidade de cidadas no quadro po-
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l i t i c o nacional. Atraves da h i s t o r i a , provamos o e s p i r i t o s o l i d a -

r i o da mulher, fortalecendo as aspiracoes de amor e j u s t i c a . Eis 

porque, neste Ano I n t e r n a c i o n a l da Mulher, nos nos antepomos aos 

destinos da Nacao, que so cumprira a sua f i n a l i d a d e de paz, se 

f o r concedida a a n i s t i a ampla e g e r a l a todos aqueles que forem 

a t i n g i d o s pelos atos de excecao". (...) B r a s i l Mulher, (9/10/85: 

8 - c i t a d o por BARROSO, 1982: 163). 

A p a r t i r d a i , muitos outros movimentos foram sendo c r i a -

dos como: o Movimento do Custo de Vida (MCV), em 1978, Movimento 

de Luta pela Creche, i n i c i a d o em Sao Paulo em 1973, mas ampliado 

em 1979. A p a r t i r de 1972 foram criados 0 Conselho da Condicao 

Feminina em Sao Paulo, o Conselho Nacional dos D i r e i t o s da Mulher 

e comissoes s i n d i c a i s e p o l i t i c a s . 

Em se tratando do mercado de tra b a l h o a p a r t i c i p a c a o da 

mulher nesse campo torna-se bastante s i g n i f i c a t i v a a p a r t i r da 

decada de 50 com o processo de i n d u s t r i a l i z a c a o e de urbanizacao 

que aqui se i n t e n s i f i c a . Na decada de 70 a absorcao da mao-de-o-

bra femenina chega a t r i p l i c a r devido a queda do v a l o r r e a l dos 

s a l a r i o s que obrigou a mulher a c o n t r i b u i r pelo seu tra b a l h o no 

orcamento da f a m i l i a . 

Cresce, entao, nessa epoca a p a r t i c i p a c a o da mulher no 

s i n d i c a t o e, consequentemente, nas greves. "Pela p r i m e i r a vez, 

nestes u l t i m o s anos, nos metarlurgicas participamos da l u t a . Pela 

p r i m e i r a vez, determinadas r e i v i n d i c a c o e s e s p e c i f i c a s , como sala-

r i o desigual, creches, descriminacao nas f a b r i c a s , foram levanta-

das". (BARROSO, 1982: 161) 

De acordo com a Central Unica dos Trabalhadores (CUT), 

em 1988 as mulheres somavam mais de urn quarto do t o t a l de f i l i a -

dos nas c e n t r a i s s i n d i c a i s , mas em cargos de direcao elas repre-
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sentam apenas 10%. 

E tambem a p a r t i r da decada de 70 que surgem inumeros 

movimentos s o c i a i s , hoje i d e n t i f i c a d o s como "novos", r e f l e t i n d o o 

carat e r efervecente de uma sociedade controlada pelo regime m i l i -

t a r . 

Proliferam-se, entao, novos grupos de jovens, comites de 

D i r e i t o s Humanos, Movimentos de Sem-Terra, grupos ecologicos, 

CEBs, Associacoes de Mulheres, e t c . 

Nesses movimentos, a p a r t i c i p a c a o da mulher e marcada 

i n i c i a l m e n t e por r e i v i n d i c a c o e s no sentido de s u p r i r carencias 

basicas. Mesmo assim, eles constituem a formacao de novos s u j e i -

tos com perspectives de mudanpas e s t r u t u r a i s e de relacoes a co-

mecar pelo ambito do p r o p r i o grupo. 

Dentro do r a i o de abrangencia, proposto neste t r a b a l h o , 

que c a r a c t e r i s t i c a s podem ser i d e n t i f i c a d a s na p r a t i c a da mulher 

engajada? E s t a r i a t a l p r a t i c a reduzida a sa t i s f a c a o de necessida-

des apenas de ordem materi a l ? Que outros aspectos poderao estar 

tambem em jogo e em que direcao eles apontam? 



V - O B J E T I V O S DA P E S Q U I S A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OBJETIVO GERAL: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como o b j e t i v o g e r a l nos nos propomos detectar o papel 

p o l i t i c o da mulher nas ocupacoes de terreno na p e r i f e r i a de Cam

pina Grande, atentando para o e s p e c i f i c o que a mulher imprime nos 

movimentos s o c i a i s do ponto de v i s t a do genero. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) I d e n t i f i c a r formas de pa r t i c i p a c a o da mulher nas decisoes do 

movimento de ocupacao de terreno em t r e s areas mais recentes. 

b) Anali5ar ate que ponto a conquista da casa p r o p r i a passa por 

uma consciencia de " d i r e i t o " e, po r t a n t o , de cidadania por 

parte daquela que se engaja nas ocupacoes. 

c) I d e n t i f i c a r o e s p e c i f i c o do genero nas relacoes e a r t i c u l a c o e s 

do grupo ou movimento s o c i a l em questao. 



V I - F U N D A M E N T A g f l O T E O R I C A E 

P R O P O S T A M E T O D O L O G I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A h i s t o r i a da l u t a das mulheres tern seu i n i c i o marcado 

por r e i v i n d i c a c o e s e s p e c i f i c a s que visavam conquistar os mesmos 

d i r e i t o s dados aos homens como o d i r e i t o do "voto, da igualdade 

na educacao e igualdade c i v i l " . (LOBO, 1991: 209) 

"Na America L a t i n a , a genese dos movimentos e quase sem-

pre l i g a d a as experiencias de repressao, desmobilizacao e p r i v a -

tizacao da v i d a s o c i a l e p o l i t i c a produzidas pelas ditaduras cu-

«jo processo de l i b e r a l i z a c a o a b r i u pontos de rupturas ocupadas 

por r e i v i n d i c a c o e s populares". (LOBO, 1991) 

Ao longo da h i s t o r i a , essa l u t a tern assumido d i f e r e n t e s 

matizes pela diversidade de movimentos e, consequentemente, pela 

variedade de p r a t i c a s no campo da vida s o c i a l e p o l i t i c a . 

De acordo ainda com E l i z a b e t h Lobo, a l u t a dos novos mo

vimentos s o c i a i s , hoje, nao se l i m i t a a r e i v i n d i c a c o e s imediatas 

e isoladas, "mas passa pela construcao da nocao do d i r e i t o , pelo 

reconhecimento de uma c o l e t i v i d a d e de i g u a i s " . (LOBO, 1991: 

221). A experiencia da igualdade na carencia comum faz emergir a 

consciencia da cidadania cujo processo se desenvolve e se conso-

l i d a na l u t a ou na p a r t i c i p a c a o a t i v a nos movimentos. 0 espaco 

publico c o n s t i t u i , p o r t a n t o , o palco onde o processo de cidada

n i a e v o l u i e se e f e t i v a na p r a t i c a . 

Nesta perspective, a mulher aparece como urn novo s u j e i t o 

cujo p o t e n c i a l tern de ser descoberto e reconhecido no fazer co-

l e t i v o , na p r a t i c a s o c i a l e p o l i t i c a , na busca consciente de 

complementeridade e de afirmacao da cidadania. Nessa dinamica, e 
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p o s s i v e l que se imprima urn j e i t o novo nos movimentos, onde a* 

s u b j e t i v i d a d e tenha espaco e a democracia possa ser melhor exer-

cida em funcao nao apenas de resultados imediatos mas da forma

cao do "novo homem" e da "nova mulher" e, consequentemente, de 

relacoes s o c i a i s baseadas na liberdade e na igualdade. 

Nesse sentido, faz-se necessario buscar r e f e r e n c i a s ca-

pazes de jogar luz sobre enfoques que poderao c o n s t i t u i r em su-

porte t e o r i c o para a ef e t i v a c a o de novas p r a t i c a s s o c i a i s . 

De acordo com analises mais recentes, " o p o t e n c i a l 

transformador dos novos movimentos s o c i a i s nao e p o l i t i c o mas 

s o c i o - c u l t u r a l " ( EVERS, 1984: l l s s ) . Estes movimentos segundo 

este autor, escondem urn outro j e i t o de fazer p o l i t i c a , gerando 

tambem novos s u j e i t o s . 

E p o i s , dentro desta visao que pretendemos a n a l i s a r o 

papel p o l i t i c o da mulher que se insere nos movimentos de ocupa-

cao de t e r r e n o na p e r i f e r i a de Campina Grande. 

Nessa perspective, a t e o r i a gramsciana acerca do f o r t a -

lecimento da sociedade c i v i l atraves de grupos e i n s t i t u i c o e s 

que se organizam com base numa contra-hegemonia tambem podera 

ajudar a fundamentar este estudo. Para Gramsci, a efetivacao de 

uma nova ordem fundada em valores democraticos e s o l i d a r i o s nao 

se da apenas com a tomada do poder c o n s t i t u i d o . Ela devera r e -

s u l t a r de urn processo atraves do qual se va conquistando p o s i -

coes ate conseguir ser hegemonico. 0 movimento s o c i a l organizado 

e, dentro dele, a p a r t i c i p a c a o da mulher, podera ser analizado 

tambem sob esse prisma, na t e n t a t i v a de vislumbrar o seu alcan-

ce e, consequentemente, descobrir qual podera ser sua c o n t r i b u i -

cao do ponto de v i s t a do genero, para uma maior democratizacao e 

humanizacao da sociedade como urn todo. 
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Nesta mesma l i n h a de pensamento, torna-se fundamental a 

concepcao de Michel Foucault acerca do poder e as consequencias 

p o l i t i c a s delas decorrentes. 

Para Foucault, o poder como t a l nao e x i s t e . Por isso nao 

se pode d i z e r e i - l o aqui, e i - l o acola, nem tao pouco possui-lo. 

0 poder e relacao. Ele e x i s t e na medida em que e exercido. Neste 

sentido, Foucault p r e v i l e g i a o poder no seu aspecto "micro" e o 

entende como uma rede t e c i d a atraves das relacoes s o c i a i s . Desse 

modo, o poder se encontra disseminado por todo o t e c i d o s o c i a l . 

Dai decorre que "nem o c o n t r o l e , nem a destruicao do aparelho do 

Estado, como muitas vezes se pensa - embora t a l v e z cada vez me-

nos - e s u f i c i e n t e para fazer desaparecer ou para transformar, 

em suas c a r a c t e r i s t i c a s fundamentals a rede de poderes que impe-

ra em uma sociedade". (FOUCAULT, 1984: X I I I ) 

Em outras palavras, pode-se d i z e r que nao se in s t a u r a 

uma nova ordem s o c i a l consubstancialmente s o l i d a realizando mu-

dancas apenas ao n i v e l de Estado. E preciso c o n s t r u i r novas r e 

lacoes e, po r t a n t o , c r i a r uma nova c u l t u r a que leve em conta o 

plur a l i s m o e a democracia. 

Sabendo-se que no c o t i d i a n o da p r a t i c a s o c i a l as esferas 

economica, p o l i t i c a e c u l t u r a l se a r t i c u l a m continuamente, pro-

curaremos a n a l i s a r as questoes aqui levantadas levando em conta 

a relacao d i a l e t i c a presente nessa relacao. 

Para isso, lancaremos mao da catego r i a genero entendida 

nao de forma isolada mas no seu aspecto r e l a c i o n a l , abrangendo, 

p o r t a n t o , esferas que transcendem a condicao feminina em s i . 

Urn outro conceito que tambem sera u t i l i z a d o nesse estudo 

e o de c u l t u r a p o l i t i c a tornado conforme a d e f i n i c a o de Giacomo 

Sani. Para este autor, a expressao c u l t u r a p o l i t i c a designa "o 
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conjunto de a t i t u d e s , normas, crencas mais ou menos largamente 

p a r t i l h a d a s pelos membros de uma determinada unidade s o c i a l e 

tendo como objeto fenomenos p o l i t i c o s " . ( D i c i o n a r i o P o l i t i c o , 

1983: 306) 

A estes soma-se ainda o conceito de cidadania como "qua-

lidade ou estado de cidadao e cidadao como o i n d i v i d u o no gozo 

dos d i r e i t o s c i v i s e p o l i t i c o s de urn Estado, ou no desempenho 

de seus deveres para com este". ( D i c i o n a r i o A u r e l i o ) 



V I I - O P E R A C I O N A L I Z A C f l O 

DA P E S Q U I S A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a t i n g i r os o b j e t i v o s aqui e x p l i c i t a d o s e responder 

o problema formulado nesse t r a b a l h o , examinaremos a p a r t i c i p a c a o 

da mulher em t r e s ocupacoes ocorridas mais recentemente nas pe-

r i f e r i a s de Campina Grande. Este tr a b a l h o sera orientado para a 

observacao da p r a t i c a da mulher ocupante no que d i z r e s p e i t o a 

t r e s elementos que consideramos fundamentals. 

a) A forma de p a r t i c i p a c a o da mulher; 

b) A consciencia de cidadania que a mulher expressa no seu d i s -

curso e na sua p r a t i c a ; 

c) As relacoes que se dao no c o t i d i a n o da mulher no ato da ocu-

pacao. Elas contribuem para a formacao de uma nova c u l t u r a 

p o l i t i c a ? 

Partiremos de uma analise desses pontos, ampliando a 

r e f l e x a o com base nas c o n t r i b u i c o e s t e o r i c a s j a aludidas nesse 

tra b a l h o e outras que tambem poderao c o n t r i b u i r e, evidentemen-

t e , na p r a t i c a das mulheres que serao entrevistadas. 

A observacao sera tambem urn outro instrumento do qual 

lancaremos mao para ajudar na sistematizacao dos dados e no 

e x e r c i c i o da an a l i s e . 

Procuraremos documentar o tra b a l h o atraves de gravacoes, 

f o t o g r a f i a s e r e g i s t r o s com o o b j e t i v o de r e t r a t a r com a maior 

f i d e l i d a d e p o s s i v e l a realidade-alvo desse e x e r c i c i o c i e n t i f i c o . 
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