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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A i n v e s t i g a c a o e l a b o r a d a ao longo d e a t a d i s s e r t a c a o 

t e v e como p r o p o s t a fundamental apreender a r e c o n s t r u g a o 

das r e l a g o e s de genero com base na p a r t i c i p a c a o f e r o i n i n a 

no mundo do t r a b a l h o . 

A p e s q u i s a f o i d e s e n v o l v i d a no m u n i c i p i o de B r e j o 

da Cruz, no s e r t a o p a r a i b a n o , p a r t i n d o dos depoimentos 

de urn grupo de mulheres ocupadas era d i f e r e n t e s funcoes 

p u b l i c a s . Propositadamente, s e l e c i o n a m o s determinadas 

fundoes' que, p e l a p r o p r i a e x p e r i e n c i a do m u n i c i p i o , 

r e v e l a d a em dados e s t a t i s t i c o s e/ou nos d i s c u r s o s das 

mulheres, se dividend de um l a d o em t r a d i c i o n a l m e n t e 

f e m i n i n a s e, de o u t r o l a d o , em t r a d i c i o n a l m e n t e 

m a s c u l i n a s . 

Com b a s e no nosso r e f e r e n c i a l t e o r i c o , p a r t i m o s da 

compreensao de "genero" como co n s t r u g a o s o c i a l que 

u l t r a p a s s a , p o r t a n t o , os l i r a i t e s s e x u a i s e englobam os 

d i v e r s o s s i s t e m a s que compoem a s o c i e d a d e . 

0 nosso o b j e t i v o e v e r i f i c a r como as mulheres, 

comprometidas com a t i v i d a d e s d i s t i n t a s , a t r a v e s das suas 

f a l a s -, r e p r e s e n t a m o s e r f e m i n i n o e o s e r m a s c u l i n e ; 

como e l a s a v a l i a m a s u a p r a t i c a na s o c i e d a d e ; e se ao 

ocuparem espagos " f e m i n i n o s " e " m a s c u l i n e s " , e l a s 

assumem d i s c u r s o s c o e r e n t e s com as suas p r a t i c a s no 

mundo do t r a b a l h o . 



RESUME 

TV o b j e c t i f fondnmentnl de I n recherche e l n b o r e e pour 

c e t t e d i s s e r t a t i o n a e t e de comprendre l a r e c o n s t r u c t i o n 

des r e l a t i o n s de genres conime base de l a p a r t i c i p a t i o n 

f e m i n i n e au mcnde du t r a v a i l . 

La recherche a eu l i e u dans l e municipe de B r e j o da 

Cruz, Sertao de l a P a r a i b a . Nous sommes p a r t i s des 

temcignages d'un groupe de famines occupees dans 

di ffe.rent.ee f o n c t i o n n p u b l i q u e c . Noun nvonn eele o i o n n e 

exoressement des f o n c t i o n s a u i , oar 1'exoerience du 

i c i i n i c i p e ( r e v e l e e par des donnees s L a L i s l i q u e s eL dans 

l e s d i s c o u r s de ces femmes) , se d i v i s e n t en f o n c t i o n s 

t r a d i t i o r i n e l l e m e n t f e m i n i n e s e t t r a d i t i o n n e l l e r a e n t 

m a s c u l i n e s . 

A p a r t i r de nos r e f e r e n c e s t n s o r i c j u s s , nous a von s 

comprizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r > I n e n t e g o r i e "genre" oomme une c o n s t r u c t i on 

s o c i a i e q u i depasse l e s l i m i t e s du sexe e t englobent l e s 

d i v e r s sysLeiaes q u i composent l a s o c i e l e . 

Notre 1 o b j e c t i f e s t de v e r i f i e r coraraerit l e szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ferciiiies 

enqagees dans des a c t i v i t e s d i s t i n c t e s r e p r e s e n t e n t 

dans l e u r s d i s c o u r s 1 ' e t r e f e m i n i n ou 1'e t r e m a s c u l i n , 

p r i n c i p a l e m e n t en ce q u i se r a p p o r t e a l e u r s f o n c t i o n s ; 

comment e l lee e v n l u e n t l e u r p r n f i q u e dnnc I n n o o i e t e ; e t 

s i , en occupant des espaces " f eminins"ou "mascuiins", 

e i l e s assumeuL un d i s c o u r s c o h e r e n t avec l e u r s p r a t i q u e s 

dans i e monde du t r a v a i l . ' 

http://ffe.rent.ee


INTRODUCAO 

Durante m u i t o tempo a mulher tern t i d o uma 

p a r t i c i p a g a o s i l e n c i o s a na h i s t o r i a , ocupando urn p a p e l 

de c o a d j u v a n t e em quase todos os espagos s o c i a i s : na 

producao, na p o l i t i c a , nos s e t o r e s mais d i v e r s o s que 

c o n s t i t u e m o espago p u b l i c o . Dizemos em quase todos os 

espacos porque o ambito d o m e s t i c o - f a m i l i a r tern s i d o 

c o n s i d e r a d o o espago f e m i n i n o por e x c e l e n c i a . Outrossim, 

esse mesmo espago sempre f o i concebido como i n e x p r e s s i v o 

e i n f e r i o r ao espaco p u b l i c o de dominio masculino. 

Por seculos a h i s t o r i a tern o m i t i d o , de f a t o , os 

desejos e as o p i n i o e s das mulheres ocupadas na co z i n h a , 

na c o s t u r a , na p l a n t a g a o , na f i a g a o , na limpeza, no 

cuidado e educagao dos f i l h o s . Lentamente, a 

p a r t i c i p a g a o f e m i n i n a , antes i n v i s i v e l , comegou a ser 

d i v u l g a d a e d e b a t i d a . 0 r e s g a t e da memoria f e m i n i n a f o i 

aos poucos se acentuando, e uma nova imagem da mulher 

f o i sendo r e v e l a d a p u b l i c a m e n t e . 

M u i t o s estudos academicos tern abordado a questao 

f e m i n i n a nos seus mais v a r i a d o s aspectos: saude, 

v i o l e n c i a , v i d a s e x u a l , p a r t i c i p a g a o p o l i t i c a , produgao, 

reprodugao, e t c . . 0 avango t e o r i c o - a n a l i t i c o das 

i n t e r p r e t a g o e s e n o t o r i o . Todos esses estudos tern 

p e r m i t i d o amplas i n t e r p r e t a g o e s e motivado muitas agoes 

e reagoes de grupos, c u j o s i n t e r e s s e s i n c l u e m a questao 

da mulher ou a e l a se r e s t r i n g e m . (ver GUTIERREZ,1985) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Hoje, nas a n a l i s e s d e s e n v o l v i d a s p e l a s C i e n c i a s 

S o c i a i s e por o u t r a s areas do conhecimento ha o 

i n t e r e s s e na disc u s s a o sobre o d i r e i t o da p a r t i c i p a g a o 

a t i v a da mulher nos d i v e r s o s s e t o r e s da nossa sociedade. 

Essa d i s c u s s a o nao se r e s t r i n g e apenas as mulheres nem a 

grupos f e m i n i s t a s . Homens e mulheres tern p r o d u z i d o 

a n a l i s e s que r e j e i t a m as a n t i g a s r e g r a s preconcebidas e 

conservadoras que nao admi t i a m a i n c l u s a o da mulher nos 

espagos p u b l i c o s , u s u f r u i n d o dos mesmos d i r e i t o s 

p e r m i t i d o s aos homens, e e s t a b e l e c i a m que "o l u g a r da 

mulher e em casa". Com i s s o , m u i t a s abordagens foram 

f e i t a s no s e n t i d o de nao so m o s t r a r a i m p o r t a n c i a da 

mulher nos mesmos espagos ocupados por homens, mas 

tambem que e l a deva d e t e r os mesmos d i r e i t o s , . com 

s a l a r i o s e q u i v a l e n t e s e as mesmas condigoes de t r a b a l h o . 

Neste estudo nao temos a p r e t e n s a o de a n a l i s a r 

algum movimento e s p e c i f i c o de mulheres - f e m i n i s t a , de 

t r a b a l h a d o r a s , ou de s i n d i c a l i s t a s , e t c . -, nem tampouco 

a atuagao da mulher em i n s t i t u i g o e s ou e n t i d a d e s 

e s p e c i f i c a s no i n t u i t o de a v a l i a r a c o n q u i s t a de seus 

d i r e i t o s ou de seus espagos enquanto cidada. Pretendemos 

a v e r i g u a r de que forma as mulheres que atuam em 

d i s t i n t o s espagos s o c i a i s p u b l i c o s t a i s como S i n d i c a t o , 

P o l i t i c a , Saude, A r t e s a n a t o , Educagao, e t c . , reconstroem 

as r e l a g o e s de genero. 

A i d e i a de t r a b a l h a r m o s com essa t e m a t i c a , 

s u r g i u dando c o n t i n u i d a d e a pesquisa que desenvolvemos 

no ano de 1987 para a monografia do curso de graduagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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em C i e n c i a s S o c i a i s na U n i v e r s i d a d e F e d e r a l da Paraiba -

Campus I I , c u j o t i t u l o e r a "CONFRONTO DE PERFIS 

MASCULINOS E FEMININOS DOS DIRIGENTES SINDICAIS NA 

PARAIBA, O CASO DAS ENTIDADES DOS SINDICATOS DOS 

TRABALHADORES RURAIS (S.T.R.) DO ALTO SERTAO".* 

Realizamos esse estudo numa p a r t e do Sertao da Paraiba -

nos m u n i c i p i o s de Pombal, C a t o l e do Rocha, B r e j o do 

Cruz, B r e j o dos Santos, Olho D'agua, C a j a z e i r a s , Sousa, 

C a t i n g u e i r a , P a u l i s t a e Belem de B r e j o do Cruz. 

Nosso i n t e r e s s e em e s t a b e l e c e r esse c o n f r o n t o 

e n t r e homens e mulheres das d i r e t o r i a s dos STR s u r g i u a 

p a r t i r da e x p e r i e n c i a com a pesq u i s a a n t e r i o r , quando 

nos deparamos com a d u a l i d a d e de comportamentos dos 

d i r i g e n t e s s i n d i c a i s m a s c u l i n o s : de urn l a d o , homens 

apoiando e c o n t r i b u i n d o com a p r a t i c a f e m i n i n a nos 

s i n d i c a t o s , de o u t r o , homens d i f i c u l t a n d o o t r a b a l h o das 

mulheres da d i r e c a o dos s i n d i c a t o s . Tentando perceber os 

d i f e r e n t e s m o t i v o s de a t i t u d e s por p a r t e do grupo 

masculino e as reacoes f r e n t e a esses comportamentos por 

p a r t e das mulheres, desenvolvemos o nosso t r a b a l h o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* E s t e t r a b a l h o f o i apresentado em j u l h o de 1988. A escolh a 

d e s t a tematica se deu como re3ultad o do estudo elaborado p e l a 

p r o f e s s o r a Paola C. G i u l i a n i nos estados da Para i b a e 

Pernambuco, sobre a p a r t i c i p a c a o das mulheres nos S.T.R., cujo 

t i t u l o e r a : " S i l e n c i o s a s e Combativas: as c o n t r i b u i c S e s das 

mulheres na e s t r u t u r a s i n d i c a l no Nordeste - 1976 a 1986", onde 

p a r t i c i p e i como pesquisadora. 
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Escolhemos o p e r i o d o pos - seca para a 

r e a l i z a g a o da pesquisa por e s t e t e r s i d o o p e r i o d o de 

implantagao do a s s a l a r i a m e n t o e f e t u a d o p e l o Programa de 

Emergencia, elaborado em s e t o r e s p r e j u d i c a d o s p e l a 

estiagem, o que provocou movimentos de invasoes e 

c o n f l i t o s , como conseqiiencia da fome e do desespero. 0 

que r e s u l t o u de tudo i s s o f o i a m o b i l i z a g a o p o l i t i c a dos 

t r a b a l h a d o r e s r u r a i s , e s p e c i f i c a m e n t e a p a r t i c i p a g a o 

f e m i n i n a nos S.T.R.(OLIVEIRA,1988:2) 

Co n c l u i d a essa pesquisa, passamos a q u e s t i o n a r a 

s i t u a g a o da mulher nos seus amplos e v a r i a d o s aspectos 

do c o t i d i a n o , e entao ultrapassamos o nosso i n t e r e s s e da 

t e m a t i c a "mulher s i n d i c a l i s t a " p a ra o u t r a s r e f l e x o e s . 

Com i s s o , optamos em r e a l i z a r urn estudo e s p e c i f i c o sobre 

a mulher e o e x e r c i c i o do t r a b a l h o , em uma daquelas 

l o c a l i d a d e s - B r e j o do Cruz -, i n t r o d u z i n d o na nossa 

p r o b l e m a t i c a a c a t e g o r i a de genero. 

Na nossa p e r s p e c t i v a , a busca do entendimento 

das r e l a g o e s de genero p a r t e da concepgao que os 

s u j e i t o s e n t r e v i s t a d o s - as mulheres - tern de suas 

p r o p r i a s p r a t i c a s , concepgao e s t a que f i c a expressa nos 

seus depoimentos. 

A t i t u l o i l u s t r a t i v o pretendemos acompanhar, a 

p a r t i r do c o n j u n t o de todas as f a l a s , os s i n a i s 

s i g n i f i c a t i v o s , recompondo, assim, a imagem que os 

s u j e i t o s constroem sobre suas a t i v i d a d e s , bem como sobre 

seus comportamentos e a t i t u d e s f r e n t e a essas 

a t i v i d a d e s , e ainda sobre as r e l a g o e s que permeiam essas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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p r a t i c a s - as r e l a g o e s e n t r e os generos. Com i s s o , 

queremos apreender como, nos d i f e r e n t e s ambitos ocupados 

p e l a s mulheres, se remarca o p a p e l f e m i n i n o . 

Ao tomarmos a i n s e r g a o da mulher em espagos 

d i t o s f e m i n i n o s e d i t o s m a s c u l i n o s (uma vez que as 

fungoes que e l a s ocupam o r a sao c o n s i d e r a d a s , naquela 

r e g i a o , como f e m i n i n a s - E n f e r m e i r a , C o s t u r e i r a , 

Rezadeira, e t c . - ora sao concebidas como masculinas -

Fazendeira, M a r c e n e i r a , S a p a t e i r a , e t c . - ) , queremos 

a n a l i s a r se a sua atuagao reproduz a t r a d i g a o do 

f e m i n i n o / m a s c u l i n o , ou se, p e l o c o n t r a r i o , produz 

transformagoes nas suas representagoes da condigao 

f e m i n i n a gerando novos comportamentos. 

Percebemos, com i s s o , a necessidade de 

a n a l i s a r m o s as p r a t i c a s s o c i a i s das mulheres a t r a v e s de 

suas r e p r e s e n t a g o e s . Sao os simbolos c o n s t i t u t i v o s das 

p r a t i c a s dos i n d i v i d u o s que devem ser d e c o d i f i c a d o s no 

momento em que se t e n t a compreender os fenomenos 

s o c i a i s . Essa compreensao v a i no s e n t i d o de que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A dLLmensao slmbollca constltutlva da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ajao hum ana pode ser irerba.liza.da no 

dlscmrso, crlstallzada no mlto, no r l t o , 

no dogma, ou Incorporada aos ohjetl-vos, 

a postura corporal, e esta. sempre 

presente em qualguer pratlca 

social". (DURHAM, 1984 : 73) 

14 
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O problema, n e s t e p onto de v i s t a , nao se l i m i t a 

em r e s t r i n g i r a a n a l i s e unicamente nos s u j e i t o s , nem 

tampouco na e s t r u t u r a s o c i a l , economica ou p o l i t i c a como 

d e t e r m i n a n t e s das p r a t i c a s c o l e t i v a s e i n d i v i d u a l s . Se 

nos apoiamos fundamentalmente na a n a l i s e das r e l a g o e s de 

genero, nao podemos i s o l a r o s u j e i t o da agao, nem 

tampouco do c o n t e x t o s o c i o - c u l t u r a l e economico, onde 

e l e se i n s e r e . 0 i n t e r e s s e em p r o b l e m a t i z a r as r e l a g o e s 

de genero sugere uma di s c u s s a o a r e s p e i t o das r e l a g o e s 

e n t r e os a t o r e s e as p r a t i c a s s o c i a i s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... os Intlnerarlos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homens e 

mulheres nao podem ser reduzldos a 

simples e f e l t o s mecanlcos de uma mesma 

Identldade crlstallzada de uma -vez para 

sempref ou nao haverla historia. Dal a 

importancla das analises que tern por 

ohjeto as praticas socials e as 

Instltnlgoes, onde as relagoes de genero 

se constroem".(LOBO,s/d:80) 

Acreditamos, nesse s e n t i d o , que pensar a 

s i t u a g a o da mulher a t u a n t e , a p a r t i r de como r e p r e s e n t s , 

na sua f a l a , essa atuagao, podera c o n t r i b u i r para as 

discussoes que atualmente se travam, sobre a questao 

f e m i n i n a e suas e s p e c i f i c i d a d e s . 

A t e m a t i c a d e s t a d i s s e r t a g a o sera d i s t r i b u i d a em 

03 c a p i t u l o s . No p r i m e i r o c a p i t u l o , GENERO: UM RECURSO 

ANALITICO, t r a t a r e m o s de recompor a discussao numa 

abordagem t e o r i c a das rel a g o e s de genero como 
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i n s t r u m e n t o de compreensao do posicionamento e do 

comportamento dos i n d i v i d u o s no mundo do t r a b a l h o , bem 

como das r e l a g o e s s o c i a i s e n t r e homens e mulheres. Neste 

momento, abordaremos as r e l a g o e s de genero p a r t i n d o de 

uma r e f e r e n d a as representagoes como c a t e g o r i a de apo i o 

a compreensao das informagoes c o n t i d a s nos d i s c u r s o s . 

No segundo c a p i t u l o - 0 TRABALHO DA MULHER -

d i s c u t i r e m o s a d i v i s a o s e x u a l do t r a b a l h o baseando - nos 

naqueles a u t o r e s que u t i l i z a m a dominagao mas c u l i n a e 

d i s c r i m i n a g a o f e m i n i n a como c a t e g o r i a a n a l i t i c a . Em 

d e c o r r e n c i a dessas r e f l e x o e s , abordaremos as mudangas 

que se manifestam l e n t a s , mas e f e t i v a s e que exigem, 

p a r a l e l a m e n t e , um aprofundamento acerca do processo de 

" f e m i n i z a g a o " e " m a s c u l i n i z a g a o " dos espagos ocupados 

por homens e mulheres. 

Nesse t r a b a l h o nos propomos d i s c u t i r os 

elementos d i s c r i m i n a d o r e s . que, de uma forma ou de o u t r a , 

dao c o n t a das d i f e r e n g a s dos papeis masculinos e 

fe m i n i n o s no mundo do t r a b a l h o . 

No t e r c e i r o c a p i t u l o - TRABALHO E CONDIQAO 

FEMININA: AS MULHERES FALAM - t r a t a r e m o s de descre v e r e 

r e f l e t i r sobre as f a l a s das mulheres. Aqui e o momento 

da a n a l i s e dos dados e m p i r i c o s , a t r a v e s dos q u a i s 

apresentaremos a r e a l i d a d e v i v i d a p e l a s mulheres 

e n t r e v i s t a d a s , a p a r t i r de suas e x p e r i e n c i a s e expressao 

de suas o p i n i o e s sobre a condigao f e m i n i n a e masculina. 

Ao mesmo tempo, r e f l e t i r e m o s sobre os seus desejos de 

mudanga, do pa p e l f e m i n i n o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entendemos que a p a r t i c i p a g a o da mulher no 

ambito s o c i a l se da de d i f e r e n t e s formas. Malgrado os 

e s t e r e o t i p o s que convencionam que essa p a r t i c i p a g a o deva 

ser de uma determinada maneira ou de o u t r a , e l a s , tern 

suas o p i n i o e s formadas e seus a n s e i o s . Embora essas 

o p i n i o e s m u i t a s vezes nao u l t r a p a s s e m a e s f e r a p e s s o a l , 

e l a s sao s i g n i f i c a t i v a s uma vez que se r e f l e t e m nos seus 

comportamentos e nas suas a t i t u d e s . 

Assim colocado o problema, destacamos algumas 

questoes que no nosso entender sao r e l e v a n t e s , t a i s 

como: De que maneira as mulheres t r a b a l h a d o r a s d e f i n e m a 

condigao f e m i n i n a e a masculina? Como e l a s a v a l i a m a sua 

p r a t i c a e o seu p a p e l na sociedade? Ao ocuparem espagos 

masculinos e f e m i n i n o s , e l a s se comportam conforme os 

papeis d e f i n i d o s nos seus d i s c u r s o s ? 

P a r t i n d o desses questionaraentos r e a l i z a m o s a 

nossa p e s q u i s a no i n t u i t o de t r a z e r . s u b s i d i o s as 

discussoes que h o j e se t r a v a m sobre e s t a t e m a t i c a . 

Apresentaremos urn quadro g e r a l do m u n i c i p i o ao 

qu a l nos r e f e r i m o s , descrevendo determinadas 

c a r a c t e r i s t i c a s t i p i c a s da r e g i a o , i n c l u i n d o dados sobre 

alguns t i p o s de a t i v i d a d e s i n d u s t r i a l s e c o m e r c i a i s 

predominantes. Acreditamos que, com base nessa s u s c i n t a 

demonstragao, forneceremos ao l e i t o r uma i d e i a g e r a l 

sobre o u n i v e r s o h a b i t a d o p e l a s e n t r e v i s t a d a s 

p r i n c i p a l s s u j e i t o s de nossa pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CARACTERISTICAS GERAIS: 

BREJO DO CRUZ 

O m u n i c i p i o de B r e j o do Cruz e s t a l o c a l i z a d o na 

mi c r o - r e g i a o 89, c u j o p o l o e a cidade de C a t o l e do 

Rocha. Possui uma area de 577 Km2 de toda r e g i a o , c u j o 

t o t a l e de 2.954 Km2. Pertence ao Sertao do Pira n h a s , 

c u j a area e de 13.4 60 Km2. L i m i t a - se com Belem de B r e j o 

do Cruz, C a t o l e do Rocha, Riacho dos Cavalos, Sao Bento, 

Jar d i m de Piranhas(RN), Jucurutu(RN) e Janduis(RN). Sua 

d i s t a n c i a p a r a a c a p i t a l e de 380 q u i l o m e t r o s . Possui 

uma a l t i t u d e de 190 metros acima do n i v e l do mar; tern 

c l i m a temperado. A escassez de chuvas e t i p i c a da 

r e g i a o , da mesma forma que e comum a retomada das chuvas 

i n t e n s a s apos o p e r i o d o de estiagem (que, as vezes, dura 

a t e q u a t r o anos). O r e s u l t a d o dessas c h e i a s sao danos 

i g u a i s , ou a t e mesmo p i o r e s , aos das secas, como, por 

exemplo, arrombamentos de acudes, quebras de e s t r a d a s , e 

a perda da c u l t u r a a ser p r o d u z i d a . 

Sua p r i n c i p a l f o n t e de d i v i s a s e a p e c u a r i a , em 

seguida a l a v o u r a , tendo como p r i n c i p a l s p r o d u t o s o 

a r r o z , o f e i j a o , o m i l h o , o algodao e a cana - de -

acucar. Ao r e d o r dos acudes do m u n i c i p i o , ha a p l a n t a g a o 

da cana e v a r i o s t i p o s de c a p i n s que servem para 

a l i m e n t a r os rebanhos nos meses de estiagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 s e t o r i n d u s t r i a l de B r e j o do Cruz e c a r e n t e . 

C o n s t i t u i - se de poucas f a b r i c a s de m i n i p o r t e , 

atendendo basicamente o comercio l o c a l e c i r c u n v i z i n h o . 

Ha na cidade o f a b r i c o de sabao, de redes e de panelas 

de a l u m i n i o ; ha tambem s e r r a r i a s e maquinas de 

b e n e f i c i a m e n t o de a r r o z . A p r i n c i p a l a t i v i d a d e p r o d u t i v a 

que gera empregos d i r e t o s e i n d i r e t o s e a f a b r i c a c a o de 

redes de d o r m i r , que sao p r o d u z i d a s , em sua grande 

m a i o r i a , em t e a r e s manuais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T ABE LA 1 - ATIVIDADES INDUSTRIAIS - 1970/1980 

Atividades I n d u s t r i a l s 1970 Ativ i d a d e s I n d u s t r i a l s 1980 

*Estabelecimentos 8 * Estabelecimentos 38 
pessoal ocupado era 

31/12/70 

32 pessoal ocupado 

31/12/80 

em 298 

ligado a producao 

media mensal de 

21 

22 

l i g a d o a producao 

media mensal de 

188 

294 
pessoal ocupado pessoal ocupado 

* Quimica * Transforraacao de 

estabeleciraentos 1 produtos minerals 

raetalicos 

estabelecimentos 

n3o 

6 

pessoal ocupado 

l i g a d o a producao 

media mensal do 

56 

49 

55 

pessoal ocupado 

* Perfumaria, sab5es e 1 * Perfumaria, sabSes e 

velas velas 

estabelecimentos estabelecimentos 1 

* T e x t i l * T e x t i l 

estabelecimentos 1 estabeleciraentos 

pessoal ocupado 

21 

191 

l i g a d o a producao 

media mensal do 

114 

pessoal ocupado 189 

* Produtos alimentares * Produtos alimentares 

estabelecimentos 5 estabelecimentos 6 

pessoal ocupado 5 pessoal ocupado 30 

media mensal do li g a d o a producao 15 

pessoal ocupado 7 media mensal 

pessoal ocupado 

do 

29 

* Metalurgica 

estabelecimentos 2 

* Madereira 

estabeleciraentos 1 

* M o b i l i a r i o 

estabelecimentos 1 

FONTE: FIBGE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 



Percebe - se, nessa t a b e l a , que houve urn aumento 

no numero de e s t a b e l e c i m e n t o s i n d u s t r i a l s e n t r e uma 

decada e o u t r a de q u a t r o vezes, o que r e p e r c u t i u no 

emprego de mao - d e - obra. 

Esse aumento no numero de e s t a b e l e c i m e n t o s 

englobou, por sua vez, o aumento no numero de a t i v i d a d e s 

i n d u s t r i a l s . 

0 s e t o r c o m e r c i a l do m u n i c i p i o e pouco 

d i v e r s i f i c a d o , ocasionando o deslocamento de h a b i t a n t e s 

para as c i d a d e s mais proximas. Os p r o d u t o s a g r i c o l a s sao 

d e s t i n a d o s , na sua m a i o r i a , ao a u t o - consumo, e o 

excedente e c o m e r c i a l i z a d o , na m a i o r i a das vezes, nas 

f e i r a s p u b l i c a s semanais. A producao de algodao mantem -

se no m u n i c i p i o no comercio e n t r e s o c i o s e C o o p e r a t i v a , 

sendo, algumas vezes, enviado p a r a o u t r o s c e n t r o s . 

Outras a t i v i d a d e s sao o a r t e s a n a t o - c e r i m i c a , croche, 

rendas, t r a b a l h o s com bonecas, bordados a mao, em 

t a p e t e s , e t c . . Os a r t e s a o s e n f r e n t a m grandes 

d i f i c u l d a d e s f i n a n c e i r a s alem de f a l t a de o r i e n t a c a o 

t e c n i c a , o que i m p o s s i b i l i t a que e s t e s t r a b a l h o s 

b e n e f i c i e m a v i d a economica do m u n i c i p i o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TABELA 2 - ATIVIDADES COMERCIAIS - 1975/1980 

Atividades Comerciais 1975 1980 
* estabelecimentos 46 69 
pessoal ocupado 66 117 
media raensal do pessoal ocupado 66 117 

* Comercio v a r e j i s t a 

estabelecimentos 46 67 
pessoal ocupado 66 (*) 
raedia raensal do pessoal ocupado 66 (*) 
* Produtos a l i r a e n t i c i o s , bebidas e furao 

estabeleciraentos 36 47 

pessoal ocupado 49 77 

media mensal do pessoal ocupado 49 77 

* Produtos farmaceuticos, odontol6gicos da 

f l o r a m e dicinal, de perfumaria, v e t e r i n a r i o s , 

de limpeza e higiene domestica e produtos 

quiraicos de uso na a g r i c u l t u r a e para outros 

f i n s . 
estabelecimentos 1 2 

* Tecidos, a r t e f a t o s de tecidos, a r t i g o s do 

ve s t u a r i o , roupas e acessorios especiais para 

seguranca pessoal e a r t i g o s de armarinho 

estabelecimentos 6 10 

pessoal ocupado 9 12 

media raensal do pessoal ocupado 9 12 

* Maquinas e aparelhos e l e t r i c o s e nSo -

e l e t r i c o s de uso doraestico; moveis, a r t i g o s 

de c o l c h o a r i a e tapec a r i a , objetos de a r t e e 

antigUidades; a r t i g o s de uso domestico para 

servico de mesa, copa e cozinha 

estabelecimentos 1 3 

pessoal ocupado 10 

media raensal do pessoal ocupado 10 

* Corabustiveis e l u b r i f i c a n t e s 

estabelecimentos 1 1 

FONTE: FIBGE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Podemos c o n s t a t a r , p o r e s t a t a b e l a , que 

houve urn aumento de 50% no numero de e s t a b e l e c i m e n t o s 

c o m e r c i a i s num p e r i o d o de 5 anos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e, conseqiientemente, 

do p e s s o a l ocupado. I n f e l i z m e n t e nao podemos a v a l i a r 

esses dados tomando como r e f e r e n d a os anos noventa (nem 

tampouco os dados r e f e r e n t e s as a t i v i d a d e s i n d u s t r i a l s ) 

porque nao f o i r e a l i z a d a essa a n a l i s e e s t a t i s t i c a p e l o 

IBGE (que d e v e r i a s e r f e i t a de c i n c o em c i n c o anos). 

Desse modo, so tivemos acesso as informacoes 

e s t a t i s t i c a s c o rrespondentes as decadas de s e t e n t a e 

o i t e n t a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Resultado omitido a fim de e v i t a r a i d e n t i f i c a c S o do 

informante. 
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Descreveremos, o quadro de p a r t i c i p a g a o 

feminina do municipio, principalmente com relagao as 

at i v i d a d e s contempladas no nosso estudo. Nosso i n t u i t o e 

o de mostrar, numericamente, a atuagao das mulheres, nao 

de maneira exaustiva, pois nao tivemos acesso s u f i c i e n t e 

as informagoes, mas de forma que possamos i l u s t r a r a 

predominancia ou nao da p a r t i c i p a g a o feminina nos 

espagos aos quais nos referimos. Logo apos o 

esclarecimento destas informagoes, descreveremos nossos 

procedimentos metodologicos, i d e n t i f i c a n d o as etapas por 

que percorremos e a forma como nos aproximamos e 

obtivemos as informagoes de nossas en t r e v i s t a d a s . 

PARTICIPAQAO FEMININA 

Como j a assinalamos anteriormente, nosso grupo 

de e n t r e v i s t a d a s e c o n s t i t u i d o de 16 mulheres: a 

Rezadeira, a Enfermeira, a As s i s t e n t e S o c i a l , a 

Presidente da Cimara, a H i s t o r i a d o r a , a Marceneira, a 

Costureira, a Sapateira, a Funcionaria do S.T.R., a 

Tabelia, a O f i c i a l do Registro C i v i l , a D i r e t o r a da 

Escola Primaria, a Artesa e dona da f a b r i c a de tapetes, 

a Dona do Posto de gasolina, Maria O l i v i a e a 

Fazendeira. Tendo em v i s t a que nao e nossa preocupagao, 

nesse estudo, a n a l i s a r e compreender as condigoes da 

forga de tr a b a l h o feminina, apresentamos alguns dados do 

municipio que, apenas como e f e i t o de demonstragao 

e s t a t i s t i c a , nos fornecsra, mesmo que precariamente, 
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alguns subsidios para a i d e n t i f i c a c a o do quadro de 

p a r t i c i p a g a o q u a n t i t a t i v a feminina. 
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TABELA 3 PARTICIPAgAO DE HOMENS E MULHERES EM 

ATIVIDADES DIVERSAS - 1970/1980 

Setor de atividade 1970 

H / M 
Setor de atividade 1980 

H / M 
Agricultura, 
pecuaria, 
s i l v i c u l t u r a , 
extracao vegetal, 
caca e pesca 2653 41 

Agropecuaria, 
extracao vegetal 
e pesca 2739 95 

Atividades 

i n d u s t r i a l s 105 0 

Industria de 

transformacao 282 897 
Industria de 
construclo 134 
Outras atividades 
i n d u s t r i a l s 48 

Comercio de 

raercadorias 75 6 

Comercio de 

mercadorias 149 140 
Prestacao de 

servigos 22 62 

Prestacao de 

servigos 79 186 
Transporte, 
coraunicacao e 

arraazenagem 53 4 

Transporte e 
coraunicacao 83 

Atividades 

sociais 18 60 

Atividades 

sociais 30 306 
Administracao 

publica 42 6 

Adrainistracao 

publica 51 43 
Outras 

atividades 20 7 

Outras 

atividades 9 5 

obs: A populagao nao economicamente a t i v a em 1970 era de 

8.805, sendo que, deste numero, 522 estavam em condigoes 

i n a t i v a s . Em 1980, a populagao nao economicamente a t i v a 

era de 4.587, e, deste numero, 886 pessoas eram 

i n a t i v a s . * 

* Nao conseguimos colher informasSes mais recentes, porque nao 

f o i e f e t i v a d o o censo econdmico, na decada de noventa, especificamente 

nos municipioa, segundo informacoes de urn f u n c i o n a r i o do IBGE. 
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Podemos constatar, p o r t a n t o , que houve urn 

acrescimo em quase todos os setores de a t i v i d a d e s : no 

setor de agropecuaria, extragao ve g e t a l e pesca; no 

setor i n d u s t r i a l ; no setor do comercio de mercadorias; 

no setor de at i v i d a d e s s o c i a i s ; e no setor de 

administragao p u b l i c a . No setor de prestagao de 

servigos, o aumento na p a r t i c i p a g a o masculina de uma 

decada para outra f o i urn pouco maior que o da 

pa r t i c i p a g a o feminina, e no de tr a n s p o r t e s e comunicagao 

apenas a masculina cresceu. Nas outras a t i v i d a d e s , houve 

urn decrescimo nas duas p a r t i c i p a g o e s , mesmo considerando 

quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a s mulheres se d s s t a c a r a m um pouco raais que os 

homens. 

Embora nao possamos i d e n t i f i c a r , 

especificamente, atraves da presente tabela, as 

at i v i d a d e s desempenhadas pelas mulheres, as quais nos 

referimos no nosso estudo, destacaremos outros dados a 

r e s p e i t o das fungoes exercidas pelas nossas 

en t r e v i s t a d a s : 

No que d i z r e s p e i t o ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, segundo informagoes da nossa 

e n t r e v i s t a d a , que e f u n c i o n a r i a da entidade desde a sua 

fundagao, apenas cinco mulheres exerceram fungoes no 

i n t e r i o r do Sindicato durante todo o periodo de sua 

e x i s t e n c i a . Em 1971 - ano em que o Sindicato f o i fundado 

- Francisca G. Dutra (nossa entrevistada) i n i c i o u como 

s e c r e t a r i a , e, pouco tempo depois, s a i u da d i r e t o r i a e 

permaneceu como f u n c i o n a r i a ate hoje; a p a r t i r de 1974 
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outra naulher - Geralda Francisca de Farias - se engajou 

no Sindicato como f u n c i o n a r i a , onde continua atuando, 

especificamente, como atendente. Nos anos o i t e n t a , o u t r a 

mulher atuou como s e c r e t a r i a durante urn mandato 

Francisca 0. da S i l v a - e se afastou logo em seguida. 

Nos anos noventa, mais duas mulheres atuaram como 

fun c i o n a r i a s do Si n d i c a t o : Esmeralda D. da S i l v a 

(medica) e Severina A. de Araiijo ( d e n t i s t a ) , sendo que, 

destas, apenas a u l t i m a continua no Sindicato. Portanto, 

ao todo houve cinco mulheres exercendo a t i v i d a d e s no 

Sindicato, entre as quais t r e s dao prosseguimento as 

suas a t i v i d a d e s no i n t e r i o r da entidade. Vale s a l i e n t a r 

que a nossa e n t r e v i s t a d a e a unica entre estas mulheres 

que atua no Sindicato desde a sua fundagao. 

A p a r t i c i p a g a o feminina na p o l i t i c a do municipio 

teve i n i c i o no ano de 1983. Nestes doze anos, 4 mulheres 

foram e l e i t a s vereadoras em Brejo do Cruz, sendo que uma 

delas (nossa entrevistada) p r e s i d i u a Camara municipal 

durante dois mandatos. A p a r t i r de 1983, o quadro de 

vereadores do municipio passou a ser c o n s t i t u i d o por: 

1983 - 6 homens e 3 mulheres; 1985 - 6 homens e 3 

mulheres; 1987 - 5 homens e 4 mulheres; 1989 - 7 homens 

e 2 mulheres; 1991 - 12 homens e 1 mulher; 1993 - 11 

homens e 2 mulheres e 1995 - 12 homens e 1 mulher. 

Portanto, as mulheres so comegaram a exercer 

mandatos na p o l i t i c a do municipio a p a r t i r de 1983, como 

vereadoras e na presidencia da Camara Municipal. De l a 

para ca, foram 4 mulheres vereadoras e destas, apenas 
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uma permaneceu em todos os mandatos: Francisca F. Dutra 

(nossa e n t r e v i s t a d a ) . 

No municipio de B. Cruz encontram - se 

inst a l a d a s 13 Tecelagens e 3 Fabricas de Tapetes. Os 

p r o p r i e t a r i e s das Tecelagens sao todos homens, e as 

mulheres sao p r o p r i e t a r i a s das Tapegarias, i n c l u s i v e as 

fa b r i c a s tern os nomes de suas respectivas donas: 

01 - INCOMEC - Ind. e Com. de Redes, Madeiras e Cereais 

Ltda. (Tecelagem Paraiba) Insc. Estadual: 16.027.701-9 

C.G.C. 08.599.144/0001-18.(Tres socios) 

02 - AGAMENON DANTAS DA SILVA (Tecelagem) Insc. 

Estadual: 16.038.372-2; C.G.C. 12.612.651/0001-11 (Nao 

ha empregado com c a r t e i r a assinada). 

03 - JOSE SILVEIRA GARCIA (Tecelagem) Insc. Estadual: 

16.047.354-3; C.G.C. 12.614.244/0001-43 (Nao ha 

empregado com c a r t e i r a assinada) . 

04 - FRANCISCO DUTRA SOBRINHO (Tecelagem Borborema Ltda) 

Insc. Estadual: 16.049.150-9; C.G.C. 12.663.621/0001-34 

(Ha t r e s empregados com c a r t e i r a assinada). 

05 - TECELAGEM SANTO AMARO LTDA (Franquinho Diogo) Insc. 

Estadual: 16.053.427-5; C.G.C. 09.332.651/0001-53 (Ha 

dois empregados com c a r t e i r a assinada). 

0 6 - J.M. DUTRA CAVALCANTE (Joao Maria Dutra 

Tecelagem) Insc. Estadual: 16.062.898-9; C.G.C. 

08.745.580/0001-58 (Nao ha empregados com c a r t e i r a 

assinada). 
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07 - J. CASSIMIRO NETO (Tecelagem) Insc. Estadual: 

16.066.823-9; C.G.C. 08.997.470/0001-83 (Ha t r e s 

empregados com c a r t e i r a assinada). 

08 - G.D. DE ARAUJO (Tecelagem E s t r e l a do Norte) Insc. 

Estadual: 16.077.538-8; C.G.C. 09.222.662/0001-80 (Ha 

quatro empregados com c a r t e i r a assinada). 

09 - CRISTIANO DUTRA DE OLIVEIRA (Tecelagem) Insc. 

Estadual: 16.085.191-2; C.G.C. 24.500.217/0001-29 (Nao 

ha empregados com c a r t e i r a assinada). 

10 - INCOFEC - Ind. e Com. de Fio e Cereais (Tecelagem) 

Insc. Estadual: 16.097.124-1; C.G.C. 41.124.777/0001-45 

(Nao ha empregados com c a r t e i r a assinada). 

11 - JOACIFRAN ALVES DUTRA (Tecelagem) Insc. Estadual: 

16.097.709-6; C.G.C. 41.153.180/0001-29 (Nao ha 

empregados com c a r t e i r a assinada). 

12 - CARLITO DUTRA MONTEIRO (Tecelagem) Insc. Estadual: 

16.109.059-1; C.G.C. 00.763.551/0001-07 (Nao ha 

empregados com c a r t e i r a assinada). 

13 - GENIVAL MOREIRA ALVES (Tecelagem) Insc. Estadual: 

16.107.987-3; C.G.C. 00.500.060/0001-73 (Nao ha 

empregados com c a r t e i r a assinada). 

TAPECARIAS: 

01 - HILDA FERNANDES MAIA (Tapetes) 

(Esta se inscrevendo agora) 

02 - FRANCISCA DAS CHAGAS GONCALO (Tapetes) 

(Esta se inscrevendo agora) 

03 - MARIA DE FATIMA COSME (Tapetes) 

(Esta se inscrevendo agora)* 
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Na cidade, ha quatro Escolas Estaduais: 

01 - Escola Estadual de 1° e 2° graus "Professor Jose 

Olimpio Maia". 

02 - Escola Estadual de 1° grau "Antonio Gomes". 

0 3 - Nucleo Avangado de Educagao Supletivo - NAES. 

04 - Pro j e t o Logos. 

* Esta e uma de nossas e n t r e v i s t a d a s . 
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Nessas escolas, ha 103 professores (20 homens e 

83 mulheres) . Na Escola Estadual de 1° e 2° graus, ha o 

d i r e t o r e uma vi c e - d i r e t o r a , e, nas outras, as 

mulheres estao na diregao. A Escola Estadual de 1° e 2° 

graus f o i fundada em 1971, e de l a para ca houve 13 

professores que lecionaram o curso de H i s t o r i a 

(especificamos esta d i s c i p l i n a e nao outras, j a que nos 

referimos na nossa pesquisa a uma h i s t o r i a d o r a , 

aposentada como professora desta escola) dos quais 10 

eram do sexo feminino e 3 do sexo masculino. A Escola 

Estadual de 1° grau f o i fundada em 1949, e nestes 46 

anos, 5 mulheres assumiram a sua diregao, e nao houve, 

por sua vez, nenhum d i r e t o r do sexo masculino. Vale 

s a l i e n t a r que entre estas 5 mulheres, duas sao nossas 

i n t e r l o c u t o r a s da pesquisa: a d i r e t o r a a t u a l , R i t a de 

Lima, que assumiu a diregao em 1992 - e Maria O l i v i a , 

que f o i d i r e t o r a dessa escola durante 26 anos (de 1951 a 

1977). 

Em se tratando do cargo de Assistente Social da 

P r e f e i t u r a Municipal, e l e so f o i criado em 1984 na 

gestao do P r e f e i t o Joao Bosco Fernandes, e f o i assumido 

pela p r i m e i r a dama do municipio Enedina Aranha (nossa 

entrevistada) . Portanto, e l a f o i a unica a exercer essa 

fungao na P r e f e i t u r a M u n i c i p a l . 

Segundo depoimento da O f i c i a l do Registro C i v i l 

- F. Lucia S. Fonseca -, o C a r t o r i o do Registro C i v i l 

f o i fundado em 1889. Ate 1964, houve 5 t i t u l a r e s homens. 

De 1964 a 1984, a esposa do entao p r o p r i e t a r i o do 
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c a r t o r i o e escrevente - Benedita S. Nobre - passou a ser 

a p r i m e i r a mulher como t i t u l a r . Em 1984, com a sua 

aposentadoria, F. Lucia S. Fonseca, sua f i l h a , assumiu o 

cargo como O f i c i a l do R. C i v i l . Portanto, durante 75 

anos, este cargo f o i exercido por homens, e as mulheres 

vem assumindo essa posigao ha 31 anos. 

E sabido pela populagao de B. Cruz que 

ati v i d a d e s como a de Cost u r e i r a , Enfermeira e Rezadeira 

sempre foram exercidas por mulheres. Nao localizamos 

dados a r e s p e i t o da quantidade de mulheres que assumiram 

em determinada epoca, ou a p a r t i r de determinada epoca, 

essas t a r e f a s . 

Nao f o i p o s s i v e l acrescentarmos outros dados a 

re s p e i t o da insergao masculina e feminina nas ativi d a d e s 

de Marceneira, Sapateira, Fazendeira, Tabelia e c o n t r o l e 

do Posto de Gasolina, devido a ausencia de fontes 

documentos e r e g i s t r o s -. Com relagao as informagoes das 

ent r e v i s t a d a s , essas sao t a r e f a s masculinas, pois nao e 

do conhecimento de nenhuma delas que outras mulheres 

tenham assumido essas fungoes anteriormente, ou que 

estejam atualmente exercendo. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

A presente pesquisa advem de urn traba l h o que j a 

havia sido i n i c i a d o ha sete anos nos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais (STR) de alguns municipios do 

sertao da Paraiba, cujos s u j e i t o s analisados eram os 
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seus membros i n t e g r a n t e s das d i r e t o r i a s : Presidentes, 

Secretarios, Tesoureiros, Conselheiros f i c a i s - homens e 

mulheres*. I n c l u s i v e uma de nossas entrevistadas - a 

f u n c i o n a r i a do S.T.R. - tambem f o i nossa i n t e r l o c u t o r a 

em pesquisa a n t e r i o r , tendo sido, p o r t a n t o , aproveitada 

boa p a r t e da p r i m e i r a e n t r e v i s t a , e acrescentadas outras 

questoes concernentes as novas preocupagoes. Na presente 

pesquisa, distinguimos quatro momentos: 

1° momento: Contactamos, naquela cidade, antigos 

moradores, e, a p a r t i r de conversas i n f o r m a i s , indagamos 

a r e s p e i t o das mulheres que se destacavam pelo e x e r c i c i o 

de suas a t i v i d a d e s . Com i s s o , tinhamos a disposigao 

alguns nomes com os respectivos avais daqueles antigos 

moradores, conhecedores da regiao e de sua h i s t o r i a . 

Foram selecionados, a p a r t i r de entao os nomes de 

mulheres que sempre foram c i t a d o s por todos os 

informantes, e a p a r t i r de entao, definimos quais seriam 

nossas i n t e r l o c u t o r a s . Constituiam, ao todo, 16 mulheres 

- A A s s i s t e n t e Social da p r e f e i t u r a , a H i s t o r i a d o r a 

(professora aposentada da escola do 2° grau), a 

Presidente da Camara Municipal e Vereadora, a 

Marceneira, a Sapateira, a Tabelia, a O f i c i a l do 

Registro C i v i l , a Costureira, a Enfermeira, a Rezadeira, 

a Fazendeira, a Dona do Posto de Gasolina, a Dona da 

* Ja foram esclarecidas, na parte i n t r o d u t 6 r i a , as p r i n c i p a l s 

questoes contidas naquela pesquisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fabrica de Tapetes e Redes, a D i r e t o r a da Escola 

p r i m a r i a , a Funcionaria do S i n d i c a t o dos Trabalhadores 

Rurais, e Maria O l i v i a (nao i d e n t i f i c a m o s esta u l t i m a 

com uma a t i v i d a d e e s p e c i f i c a porque sao v a r i o s os 

motivos pelos quais e l a se tern destacado nos depoimentos 

dos antigos moradores. Uns ressaltam sua p a r t i c i p a g a o na 

area de saude, outros apontam seu t r a b a l h o como 

fazendeira, outros lembram a epoca em que a mesma 

assumiu a diregao da escola p r i m a r i a , e outros enfatizam 

o seu poder diante da sua f a m i l i a - que e t r a d i c i o n a l 

naquela regiao.) 

2° momento: Contactamos p a r t e das mulheres selecionadas: 

a Marceneira, P. da Camara, A. Social e H i s t o r i a d o r a , e 

gravamos e n t r e v i s t a s semi - estruturadas, cujo o b j e t i v o 

era levantarmos a h i s t o r i a de vida dessas mulheres, 

desde suas origens ate o momento em que estavam 

exercendo suas t a r e f a s . U t i l i z a m o s , paralelamente, urn 

r o t e i r o de perguntas f a c i l i t a n d o , assim, o c o n t r o l e de 

nossas questoes, onde eram abordados aspectos de suas 

vidas, suas escolhas, suas d i f i c u l d a d e s , seus desejos e 

suas opinioes pessoais. 

3° momento: Entrevistamos as outras mulheres escolhidas: 

a Fazendeira, a Rezadeira, a dona da Fabrica de tapetes, 

a O f i c i a l do Registro C i v i l , a Sapateira, Maria O l i v i a , 

a Tabelia, a D i r e t o r a da Escola p r i m a r i a , a Enfermeira, 

a Costureira, a Funcionaria do S.T.R. e a dona do Posto 

de Gasolina. 
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4° momento: Fizemos levantamento do m a t e r i a l e x i s t e n t e 

em alguns orgaos como: P r e f e i t u r a Municipal e B i b l i o t e c a 

M unicipal, a f i m de obtermos os p r i n c i p a l s dados a 

re s p e i t o do municipio como: populagao, c a r a c t e r i s t i c a s , 

origem, costumes, etc. 

Finalmente, coletamos informagoes nos censos 

populacionais. 
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CAPITULO - I 

GENERO UM RECURSO ANALITICO 



CAPITULO I 

GENERO: UM RECURSO ANALITICO 

0 termo genero, como tern sido u t i l i z a d o por 

pesquisadores e academicos, principalmente pelas 

inte r p r e t a g o e s f e m i n i s t a s , denuncia a diferenciagao 

entre a t r i b u t o s c u l t u r a i s destinados aos sexos e a 

dimensao sexual b i o l o g i c a humana. Ou seja, a concepgao 

de genero i m p l i c a na analise dos elementos b i o l o g i c o e 

c u l t u r a l como indicadores d i s t i n t o s que estao 

permanentemente i n t e r l i g a d o s ao c o t i d i a n o das pessoas, e 

que se misturam tao fortemente ao ponto de serem 

confundidos como se fossem uma coisa so. 

A dimensao c u l t u r a l de genero e denunciadora do 

s o c i a l e nao do n a t u r a l . 0 genero ultrapassa os l i m i t e s 

sexuais e abrange os sistemas economico, p o l i t i c o , 

r e l i g i o s o , e tc. I s t o porque a c u l t u r a se c o r p o r i f i c a em 

todas as manifestagoes c o t i d i a n a s , as quais se nos 

apresentam e se nos impoem, o que im p l i c a em reconhecer 

que os termos masculino e feminino possuem s i g n i f i c a d o s 

d i s t i n t o s conforme as delimitagoes s o c i a i s . A cat e g o r i a 

de genero deve ser u t i l i z a d a , p o r t a n t o : 
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"comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA construgao slmbollca do feminino e 

do masculino, mv.ta.~veIs em cada forma de 

organlzagao social e h i s t o r i c a l . 

(BANDEIEA e OL1VEIRA, 1991:63) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As relagoes de genero atingem as diversas 

esferas da vida huraana. Com is s o , ha uma tendencia de se 

desfazerem as dicotomias p u b l i c o / p r i v a d o , 

produgao/reprodugao. Encarar a relagao homem - mulher a 

p a r t i r dessa nova perspective e perceber o masculino e o 

feminino numa maior amplitude, dando importancia, 

principalmente, as situagoes e s p e c i f i c a s e variadas 

v i v i d a s e compactuadas por homens e mulheres. Ao inves 

de tentarmos l o c a l i z a r a mulher na cozinha ou na rua, na 

produgao ou na reprodugao, pensamos sobre a sua presenga 

em todos esses espagos ao mesmo tempo, pois em quaisquer 

dessas esferas as relagoes de genero sao construidas por 

homens e mulheres. E atraves das experiencias v i v i d a s ou 

da f a l a que podemos perceber de que forma se constroem e 

se elaboram o feminino e o masculino, na perspectiva de 

que urn nao pode ser pensado nem v i s u a l i z a d o sem o outro, 

de que a e x i s t e n c i a de um depende, necessariamente, da 

e x i s t e n c i a do outro. 

"Genero, como substltuto de "mulheres", 

e Igualmente utlllzado para sug/erlr que 

a Informagao a respeito das mulheres e, 

necessariamente, Informagao sobre os 

homens, por que um implica no estudo do 

outro. Este uso implica no fato de que o 
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mem do das mulheres fazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p a r t e do mundo 

dos homens, que ele e crlado dentro e 

para esse mundo". 

(SCOTT.1989:04). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contudo e importante s a l i e n t a r que nao ha, 

necessariamente, uma relacao de oposicao. Nesse sentido, 

cada ser humano e a h i s t o r i a de suas relagoes s o c i a i s . 

••Nao se trata, por consegulnte, de rrma 

relagao dladlca de oposlgao. De uma 

lllmltada -varledade de formats, os outros 

podem ser s i mi lares ou diferentes (...) 

Quando se concebe ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JSU e o OTJTS.O como 

seres analoqos, as relagoes entre as 

pessoas se processam atraves da 

Identlflcagao e da dlferenclagao (...) 

Desta sorte, os seres humanos so podem 

ser adequadamente entendldos nas suas 

relagoes com outros seres humanos. 

Deste angulo, a pessoa e entendlda como 

um ser relaclonal e hlstorlco". 

(SAFFIOTI,1992:210). 

Entendendo, ainda, que o genero e uma construgao 

s o c i a l , reconhecemos a responsabilidade de diversos 

setores s o c i a i s nessa construgao. Por i s s o , e que a 

atengao tern que ser voltada aos sistemas simbolicos, 

"as manelras como as socledades 

rep re sent am o genero, o utlllzam para 

articular regras de relagoes socials ou 

para construlr o sentido da 

experiSnala". (SCOTT,1989:10). 
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Isso s i g n i f i c a que a oposigao b i n a r i a entre os 

sexos nao deve ser encarada como um aspecto permanente 

da humanidade, o que redundaria na reprodugao do 

antagonismo, ao inves do questionamento sobre a oposigao 

em s i mesma e da r e f l e x a o com base na sua h i s t o r i c i d a d e . 

Essa t a r e f a de a n a l i s a r as relagoes de genero 

para o entendimento das relagoes s o c i a i s entre homens e 

mulheres consiste na desnaturalizagao dessa oposigao 

b i n a r i a . As categorias b i n a r i a s implicam numa necessaria 

relagao: o escuro subentende o c l a r o ; o novo, o velho; o 

i n f e r i o r , o superior; o masculino, o feminino. Uma vez 

que ao genero corresponde a dicotomia n a t u r e z a / c u l t u r a , 

ele e r e l a c i o n a l , o que i m p l i c a que os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w ± n d i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv l d u o s sao transformados, atraves 

das relagoes de genero, era homens ou 

mulheres, cada uma destas categorias -

Identldades exclulndo a outra''''. 

(SAFFIOTI,1992:187) . 

0 conceito de genero e constantemente empregado, 

tambem, na dependencia a questao da h i e r a r q u i a enquanto 

organizadora da e s t r u t u r a b i n a r i a dos padroes de 

c l a s s i f icagao. Neste sentido, Heilborn, numa r e f e r e n d a 

a H e r i t i e r , e n f a t i z a que 

"Trata - se de uma ordenagao do mundo 

hlerarqulzada em termos de um prlnclplo 
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de valor, que promove den s i da.de s 

dlferencladas a cada. piano e a cada 

categorla em jogo". (1992:104) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O genero e uma construgao s o c i a l d i f e r e n c i a d a e 

hierarquizada, de forma que ao feminino sao a t r i b u i d a s 

c a r a c t e r i s t i c a s t a i s como: i n f e r i o r , submisso, f r a g i l , e 

ao masculino: superior, f o r t e , v i r i l , (havendo uma 

hi p e r v a l o r i z a c a o das c a r a c t e r i s t i c a s masculinas 

paralelamente a desvalorizagao das c a r a c t e r i s t i c a s d i t a s 

femininas) . Percebe - se que as relagoes de genero 

trazem a marca da dominagao. Scott e n f a t i z a que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A artlculagao do concelto de classe no 

sec. XIX baseava - se no genero. Quando, 

por exemplo, na Franga, os reformadores 

burgueses descrevlam os operarios em 

termos codlflcados como femlnlnos 

( subordlnados, fracos, sexual mente 

explorados como as prostltutas), os 

dlrlgentes operarios e s o c l a l l s t a s 

respondiam inslstlndo na poslgao 

masculina de classe operaria -produtores 

fortes, protetores das mulheres e 

crlangas". (1989:19). 

A desbiologizagao dos sexos e a incorporagao dos 

generos masculino e feminino como categorias a n a l i t i c a s 

nos leva a perceber a relagao entre estes como elemento 

relevante no estudo das sociedades. Isso porque, 

p a r t i n d o do p r i n c i p i o de que as diferengas 
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hierarquizadas entre os sexos sao a t r i b u i c o e s socio -

c u l t u r a i s , i d e n t i f i c a m o s com maior n i t i d e z (pelo menos a 

n i v e l imediato) o funcionamento e s t r u t u r a l c o n s t i t u i d o 

pelas p r o p r i a s relagoes de poder. Scott afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... o genero ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma forma, primeira de 

slgnificar as relagoes de poder". 

Isso se e x p l i c a , basicamente, pelo f a t o de que 

uma sociedade baseada nas diferencas sexuais e s o c i a i s 

"... que dlstribuif atraves da hlstorla, 

lugares para homens e mulheres, que 

atrlbui qualldades e aptidoes, 

estahelece hlerarquias enraizadas nestas 

mesmas qualldades, sejam elas 

consideradas naturals ou admltidas como 

construgoes socialszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se ra s e r e r a , no 

entanto, questionadas". 

(LOBO,1987:95) . 

Assim, o genero, por ser uma construgao s o c i a l , 

se expressa nas a t i t u d e s , nos valores, no c o t i d i a n o , nas 

ativ i d a d e s p u b l i c a e privada de homens e mulheres, que 

"r a z e r a com que (. . .) sejam v i s t o s como 

tendo "naturezas" dlferentes que as 

farlam aparecer como socialmente 

dlferentes". 

(GALVAO,1991:449) 
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A o t i c a das relagoes de genero e a o t i c a das 

su b j e t i v i d a d e s , dos s i g n i f i c a d o s , e o problema aqui nao 

e mais l o c a l i z a r as causas da dominagao de um sexo pelo 

out r o , mas buscar os s i g n i f i c a d o s e as condigoes de 

construgao das relagoes de genero (LOBO, s/d:81). A 

autora apoiando - se em Scott, coloca que as relagoes de 

genero constituem, alem de as s i m e t r i a s , relagoes de 

poder. Para Scott zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O genero e uma forma primeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 

s i g n i f i c a r as relagoes de poder (...) e 

um campo primeiro, no seio do qual ou 

por meio do qual o poder e 

articulado".(1989:16). 

Mesmo nao pretendendo nos aprofundar na 

discussao sobre o poder, e importante sublinhar essa 

questao pelo simples f a t o de constatarmos mais um 

elemento s i g n i f i c a t i v o das relagoes s o c i a i s entre os 

sexos - a h i e r a r q u i a - com a qual convivemos no d i a a 

d i a , na forma de d i s t r i b u i g a o dos cargos e s a l a r i o s ate 

a desqualificagao do tr a b a l h o exercido pela mulher. 

A dominagao masculina sobre as mulheres tern se 

v e r i f i c a d o em todas as sociedades com variagoes de lugar 

para lugar e de epoca para epoca, o que redundou na sua 

naturalizagao. Contudo i s t o nao s i g n i f i c a uma t o t a l 

n e u t r a l i d a d e e passividade por part e das mulheres. I s t o 

i m p l i c a em l u t a s entre os sexos, ora para preservar o 
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seu c o n t r o l e (no caso dos homens) , o r a para f a z e r v a l e r 

sua c i d a d a n i a (no caso das mulheres) . Como a s s i n a l a 

S a f f i o t i : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em todas as sociedades conhecidas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as 

mulheres detem parcelas de poder, que 

Ihes permltem meter cunhas na supremacia 

mascullna e, asslmr cavar - gerar 

espagos nos i n t e r s t i c i o s da falocracla. 

As mulheres, portanto, nad sobrevi-vem 

gragas exclusivamente aos poderes 

reconhecidamente femlninos, mas tambem 

merce da luta que travam com os homens 

pela ampllagao - modlflcagao da 

estrutxira do campo do poder y tout -

court'. Como na dialetlca entre o 

escravo e o senhorf homem e mulher 

jogam, cada um com seus poderes r o 

prlmelro para preservar sua supremacia r 

a segunda para tornar menos Incompleta 

sua cidadania".(1992:184) 

A forma como se da a organizacao s o c i a l de 

genero a f e t a i n c l u s i v e as e s t r u t u r a s i n c o n s c i e n t e s , d a i 

que nao so os f a t o s p e r c e p t i v e l m e n t e c o n c r e t o s como o 

t i p o de t r a b a l h o , os comportamentos de homens e mulheres 

sao p e r c e b i d o s sob essa o t i c a da r e l a g a o s o c i a l de 

genero, como tambem as representacoes mais s u t i s desses 

f a t o s e desses comportamentos, que se expressam nas 

f a l a s e nas a t i t u d e s . 



Uma vez que a d i f e r e n c a dos sexos e c o n s t r u i d a 

s o c i a l m e n t e , e l a so pode v i r a ser compreendida a p a r t i r 

da f a l a dos s u j e i t o s s o c i a i s . 

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dlferenga. dos sexos e seu no de 

dlferenga e da ordem do dis erase so. 

Ninguem sabe o que mulher (ou homem) 

quer dlzer, a nao ser na e sent a. do que 

uma mulher dlz. Aquela que fala nao sabe 

quern ela e (nem quern e o outro) mas ela 

fala, ela e aquela que fala e quer ser 

entendlda naquilo que ela dlz. A 

dlferenga e teoricamente Indecidlvel, 

mas ela se decide e se redeclde em toda 

relagao". 

(COLLIN,1992:11) 

Ao u t i l i z a r m o s esse c o n c e i t o de r e p r e s e n t a c o e s , 

fazemos na p e r s p e c t i v a de que, ao se r e v e l a r e m nas 

p r a t i c a s e nos d i s c u r s o s , nos comportamentos e nas 

a t i t u d e s , e l a s c o n s t i t u e m urn s e n t i d o p r o p r i o da v i d a , 

c r i a m uma f o r c a independente a p a r t i r da q u a l se r e v e l a 

urn modo de ser d i a n t e da v i d a e do mundo. Elas sao 

expressoes s i m b o l i c a s dos costumes e i n s t i t u i c o e s 

s o c i a i s . Sao as r e p r e s e n t a c o e s , p o r t a n t o , o f a l a r , o 

s e n t i r , o a g i r , o r e a g i r , o pensar que se c o r p o r i f i c a m 

nas p r a t i c a s c o t i d i a n a s , e destas ressurgem. 

"Dma vez que a observagao revela a 

existencia de fenomenos chamados 

representagoes, que se dlstlnguem por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c a x a c t e j r r i s t i c a szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA particulares dos demais 

fenomenos da n a t o r s z a , c o n t r a r i a 

qualguer: metodo o trata - l o s como s e 

nao existissem. Eles, por certo, tern 

suas ca.usa.Sf mas sao f por sua vez, 

ca.-o.sas de outros fenomenos". 

(DUBKHEIM, :18) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 que o a u t o r d e f i n e a q u i como rep r e s e n t a c o e s 

sao os v e s t i g i o s , os s i n a i s que sao deixados p e l a nossa 

v i d a passada, num processo m u i t a s vezes i n c o n s c i e n t e , o 

qu a l nos submete imagens, c o n c e i t o s , h a b i t o s , que nos 

fazem mover, l u t a r , r e f l e t i r . P o r t a n t o , as 

rep r e s e n t a c o e s , ao i n v e s de simples i d e i a s sobre a v i d a , 

sobre a r e a l i d a d e , c o nsistem, antes de tud o , em 

"jfenoznenos r e a l s , dotados de propriedades 

especlficas..."(p.29) . 

Neste c o n t e x t o , o c o n c e i t o de repre s e n t a c o e s 

deve ser compreendido como r e l a c o e s e s t a b e l e c i d a s e n t r e 

os i n d i v i d u o s e e n t r e e s t e s e a sociedade, como forma 

v i t a l de comunicacao e n t r e o i n d i v i d u o e a sociedade, 

como sendo a p r o p r i a r e a l i d a d e da v i d a , como 

m a t e r i a l i z a c a o do pensamento e como i d e a l i z a c a o da 

r e a l i d a d e m a t e r i a l . E n t r e t a n t o , Durkheim se r e f e r e , 

nesse momento, as rep r e s e n t a c o e s c o l e t i v a s . Para o 

a u t o r , e s t a s se revestem de uma f o r c a moral se 

d i f e r e n c i a n d o e a t e mesmo se opondo as repre s e n t a c o e s 

i n d i v i d u a l s que, sozinhas nao tern r e l e v a n c i a , nem 

tampouco poder de mudanca no c o n j u n t o da sociedade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sem ousarmos d i s c o r d a r do poder das 

r e p r e s e n t a c o e s c o l e t i v a s , e tambem sem querermos 

a p r o f u n d a r essa questao apenas acrescentaraos que, na 

nossa abordagem, e de grande i n t e r e s s e nos centrarmos e 

nos r e f e r i r m o s a questao das r e p r e s e n t a c o e s i n d i v i d u a l s . 

Cada r e l a t o i n d i v i d u a l , cada p r a t i c a e s p e c i f i c a 

subentende modos de pensar e de a g i r c o l e t i v o s , embora 

resguarde sua e s p e c i f i c i d a d e , uma vez que cada i n d i v i d u o 

ou grupo de i n d i v i d u o s ao r e p r o d u z i r uma p r a t i c a de v i d a 

ou um pensar sobre essa p r a t i c a o f a z com novas 

p r o p r i e d a d e s , preservando c e r t a i n d i v i d u a l i d a d e . 

E nesse s e n t i d o que m u i t a s vezes o pensar e o 

s e n t i r nao necessariamente se confundem com a 

e x p e r i e n c i a , com a v i v e n c i a . Mesmo considerando a 

i m p o r t a n c i a e a f o r c a dos v a l o r e s , dos h a b i t o s , dos 

costumes na formacao dos i n d i v i d u o s , esses mesmos 

v a l o r e s , h a b i t o s e costumes as vezes nao correspondem 

aos s e n t i m e n t o s e ao pens'amento, p o i s se assim o f o s s e 

nao h a v e r i a nenhum t i p o de mudanca na sociedade. 

0 que i m p o r t a mencionar nesse s e n t i d o e que o 

estudo com base nas r e l a c o e s de genero deve l e v a r em 

c o n t a amplos f a t o r e s s o c i a i s , alem daqueles d i r e t a m e n t e 

l i g a d o s as nossas i d e n t i d a d e s masculinas e f e m i n i n a s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA xelagoes sociais de genero nao 

so constitnem nossas identidades 

subjetividades masculinas e 

femininas, mas txaduzem - se tambem 

em concepgoes de vida, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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representagoes, significagdeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e em 

praticas individuals e coletivas". 

(ABBAZOLA,1993:14). 

Nesse s e n t i d o , u t i l i z a m o s o c o n c e i t o de 

representacoes s o c i a i s na p e r s p e c t i v a de uni a o e nao de 

d i v i s a o e n t r e as e s f e r a s i n d i v i d u a l e c o l e t i v a . Uma e 

o u t r a i n t e r a g e m e se comprometem na t r a d u c a o e v i v e n c i a 

da r e a l i d a d e s o c i a l . Acreditamos que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"as representagoes sociais enquanto 

fenomeno psicossocial, estao 

necessariamente radicadas no espago 

publico e nos processos atraves dos 

quais o ser humano desenvolve uma 

identidade, c r i a simbolos e se abre para 

a diversida.de de um mundo de 

Outros". 

(JOVCHELOVTTCH,1994:65) 

A f a l a como i n s t r u m e n t o de comunicacao e acao 

c o n f i r m a essa d i v e r s i d a d e e unidade que c a r a c t e r i z a m a 

v i d a i n d i v i d u a l e c o l e t i v a . As re p r e s e n t a c o e s s o c i a i s 

transparecem, dessa forma, na comunicacao e nas p r a t i c a s 

s o c i a i s e c u l t u r a i s a t r a v e s do d i s c u r s o , do d i a l o g o , dos 

r i t u a i s e da producao. 

Ao a n a l i s a r m o s uma dada s i t u a c a o s o c i a l , com 

base nos depoimentos dos a t o r e s que vivem e convivem com 

essa r e a l i d a d e , entendemos que o conhecimento desses 

a t o r e s sobre sua e x p e r i e n c i a de v i d a e fundamental na 

a t r i b u i c a o de s i g n i f i c a d o s e na r e l e v a n c i a destes para a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sua agao. Numa r e f e r e n d a a P i e r r e Bourdieu, Minayo 

e n f a t i z a : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pa.la.vxa. e o simbolo de comunicagao 

por excelencia porqne ela representa o 

pensamento. A fala, por I s s o mesmo, 

revela condlgoes estruturais, sistemas 

de valores, normas e simbolos e tern a 

magia de transmitir, atraves de urn porta 

- vox, as representagoes de grupos 

determinados, em condlgoes historicas, 

socio - economicas e cviltxirais 

especificas". (1994:103) 

Em o u t r o momento B o u r d i e u observa que a 

p u b l i c a g a o ou a tr a n s m i s s a o das e x p e r i e n c i a s i n d i v i d u a l s 

de c e r t a forma r e p r e s e n t a a ordem s o c i a l : 

"A capacidade de fazer e x i s t i r em estado 

e x p l i c i t o , de pnblicar, de tornar 

publico, objetivado, v i s i v e l , d i z i v e l , 

o f i c i a l , aquilo que permanecia em estado 

de experiencia individual, representa um 

consideravel poder social, o de 

constituir os grupos, constituindo o 

senso comum, o consenso e x p l i c i t o de 

qualquer grupo"'. (1989:142) 

Todavia, e fundamental observarmos que as 

representagoes s o c i a i s nao reproduzem de forma a b s o l u t a 

a r e a l i d a d e , mas devem ser enten d i d a s como expressao 

dessa r e a l i d a d e . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Pela suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •vincnla.ga.o dialetica com a 

XQaJ.±da.dQf a compreonsao da fala exige 

ao mesmo tempo a compreensao das 

relagoes socials que ela expressa. 

Porque as palavras nao sao a realidade, 

mas uma fresta iluminada: 

represen tarn ! " 

CMJNAYO,1994:110) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E n t r e o f a t o s o c i a l e o comportamento i n d i v i d u a l 

ha elementos i n t e r m e d i a r i e s que sao responsaveis p e l a 

m e n t a l i z a c a o do p r i m e i r o . I s s o nos l e v a a c r e r que as 

representagoes possuem uma r e l a t i v a autonomia f r e n t e aos 

f a t o s s o c i a i s , e que, por i s s o mesmo, o f a t o de um 

s u j e i t o p e r t e n c e r a um determinado grupo s o c i a l nao e 

s u f i c i e n t e p a r a e x p l i c a r seu comportamento. Nesse 

s e n t i d o , concordamos com Wagner, numa r e f e r e n d a a 

Devereux, no s e n t i d o de que e n t r e as duas e s f e r a s - f a t o 

s o c i a l e comportamento i n d i v i d u a l - ha uma rep r e s e n t a c a o 

m e n t a l . (1994) 

De maneira que podemos c o n c l u i r que as 

representagoes s o c i a i s de genero sao i n t e r n a l i z a d a s 

gradualmente ao longo da h i s t o r i a dos s u j e i t o s . 

Duveen(1994) e n f a t i z a que 

"ao serem internalizadas, as 

representagoes pass am a expressar a 

relagao do s u j e i t o com o mundo que ele 

conhece e, ao mesmo tempo, elas o situam 

nesse mundo. E essa dupla operagao de 

definir o mundo e localizar um lugar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nelezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que fomece as representagoes o seu 

valor simholico". (p.267) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma vez i n t e r n a l i z a d a s essas representagoes de 

genero, passamos a i d e n t i f i c a r os o u t r o s e a nos 

i d e n t i f i c a r como homens ou mulheres. 0 que, de i n i c i o , 

nao e r a senao uma determinagao e x t e r n a , se t r a n s f o r m a 

numa tomada de c o n s c i e n c i a de cada a t o r s o c i a l . 

"Para a crriazzca recem - nascida, 

identida.de de genero sao, no i n i c i o , 

externas. Elas se apresentam a crianga 

atraves de praticas de outros. O que nos 

vemos no desenvolvimen to das 

representagoes sociais de genero e um 

tomar consciencia, em que a crianga 

desenvolve uma consciencia reflexiva dos 

significados do ato social de 

assinalamento a um grupo de 

genero". 

(DUVEEN, 1994 :268) 

Ao c o n t r a r i o de Durkheim, a quern nos r e f e r i m o s 

no i n i c i o dessa explanagao sobre representagoes, 

M o s c o v i c i e o u t r o s e s t u d i o s o s que se preocuparam 

e s p e c i a l m e n t e com a a n a l i s e das representagoes, nao 

possuem uma v i s a o e s t a t i c a sobre as representagoes 

s o c i a i s , como se f o s s e simplesmente a l g o imposto 

grotescamente aos i n d i v i d u o s . Nesse marco t e o r i c o , p a r t e 

- se do p r e s s u p o s t o de que ha um processo dinamico de 

formagao e transformagao. Com i s s o podemos a f i r m a r que 

as representagoes s o c i a i s nao surgem independentemente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dos i n d i v i d u o s , mas sao elaboradas no processo de 

c o n s t r u c a o e r e c o n s t r u g a o s o c i a l . 

Ultimamente, a p a r t i r dos anos o i t e n t a , 

e s p e c i f i c a m e n t e , as mulheres passaram a ocupar c e n a r i o s 

antes dominados amplamente por homens, o que engendrou 

mudancas d e c i s i v a s no comportamento e no pensamento das 

mulheres, p r i n c i p a l m e n t e aquelas de c l a s s e media. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A insergao da mulher de classe media 

nesses espagos anteriormente dominados 

pelo homem parece t e r levado algumas 

delas a questlonar sua propria condigao 

de "homens i n f e r lores" dentro da.qu.eles 

espagos, a ver a desigualdade com base 

em genero como um problem*, p o l i t i c o " . 

(ALVAREZ11988:327) . 

Pode - se c o n s t a t a r uma mudanga no comportamento 

f e m i n i n o no que d i z r e s p e i t o a r e i v i n d i c a c a o de seus 

d i r e i t o s no p i a n o p r o f i s s i o n a l . 

A a n a l i s e com base no genero p e r m i t e , p o r t a n t o , 

a compreensao da condigao s o c i a l d e s i g u a l e n t r e homens e 

mulheres. Trataremos, dessa questao, a s e g u i r , no 

c a p i t u l o sobre a d i v i s a o s e x u a l do t r a b a l h o , onde 

d i s c u t i r e m o s , com base nas d e s c r i c o e s e r e f l e x o e s sobre 

a p o s i c a o de mulheres e homens no processo p r o d u t i v o , as 

desigualdades de genero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO - I I 

O TRABALHO DA MULHER 



CAPITULO I I 

0 TRABALHO DA MULHER 

Sabemos que, ao longo da h i s t o r i a , a mulher f o i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

condicionada a t e r determinados comportamentos que se 

adequassem a moral burguesa, quando se e x i g i a da p a r t e 

d e l a a f r a g i l i d a d e , a t i m i d e z , a p a c i e n c i a e a 

subordinacao ao homem, e no que tange ao t r a b a l h o , que 

se dedicasse e x c l u s i v a m e n t e ao l a r , como dona de casa e 

r e p r o d u t o r a . 

Em se t r a t a n d o da atuacao da mulher como 

p r o d u t o r a , que se f a z i a n e c e s s a r i o , na m a i o r i a das 

vezes, p e l a p r o p r i a necessidade de s o b r e v i v e n c i a e de 

" a j u d a " no orgamento domestico, foram designadas a e l a 

t a r e f a s que, de c e r t a forma, dessem c o n t i n u i d a d e a sua 

fungao p r i n c i p a l como r e p r o d u t o r a , sendo assim 

d e s q u a l i f i c a d a s p r o f i s s i o n a l m e n t e . 

Moura r e f e r e - se ao t r a b a l h o das mulheres da 

s e g u i n t e forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... tecer panos, costxirar f pregar 

hotoes, passam a compor o universo da 

mulher - reprodutora. en gu an to atiirida.de s -

habilidades perfeitamente compativeis 

com a natureza feminina, sobretndo a 

medida que f i o s , aguliias, carreteisr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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acham -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se igualmente presentes no 

unlverso domestico e j a compoem, 

portanto, o unlverso da mulher 

reprodutora, precedendo a fabrlca e 

a oflcina". (1989:95) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao homem, por sua vez, f o i determinado o 

c o n t r o l e s e x u a l , m o r a l , f i n a n c e i r o sobre a mulher, e do 

dominie no espaco p u b l i c o a n i v e l de t r a b a l h o e de 

l a z e r . 

Assim, sempre houve d e s i g u a l d a d e s a n i v e l de 

t r a b a l h o , r e p e r c u t i n d o nas d i f e r e n c a s s a l a r i a i s quando 

as mulheres eram sempre d e s f a v o r e c i d a s , nas r e l a c o e s 

e n t r e p a t r o e s e empregadas, onde eram ainda mais 

expl o r a d a s por serem d e s r e s p e i t a d a s sexualmente. Enfim, 

de m u i t a s maneiras p o s s i v e i s houve sempre uma f o r t e 

d i s c r i m i n a c a o c o n t r a a mulher nos mais d i v e r s o s s e t o r e s 

da sociedade. 

Atualmente, a mulher vem conquistando novos 

espagos, as r e l a c o e s e n t r e os sexos estao sendo 

r e d e f i n i d a s , o numero de mulheres que atua no mercado de 

t r a b a l h o e b a s t a n t e s i g n i f i c a t i v o , as r e l a c o e s de 

t r a b a l h o tambem vem sendo m o d i f i c a d a s a f a v o r da mulher. 

Em 1970 a t a x a de a t i v i d a d e f e m i n i n a 

r e l a c i o n a n d o as mulheres que t r a b a l h a m com a populagao 

f e m i n i n a de mais de 10 anos, era de 18,2% passando para 

quase 36% em 1983. (BRUSCHINI,1985) 

Mesmo considerando essas mudancas g r a d a t i v a s e, 

ao mesmo tempo e f i c a z e s , os a n t i g o s padroes de 

comportamento nao foram quebrados por completo. Em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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algumas s i t u a g o e s esses padroes parecem p e r d e r l u g a r 

para novas e modernas maneiras de ser, e em o u t r o s 

momentos, retrocedem a a n t i g a s epocas acompanhadas por 

ve l h o s r o t u l o s e imagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A representagao burguesa dos sexos tern f o r j a d o o 

modelo adequado da mulher e do homem, numa epoca em que 

o desenvolvimento i n d u s t r i a l e urbano da sociedade 

b r a s i l e i r a se consagravam (sec. X I X ) , com o i n t u i t o de 

f o r t a l e c e r o a p r i s i o n a m e n t o da mulher no espaco p r i v a d o 

domestico, e do homem no espaco p u b l i c o no mundo do 

t r a b a l h o . (FA.GO, 1987) 

Com i s s o , os pa p e i s m a s c u l i n o e f e m i n i n o d e n t r o 

da sociedade se d i s t i n g u e m de forma que essa d i s t i n c a o 

d e s i g u a l passou a ser concebida como obra da n a t u r e z a , o 

que i m p l i c a v a numa v a l o r i z a g a o da f o r c a de t r a b a l h o 

m a sculina e numa d e s v a l o r i z a c a o p r o f i s s i o n a l da mulher. 

I s s o , a t e um c e r t o ponto, e x p l i c a comportamentos e 

opcoes das mulheres no mundo do t r a b a l h o e no mundo 

pesso a l a t e os d i a s de h o j e . 

E i n d i s c u t i v e l a o c o r r e n c i a , h o j e , de mudancas 

e f e t i v a s e d e c i s i v a s no que tange a s e x u a l i d a d e , as 

r e l a c o e s s o c i a i s e n t r e homens e mulheres, aos 

comportamentos o b j e t i v o s e s u b j e t i v o s masculinos e 

f e m i n i n o s . Esse f a t o e s t a r e l a c i o n a d o a inumeros f a t o r e s 

t a i s como a atuacao dos movimentos s o c i a i s de mulheres e 

dos movimentos p o p u l a r e s e por u l t i m o a p r o p r i a 

modernizagao da sociedade que e x i g e mudancas no seu 

quadro g e r a l , ao advento da democracia. Enfim, sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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complexes e amplos os d i v e r s o s i t e n s s o c i a i s 

responsaveis p e l a r e e s t r u t u r a c a o dos pa p e i s s e x u a i s . 

Em todo caso, o que nos i n t e r e s s a r e s s a l t a r 

d i a n t e desse f a t o , e a presenca a i n d a c o n s t a n t e , nos 

d i a s de h o j e , de t a i s r e p r e s e n t a g o e s masculinas e 

fe m i n i n a s que r e f o r c a m o modelo t r a d i c i o n a l do ser homem 

e do ser mulher. Acreditamos que i s s o o c o r r e , no caso da 

sociedade b r a s i l e i r a , em todas as l o c a l i d a d e s embora, em 

algumas mais expressivamente do que em o u t r a s . Sabemos 

que essa constatagao nao e nenhuma novidade, t a n t o no 

mundo academico, quanto aos o l h o s da c o l e t i v i d a d e que 

v i v e e c o n v i v e d e n t r o dessa sociedade. 0 que o c o r r e e 

uma v a l o r i z a g a o dos pap e i s t r a d i c i o n a l m e n t e impostos, 

a t r a v e s dos qu a i s homens e mulheres r e f o r g a m os padroes 

masculine e f e m i n i n o , aos qu a i s correspondem a f o r g a e a 

coragem, no p r i m e i r o caso, e a f r a g i l i d a d e e o medo, no 

segundo. 

Em c o n t r a p a r t i d a , ha o p r e d o m i n i o das fungoes 

masculinas em d e t r i m e n t o daquelas associadas a condigao 

f e m i n i n a . De maneira que tern - se a supremacia do homem 

sobre a mulher, t a n t o no espago p r i v a d o quanto no espago 

p u b l i c o . 

No B r a s i l , por exemplo, em decadas a n t e r i o r e s , 

as mulheres o p e r a r i a s , e s p e c i f i c a m e n t e , j a assumiam 

t a r e f a s t r a d i c i o n a l m e n t e de dominio m a s c u l i n o . Esmeralda 

B. B. Moura(1989:86) e n f a t i z a : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

58 



"... se considerazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATWOS a totalidade do 

setor secundariof a participagao da mao 

- de - obra feminina pode ser observada 

j a na decada de 1870 em setores que nao 

os tradicionalmente relacionados ao sexo 

femininOf como por exemplo, a Industria 

de calgados, por exemplo, naqual Joaquim 

Floriano de Godoi observa em 1875 que, 

dentre 1.524 trabalhadores, 81 sao 

mulheres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem de ca l c a d o s , Moura(1989) aponta, com base nos dados 

a d q u i r i d o s da Re p a r t i g a o de E s t a t i s t i c a e A r q u i v o do 

Estado de Sao Paulo, que no f i n a l do mesmo sec u l o a mao 

- d e - obra f e m i n i n a se f a z i a p r e s e n t e em f a b r i c a s de 

fumo, de v e l a s , de f o s f o r o s , de bebidas e de sabao, 

embora essa presenca menor que a da mao - de - obra 

m a s c u l i n a . Mesmo considerando que nessas mesmas f a b r i c a s 

o t r a b a l h o f e m i n i n o nao reconhecido no mesmo n i v e l que o 

masculino (e prova d i s s o e que os s a l a r i o s das mulheres 

eram bem i n f e r i o r e s , em cerca de 40%) , o que i m p o r t a 

d e s t a c a r a q u i e que a n a t u r e z a nao j u s t i f i c a as 

d i c r i m i n a c o e s s e x u a i s . 

Na e s t r u t u r a e d u c a c i o n a l b r a s i l e i r a , ha uma 

carga de p r e c o n c e i t o s no que tange a d i s t r i b u i c a o dos 

cargos que d e l i m i t a a forma de atuacao de homens e 

mulheres no mercado de t r a b a l h o e l i m i t a as 

p o s s i b i l i d a d e s de cr e s c i m e n t o da f o r c a de t r a b a l h o de 

mulheres, j a que se e s t a b e l e c e que as mulheres devem 

e x e r c e r t a r e f a s que e x i j a m o uso de elementos f e m i n i n o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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d i t o s n a t u r a i s e por o u t r o l a d o , se e x i g e do homem uma 

p a r t i c i p a g a o de c o n t r o l e , de mando e g e r e n c i a . 

Nao ha duv i d a de que o componente b i o l o g i c o e 

u t i l i z a d o como argumento dessa s e x u a l i z a g a o da f o r c a de 

t r a b a l h o . As funcoes d i t a s f e m i n i n a s estao em 

conformidade com as fungoes de mae (de a s s i s t e n c i a aos 

f i l h o s ) , de esposa (de a s s i s t e n c i a ao marido) e de dona 

de casa (cuidado e li m p e z a com a casa) . 0 emprego 

domestico e i d e n t i f i c a d o d i r e t a m e n t e com as a t i v i d a d e s 

manuais da dona de casa. Nessa l o g i c a , o u t r a s p r o f i s s o e s 

" f e m i n i n a s " se i d e n t i f i c a m com os a t r i b u t o s " n a t u r a i s " 

da mulher esposa e mae, como a enfermagem e o 

m a g i s t e r i o . A t r a b a l h a d o r a e encaminhada para essas 

p r o f i s s o e s , d e n t r e o u t r a s , p e l o processo de s o c i a l i z a g a o 

e formagao dos papeis s e x u a i s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA familia, a. escola e os meios de 

comunicagao se encajcxreg-am de despertaj: e 

desenvolvexr, no sexo feminino, 

expectativas mais baixas com relagao ao 

seu desempenho ou sucesso professional, 

ao lado da convicgao de que a "vocagao" 

e o idealismo sao as razoes fundamentals 

que explicam sua opgao profissionalr/'. 

(BRUSCHINI,1985:44 a 45) 

Mesmo considerando que essa p r a t i c a da educagao 

b r a s i l e i r a se tern moderado nos u l t i m o s tempos, 

dependendo da l o c a l i d a d e observada, bem como das 

c i r c u n s t a n c i a s s o c i a i s determinadas, e l a pode, ainda, se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c o n f i g u r a r com b a s t a n t e f i r m e z a . 

Neto c o n f i r m a esse f a t o quando 

Feminina no B r a s i l " : 

M a r i a I n a c i a d ' A v i l a 

a n a l i s a a "Condicao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. , aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GQnaapg5&B em r e l a c a o a 

GOndigsiQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d a Salamr sMtHo, a i f i d i t y . a u i t o 

p a p e i s tradlcionals. PrGoonaQltos e 

aznbiguidades que se r e f l e t e m , 

z-ecipxocaineiite, no mex-cado de trabalho, 

na e s t r u t u r a edncacional e (de forma 

mais acentuada) na f a m i l i a r " . (1980:42) 

NO e n t a n t o podemos i n f e r i r mudancas nesse 

processo, quando presenciamos a demanda por p a r t e das 

mulheres por c a r r e i r a s p r o f i s s i o n a i s d i v e r s i f i c a d a s . 

Porem percebe - se a i n d a uma t e n d e n c i a em assumir 

c a r r e i r a s " f e m i n i n a s " ao mesmo tempo em que as 

d i s c r i m i n a t e s permanecem. I s s o quer d i z e r que, apesar 

dos avancos nas c o n q u i s t a s f e m i n i n a s nao houve uma 

r u p t u r a d e f i n i t i v a com o regime p a t r i a r c a l , 

c a r a c t e r i z a d o p e l a a u t o r i d a d e do p a i sobre os f i l h o s e 

p e l a o b e d i e n c i a da esposa ao marido como c o n t i n u i d a d e 

" n a t u r a l " de sua o b e d i e n c i a ao p a i , e o u t r a s t a n t a s 

d e t e r m i n a t e s de r e l a c o e s , c u j a dominacao m a s c u l i n a e 

predominante. Um exemplo i m p o r t a n t e da permanencia dos 

costumes p a t r i a r c a i s na nossa sociedade e a v i g e n c i a dos 

e s t e r e o t i p o s como " c a r r e i r a s f e m i n i n a s " e " c a r r e i r a s 

masculinas". 
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A determinacao de c a r r e i r a s , de q u a l i f i c a c o e s , 

de promocoes, de cargos obedece a uma ordem s e x u a l , o 

que i m p l i c a em determinacoes de f o r c a ; i s s o porquezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

relagao de trabalho, como relagao social, traz embutida 

•uma relagao de poder entre os sexos". (LOBO, 1992:262) 

As d i f e r e n c a s e x i s t e m , n a t u r a l m e n t e , e d e s t e 

p r i n c i p i o a sociedade nao pode p r e s c i n d i r . Sao 

d i f e r e n c a s de raca, de idade e de c o r , basicamente, que 

em qualquer l u g a r , epoca e c u l t u r a nos deparamos. As 

d i f e r e n c a s nao impl i c a m , num t r a t a m e n t o d e s i g u a l e 

d i s c r i m i n a d o r e n t r e os i n d i v i d u o s e grupos, o que, 

p o r t a n t o , so pode ser compreendido com base nos 

regimentos c u l t u r a i s que determinam, conforme suas 

necessidades e i n t e r e s s e s , a h i e r a r q u i a dos grupos e dos 

i n d i v i d u o s . ( ,1995) 

Como j a dissemos a n t e r i o r m e n t e , ser mulher e ser 

homem, com suas a t r i b u i c o e s e papeis d i f e r e n t e s e 

d e s i g u a i s , e s t a determinado s o c i a l m e n t e . As 

desigualdades sao apreendidas como d i f e r e n c a s ou como a 

essencia das d i f e r e n c a s , o que quer d i z e r que, 

c u l t u r a l m e n t e , ser d i f e r e n t e i m p l i c a em ser d e s i g u a l . 

Tendo em v i s t a esse f a t o , nao podemos d e i x a r de 

c o n s i d e r a r que a mulher e r e p r o d u t o r a , essa funcao porem 

nao j u s t i f i c a as desigualdades. 

"... nao se poderia sem ma - f e 

considerar a mulher unicamente uma 

trabalhadora; tanto quanto sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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capa.cida.de produtora, sua fungao de 

reprodutora e importante na econoxnia 

social como na vida 

individual". (BEAUVOIR,1980:78) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Somente a d e s m i s t i f i c a g a o da associagao n a t u r a l 

e n t r e as d i f e r e n g a s e as de s i g u a l d a d e s no caso 

e s p e c i f i c o da condigao f e m i n i n a , p o s s i b i l i t a r a que todos 

os d i r e i t o s e p o s s i b i l i d a d e s devem l h e ser d e s t i n a d o s 

sem que i s s o i n t e r f i r a na sua q u a l i d a d e e s p e c i f i c a de 

mulher. 

Na ori g e m da h i s t o r i a , a e s c r a v i z a g a o da mulher 

a fungao r e p r o d u t o r a e, conseqiientemente, o seu 

condicionamento ao espago domestico f o i o m o t i v o c r u c i a l 

de impedimento de sua p a r t i c i p a g a o no processo p r o d u t i v o 

e de sua evolugao, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... nao f o i a inferioridade feminina 

que determinou sua insignificancia 

historica: sua insignificancia historica 

f o i que as votou a inferioridade" 

(BEAUVOIR,1980:170 a 171) 

Um dos e f e i t o s da associagao e n t r e d i f e r e n g a s e 

desi g u a l d a d e s e a " s e x u a l i z a g a o das ocupagoes". Por ser 

a mulher dotada do poder n a t u r a l da reprodugao, sao -

l h e a t r i b u i d a s , como " n a t u r a l m e n t e " de sua competencia, 

todas as t a r e f a s c o r r e l a c i o n a d a s ao espago domestico. Da 

mesma forma, ao homem sao designadas a t i v i d a d e s que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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condizem com a sua f o r g a e v i r i l i d a d e que, associadas ao 

poder, l h e conferem o l u g a r de c o n t r o l e e de mando, 

s u p e r v a l o r i z a n d o , assim, as c a r a c t e r i s t i c a s m a s c u l i n a s . 

Contudo, o p r o p r i o desenvolvimento h i s t o r i c o e 

s o c i a l m o t i v a muitas mudancas nesse s e n t i d o , ao mesmo 

tempo em que as condicoes de s o b r e v i v e n c i a , muitas vezes 

r a r a s , exigem novos comportamentos de homens e mulheres 

f r e n t e ao t r a b a l h o , quebrando um pouco a b a r r e i r a da 

s e x u a l i z a g a o . 

Porem, o f a t o de homens e mulheres assumirem 

t a r e f a s t r a d i c i o n a l m e n t e f e m i n i n a s ou masculinas, de 

forma d e s s e x u a l i z a d a , nao s i g n i f i c a , necessariamente, 

uma mudanga nos padroes de comportamentos e a t i t u d e s de 

homens e mulheres face a essas mesmas t a r e f a s bem como a 

concepgao dos papeis masculino e f e m i n i n o . Alda B. da 

Mota e n f a t i z a que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"DozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mesmo modo como, nos momentos de 

inovagao tecnologica quanto ao processo 

de trabalho, ocupagoes e tarefas 

tradicionalmente "femininas" tornam - se 
yymasculinas" (exemplo 

elassico/contemporaneo da industria 

t e x t i l ) , em momentos de c r i s e economica 

e conseqiiente escassez de oportunidades 

de trabalho, tambem a forga de trabalho 

mais favorecida no mercado, a masculina, 

pode - d i r i g i r - se para ocupagoes 

tradicionalmente definidas como 

femininas (...) apesar da forga 

incontornavel dos c i c l o s da economia, 

padroes ideologicos tradicionais 
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subjazem a esses movimentos, 

determinando, com repercussao mais ou 

menos individualizada, surpresas e 

estranhamentos (e, nao raro, 

preconceitos), contra essas mulheres ou 

esses homens que desempenham tarefas 

social ou ate legalmente definidas como 

pertinentes ao outro sexo". 

(1991:371/372) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Malgrado a p a r t i c i p a g a o f e m i n i n a em espagos 

masculinos e a atuacao dos homens em espagos f e m i n i n o s 

sejam a t u a l m e n t e , um f a t o c o r r e n t e , e s a b i d o , da mesma 

forma, que os postos mais el e v a d o s , em determinados 

s e t o r e s , f i c a m a cargo dos homens, o que s i g n i f i c a , 

p o r t a n t o , que a sonhada e r e i n v i d i c a d a i g u a l d a d e nao e 

confirmada. Dessa forma, s u b s i s t e a h i e r a r q u i a dos 

cargos em p r i v i l e g i o dos homens, o que se v e r i f i c a nas 

empresas, no s e t o r b u r o c r a t i c o do Estado, nas f a b r i c a s . 

(MOTTA,1991). 

Na discussao sobre as d i f e r e n g a s e 

d e s i g u a l d a d e s , percebemos c l a r a m e n t e que as d i f e r e n g a s 

i n e r e n t e s e n t r e os sexos acabam sendo transformadas em 

desigualdades e f e t i v a s e, como se sabe, numa r e l a g a o 

d e s i g u a l um dos lados f i c a p r e j u d i c a d o , i n f e r i o r i z a d o 

quando comparado ao o u t r o . Nesse caso, as mulheres 

c o n s t i t u e m o lado d i m i n u i d o , o que acaba sendo concebido 

como conseqtiencia l o g i c a da p r o p r i a n a t u r e z a f e m i n i n a , 

ou s e j a , de suas c a r a c t e r i s t i c a s e s p e c i f i c a s , s i n g u l a r e s 

que, n a t u r a l m e n t e , se d i s t i n g u e m das dos homens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Essa discriminagao e desigualdade sexual que a 

sociedade irapoe e f o r t a l e c e f r a g i l i z a e impede a 

liberdade e o crescimento da mulher, bem como o seu auto 

- reconhecimento como cidada capacitada a a g i r e r e a g i r 

na l u t a pelos seus d i r e i t o s de igualdade, apesar das 

diferencas sexuais. Isso se co n c r e t i z a em todos os 

ambitos s o c i a i s , a exemplo do tr a b a l h o : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... enquanto o trabalho feminino nao 

for v i s to como vsm d i r e i t o de ignal 

participagao em atlvida.des ligadas tanto 

a produgao social e a tomada de decisoes 

no ambito p o l i t i c o , este pouco 

contribnira para a emancipagao das 

muLheres". (CALABRIA,1991:389) 

No ambito do tr a b a l h o podemos constatar, t a n t o 

atraves da hierarquizacao dos cargos e t a r e f a s , quanto 

das relacoes travadas entre os sexos e do p r o p r i o 

comportamento e dos discursos, a a t r i b u i c a o desigual dos 

papeis sexuais. 

A d i v i s a o sexual do tr a b a l h o surge, em 

p r i n c i p i o , como resposta ou como conseqliencia da 

d i s t i n c a o entre duas esferas: a da produgao e a da 

reprodugao. Como esta e, naturalmente, a t r i b u i c a o 

feminina, e de costume r e l a c i o n a r a feminizagao com a 

natureza e a masculinizagao com o tra b a l h o p r o d u t i v o . 

Assim, ao l i m i t a r a capacidade feminina ao dom 

da reproducao, a sociedade apresenta como o maximo da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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p a r t i c i p a g a o feminina no processo p r o d u t i v o , 

a l t e r n a t i v a s extensivas a reprodugao ou ao espago 

domestico. Feminino, p o r t a n t o , e sinonimo de l a r , mae, 

natureza, e port a n t o , dogura, delicadeza, cuidado, e 

inumeras outras c a r a c t e r i s t i c a s do t i p o , amplamente 

enfatizadas e i d o l a t r a d a s , coagindo dessa forma a mulher 

aos l i m i t e s da natureza. 

Ademais, uma vez que os p r o p r i o s conceitos de 

delicadeza, paciencia, cuidado, capricho, e tantos 

outros concebidos como elementos i n t r i n s e c o s a natureza 

feminina sao deturpados, enfrenta - se urn problema 

a d i c i o n a l . Portanto ser delicada, paciente, caprichosa, 

cuidadosa, no traba l h o torna - se empecilho ao 

desenvolvimento acelerado, r a c i o n a l de uma f a b r i c a ou de 

uma empresa. 

Nesse sentido, vale lembrarmos que o espago 

publ i c o e t i d o como masculino e o espago privado como 

feminino. E essa pre - determinagao compromete nao 

apenas o mundo do tr a b a l h o , como tambem o c o t i d i a n o 

r e p l e t o de valores, i d e i a s , memorias de homens e 

mulheres. 0 universo das mulheres passa a compor as mais 

variadas formas de tradugao e revelagao desse mundo 

privado. Michele Perrot no traba l h o " P r a t i c a s da Memoria 

Feminina" d i z : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... os modoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de r e g i s t r o das mulheres 

estao ligados a sua condlgao, ao sen 

lugar zia famllia e na sociedade (. . .) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pela forgazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA das circunstancias, pelo 

mezzos para as mulheres de antigamente, e 

pelo que resta de antigamente nas 

mulheres de hoje (o que nao e pouco), e 

uma memoria do privado, voltada para a 

familia e o Ultimo, os quais elas foram 

de alguma forma delegadas por convengao 

e posigao". (1989:15) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portanto podemos afirmar que a "sexualizagao da 

forga de t r a b a l h o " e a d e f i n i c a o exata da d i v i s a o de 

t a r e f a s : 

"... a s relagoes de trabalho para homens 

e mulheres sao relagoes de genero, de 

tal forma que a forga de trabalho 

masculina aparece como forga lixrre, a 

forga de trabalho feminina como sexuada. 

Ou seja, as condigoes de negociagao da 

forga de trabalho, e conseqiientemente, 

das relagoes e praticas de 

trabalho". (LOBO,1984:15) 

A sociedade u t i l i z a entao, categorias b i n a r i a s 

no seu discurso id e o l o g i c o para j u s t i f i c a r a supremacia 

do homem. Essas categorias sao, dessa forma, colocadas 

em lados extremos, sendo que cada uma delas representa 

ou simboliza outras duas categorias b i n a r i a s : o feminino 

e o masculino, e esse postulado e antigo. 0 antagonismo 

entre esses elementos tern resposta na p r o p r i a natureza 

de onde eles provem, de forma que a menstruagao da 

mulher, por exemplo, segundo A r i s t o t e l e s , e a forma 
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inacabada do esperma do homem. Desse ruodo, a mulher e 

previamente denominada i m p e r f e i t a e o homem, p e r f e i t o , 

aquela como impura, i n f e r i o r , e este como puro e 

superior. Os valores p o s i t i v o s ou negativos dessas 

categorias, sao a t r i b u i d o s socialmente, de forma que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... a szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA correlagoes das oposigoes 

binarias entre s i nao tern qaalquer 

relagao com qualqiier realidade (...) E 

preciso considerar estas oposigoes 

binarias como sinais culturais e nao 

como portadoras de um sentido universal 

- o sentido reside na propria existencia 

destas oposigoes e nao no seu 

conteudo..."(HER1TTER,1990:17 a 19) 

Os este r e o t i p o s que delimitam a forga p r o d u t i v a 

feminina nao sao mais f o r t e s do que os que definem as 

obrigagoes da mulher na f a m i l i a e na sociedade. 

port a n t o , a mulher na h i s t o r i a e dupla ou tr i p l a m e n t e 

discriminada. 

"Em qualquer analise sobre o trabalho da 

mulher, um aspecto crucial e o da sua 

posigao na divisao social e sexual do 

trabalho, prioritariamente definida a 

partir de suas fungoes biologicas, o que 

a condiciona, de um lado, a execugao de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ocxxpar, principa.lmen.te, posigoes 

subaltemas na hierarquia produtiva". (2) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como afirmamos anteriormente, muitas mudangas 

tern sido v e r i f i c a d a s na h i s t o r i a , e nessas mudancas tern 

se ampliado a presenca da mulher no mercado de 

tra b a l h o . A seguir gostariamos de nos deter na analise 

dos f a t o r e s que proporcionaram t a i s mudangas. Os 

p r i n c i p a l s f a t o r e s sao os seguintes: aceleragao do 

processo de desenvolvimento economico, queda da 

fecundidade b r a s i l e i r a , aumento dos seus n i v e i s de 

escolaridade, queda do n i v e l de renda de grande parte da 

populagao, acarretando na necessidade da ampliagao da 

mao - de - obra feminina para complementar o orgamento 

domestico. 

Lentamente, o p e r f i l da mulher moderna, a t i v a , 

v e r s a t i l , que extrapola aquele r e t r a t o antigo vem se 

reestruturando. Isso nao quer d i z e r que os preconceitos 

tenham sido e x t i n t o s e que tudo agora caminha em 

p e r f e i t a harmonia, mas sim, que hoje, em quase todos os 

setores, v e r i f i c a - se a p a r t i c i p a g a o feminina, o que 

representa uma mudanga c o n j u n t u r a l da sociedade e 

p a r c i a l na mentalidade da populagao b r a s i l e i r a . 

Nesse processo, as mulheres trabalhadoras tern -

se i n s e r i d o preponderantemente no setor t e r c i a r i o , mais 

especificamente no ramo de servigos, no qual se situam 

empregos de pouco p r e s t i g i o e baixa remuneragao. Alem do 

mais, ha uma concentragao dessas trabalhadoras em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fungoes t i d a s como femininas, como por exemplo, 

empregadas domesticas, lavradoras e operarias, 

s e c r e t a r i a s e b a l c o n i s t a s * . 

Ressaltemos, nesse sentido que f o i a p a r t i r do 

surgimento da f a m i l i a p a t r i a r c a l que houve uma d i v i s a o 

na vida s o c i a l em duas esferas: a esfera p u b l i c a e a 

esfera privada (domestica). E verdade que na comunidade 

p r i m i t i v a nao havia essa separagao, de forma que o 

t r a b a l h o e as outras a t i v i d a d e s s o c i a i s eram realizadas 

por homens e mulheres, em espagos publicos e/ou 

privados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estudos etnologicos dos povos pre -

c l a s s i t a s desmentiram a imag-em 

tradicional do seculo XIX, segxmdo a 

qual as mulheres, desde as mais antigas 

epocas, se teriam espontaneamente 

dedicado a f i a r e coziuhar, enquanto os 

homens se afastavam para atividades 

diferentes e longe, travando epicas 

hatalhas contra a natureza 

indomi ta ". (LARGUIA, 1982:12) 

Portanto, a p a r t i c i p a g a o desigual na produgao e 

na reprodugao e a n t e r i o r a sociedade c a p i t a l i s t a . 

* Segundo a E e r i t i e r , em 1980, 70% das t r a b a l h a d o r a s se 

concentravam nesses espagos. 
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E na relagao p a t r i a r c a l que a mulher emerge como 

uma trabalhadora complementar e o homem, por sua vez, 

como o p r i n c i p a l ganha - pao da familia.Sendo assim, a 

mulher tornou - se uma agente reprodutora, duplamente 

u t i l - gerando e criando trabalhadores; ao mesmo tempo 

mantendo a mao - d e - obra do seu marido e produzindo em 

espagos e x t r a familiar.(PENA,1981:15) 

P r i o r i t a r i a m e n t e , mulheres e homens tern sido 

designados as areas da reprodugao ou da produgao, 

d i v i d i n d o - se, assim, o traba l h o por sexo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"EssazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA participagao dos sexos na produgao 

e na reprodugao traduz, entao, vm* 

divisao sexual que estrutura, assim, as 

relagoes entre os sexos sobre uma base 

tanto p o l i t i c a quanto economica. Com 

e f e i t o , a designagao p r i o r i t a r i a das 

mulheres para a reprodugao sempre f o i 

acompanhada de sua exclusao do campo 

socio - p o l i t i c o " . (COMBES e 

EAICAULT, 1987:26) 

Porem, as mulheres estao sempre presentes na 

produgao e os homens na reprodugao, mesmo considerando 

as d i f e r e n t e s modalidades dos papeis ocupados, o que 

im p l i c a em d i z e r que a relagao s o c i a l antagonica entre 

os sexos somente se completa e se define quando 

consideramos os dois setores produgao e reprodugao numa 

relagao de dependencia. Portanto, essa relagao s o c i a l 

antagonica 
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" . . . xtaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esta, de modo algum 

circunscrita a familia.; assim como, 

alias, a relagao social entre o capital 

e o trabalho nao esta circxtnscrita a 

produgao". (29) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Poderaos deduzir que o t r a b a l h o da mulher tern 

sido desvalorizado, p o i s , alem do seu papel l i m i t a d o no 

espago domestico, mantendo a forga de tr a b a l h o 

masculina, (considerada a unica forga motriz da 

sociedade c a p i t a l i s t a ) , as ocupagoes as quais ela 

geralmente se destina sao menos q u a l i f i c a d a s . 

Os estudos, que tern voltado a atengao para a 

condigao da mulher trabalhadora, demonstraram que a sua 

posigao, na h i e r a r q u i a ocupacional, na maioria das 

vezes, e i n f e r i o r a posigao masculina. As mulheres 

ocupam postos mais baixos, e essa situagao e t r a t a d a , 

geralmente, como e f e i t o de sua desatengao ao traba l h o 

c o l e t i v o , as questoes c a p i t a l i s t a s , e por outro lado, de 

sua ligagao a f a m i l i a e somente a e l a . 

"Enquanto o marido - pai ocupa a posigao 

mediadora entre a instituigao familiar e 

as demais instituigoes do sistema 

social, a mae - esposa tern por missao 

integrar intemamente a familia, 

preparando a integragao futura da 

crianga a sociedade".(PENA,1981:40) 

Nesse sentido, a mulher nao e v i s t a como 

i n d i v i d u o independente da f a m i l i a ou de outras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i n s t i t u i g o e s , mas e a f a m i l i a que acaba por d e f i n i r a 

condigao da mulher. Acontece que os f a t o s d e s m i s t i f i c a m 

esse postulado, tendo em v i s t a que as mulheres, em 

numero expressivo, tambem sao o p r i n c i p a l ganha - pao da 

f a m i l i a , em casos de viuvez, de mae s o l t e i r a , de 

abandono do marido, quando assume a sobrevivencia dos 

f i l h o s . Em outras c i r c u n s t a n c i a s , as mulheres casadas 

tambem assumem t a r e f a s f o r a de casa, ou como empregadas 

domesticas, ou em v a r i o s outros servigos, e a i sao 

acumuladas as t a r e f a s domesticas e e x t r a - domesticas, 

acabando por assumir v a r i o s papeis. 

Alem do mais, o t r a b a l h o domestico, por ser 

privado, j a que serve para p r o d u z i r para s a t i s f a z e r as 

necessidades da f a m i l i a , e confundido com o papel da 

mulher na f a m i l i a . 

A i n d u s t r i a l i z a g a o , a medida que cada vez mais 

se desenvolvia, e x i g i a a predominancia da mulher nas 

t a r e f a s no i n t e r i o r da f a m i l i a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA xea.loca.gao das atividades da mulher 

na familia, no sentido de pxovex o 

txabalho xepxodutivo, consistia paxte 

subs tantiva dos metodos de 

xacionalizagao com os quais se pxocurava 

impxegnax a pxodugao". (129) 

Nas sociedades de classe, p o r t a n t o , a 

mulher trabalhadora teve, historicamente, como p r i n c i p a l 

t a r e f a a produgao da forga de t r a b a l h o . A mulher f o i 
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responsabilizada pela continuidade da especie e, 

por t a n t o , incapacitada de r e a l i z a r t a r e f a s "pesadas" ou 

que exigissem "responsabilidades". Nao e a toa que as 

mulheres, de uma maneira g e r a l , se sentem obrigadas a 

seduzir os homens com seus dotes f i s i c o sexuais, uma vez 

que se tornaram convictas de que nao nasceram para se 

destacar na produgao, mas sim para conquistar atraves do 

sexo'.(LARGUIA e DUMOULIN,1982) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO - I I I 

TRABALHO E CONDICAO KEMININA: ANALISE DOS DEPOIMENTOS 



CAPITULO I I I 

TRABALHO E CONDIQAO FEMININA: 

ANALISE DOS DEPOIMENTOS 

Neste u l t i m o c a p i t u l o iremos demonstrar nossa 

an a l i s e empirica atraves do dialogo que travamos com 

nossas en t r e v i s t a d a s . Aqui a discussao sobre o genero se 

mantem nao mais com base nas de f i n i g o e s e analises 

t e o r i c a s , mas sim, fundamentada nos depoimentos 

i n d i v i d u a l s das mulheres sobre t r a b a l h o , a maneira de 

pensar e conviver com o tr a b a l h o , e sobre a concepgao de 

masculino e feminino. 

As relagoes de Genero sao construidas 

cotidianamente, t a n t o no espago p u b l i c o , quanto no 

privado, ou seja, t a n t o no mercado de tr a b a l h o , onde as 

mulheres atuam hoje q u a n t i t a t i v a e q u a l i t a t i v a m e n t e com 

grande evidencia, quanto no ambito f a m i l i a r onde as 

mulheres continuam assumindo as t a r e f a s de mae e dona de 

casa. 

No nosso estudo, preocupamo - nos, basicamente, 

com a forma como sao construidos os conceitos de 

feminino e de masculino, - a p a r t i r do discurso 

elaborado por mulheres em determinados espagos de 

tra b a l h o , ou seja, os s i g n i f i c a d o s representados pelas 

mulheres sobre o ser homem e o ser mulher. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Partiraos do pressuposto de que a maneira de 

representar o feminino e o masculino v a r i a conforme as 

fo rmas de dominagao entre os sexos, o que nos leva, em 

p r i n c i p i o , a i n v e s t i g a r um pequeno universo de 

s i g n i f i c a g o e s , podendo, a p a r t i r deste, deduzir as 

relagoes de c o n t r o l e entre os sexos numa determinada 

realidade. E l i s a b e t h S. Lobo, no seu estudo sobre o 

Genero como categoria a n a l i t i c a , r e s s a l t a : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... as representagoes de mulheres e 

homens, contidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nas formas historicas 

de suas relagoes, nao sao as mesmas. A 

sexualidade, a maternidade r ou aforga de 

trabalho feminino foram objeto de 

concepgoes distintas e consequentemente 

as relagoes de controle e dominagao 

entre homens e mulheres configuram 

formas distintas:"(1989:78) 

Nesse sentido, pretendemos, nao averiguar as origens ou 

as causas da dominagao entre os sexos, mas compreender, 

atraves das f a l a s sobre a p r a t i c a de um grupo de 

mulheres, as representagoes elaboradas sobre o feminino 

e o masculino, configuradas no mundo do traba l h o e do 

c o t i d i a n o dessas mulheres. 

As mulheres entrevistadas foram selecionadas 

como nossas i n t e r l o c u t o r a s por se destacarem, naquela 

cidade, em suas fungoes. Eis o p e r f i l g e r a l de cada uma 

delas : 
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PERFIL DAS ENTREVISTADAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E n t r e v . I d E . C i v i l Nat. Ocupac. Out. A t i v i d a d e s 
F i l h o s 

H i s t o r i a d 52 casada 04 B.Cruz aposent. 

ora como p r o f . 1° 

e 2° graus 

Funcionar 50 casada 02 B.Cruz F u n c i o n a r i a S e c r e t a r i a do STR 
i a do STR do SIR e 

s e c r e t . C. 

E3 t a d u a l 

A s s i s t e n t 43 v i u v a s / f B.Cruz D i r e t . da Profe33ora de 1° e 2° 

e soc Div. de A. graus de OSPB, EMC e 

Soc. da H i s t 6 r i a 

P r e f e i t u r a 

P r e s . 65 casada 04 B.Cruz P.Cam. e F u n c i o n a r i a do Estado 
Camara Vereadora e Contadora do 

Munic. e Municipio 

Veread. 

Rezadei- 68 v i u v a 08 B.Cruz R e z a d e i r a A g r i c u l t u r a , 

r a vendedora de t e c i d o s , 

porcos e cebolas 

O f i c . do 31 casada 01 S. O f i c i a l do R. E s c r i t o r i o de 

R. C i v i l Bento C i v i l c o n t a b i l i d a d e 

T a b e l i S 38 casada 03 B.Cruz T a b e l i S F u n c i o n a r i a do Estado 

F a z e n d e i r 46 v i u v a 02 C. F a z e n d e i r a A g r i c u l t u r a 

a Rocha 

D. do 58 Casada C a i c 6 Comerc. B a l c o n i s t a 

Posto de s / f combust. e 

Ga3olina auto - peca3 

e de confec. 

S a p a t e i - 54 v i u v a 05 B.Cruz S a p a t e i r a 

r a 
C o s t u r e i r 

60 v i u v a 09 B.Cruz C o s t u r e i r a A g r i c u l t u r a 

a 
E nfermeir 47 casada 02 B.Cruz En f e r m e i r a 

a 
Marceneir 66 v i u v a s / f B.Cruz Marceneira A g r i c u l t u r a 

a Zeladora da 

praca 

D. Da F. 35 casada 02 B.Cruz F a b r i c a n t e de Ajudante em um t e a r 

de ta p e t e s e 

tap e t e s e redes 

redes 

D i r e t . da 37 Casada 02 Belem D i r e t . e Prof. no pre 

E s c . E s t . de prof. E. E s t . e s c o l a r e 

1° g. B.Cruz 1° g. a l f a b e t i z a c a o 

Maria 72 casada 04 B.Cruz A s s i s t . A s s i s t . medica ao 

O l i v i a Med.infor lado do irmSo 

mal, a s s i t . (medico) d i r e t o r a da 

na fazenda. E s c . E s t . de 1° g. 

t r a b a l h o burocrat.na 

fazenda 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO 
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1 - H i s t o r i a d o r a : - Delanice R i b e i r o 

Lecionou durante v a r i o s anos no Colegio Estadual 

de 1° e 2° graus, em Brejo do Cruz, e ainda hoje, 

aposentada, e procurada por ex - alunos para a u x i l i a r na 

elaboragao de p r o j e t o s , o f i c i o s , e t c . Foi presidente do 

Apostolado da Oragao, entidade r e l i g i o s a da qual e l a 

ainda faz pa r t e (essa i n i c i a t i v a e l a herdou de sua mae 

que era um mulher muito r e l i g i o s a ) . Seu p a i f o i j u i z da 

cidade e escrivao do r e g i s t r o c i v i l , e sua mae dona de 

casa. Hoje Delanice p a r t i c i p a como colaboradora de 

eventos na cidade como, por exemplo, a organizagao de 

festas t r a d i c i o n a i s . 

2 - Funcionaria do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais - Francisca G. Dutra (Leni) 

Leni estudou ate o 2° grau. Ha 23 anos, tr a b a l h a 

no STR, desde a sua fundagao. I n i c i o u como s e c r e t a r i a do 

Sindicat o , a convite do Padre, quando p a r t i c i p a v a de uma 

reuniao de trabalhadores r u r a i s . Hoje, ela como 

f u n c i o n a r i a exerce toda a pa r t e b u r o c r a t i c a do 

Sindicat o , i n c l u s i v e a que compete a Secretaria. Ja f o i 

convidada v a r i a s vezes para assumir a presidencia do 

s i n d i c a t o , mas o cargo nao lhe a t r a i muito. Seus pais 

eram a g r i c u l t o r e s . 

3 - Assistente Social - Enedina Aranha 

Lecionou durante 10 anos na Escola Estadual de 

1° e 2° graus as d i s c i p l i n a s "O.S.P.B.", NXE.M.C." e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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" H i s t o r i a " , porem nao se entusiasmou muito nesse o f i c i o 

de professora. Seu p a i e comerciante aposentado e sua 

mae dona de casa. 

4 - Presidente da Camara Municipal e Vereadora -

Francisca F. Dutra. 

Foi e l e i t a t r e s vezes como vereadora, e como 

t a l , procura t e r uma aproximacao maior com seus 

e l e i t o r e s , pois parte do p r i n c i p i o de que "a p o l i t i c a e 

amizade, e fazer amizade". Seu p a i era a g r i c u l t o r e f o i 

candidato a vereador uma vez, e sua mae tambem era 

a g r i c u l t o r a . 

5 -Rezadeira - Josefa Alves 

I n i c i o u - se como rezadeira em 1945, o que a 

transformou numa mulher bastante conhecida na cidade e 

em cidades c i r c u n v i z i n h a s . Nao cobra nenhuma quantia 

f i n a n c e i r a pelas suas rezas, mas acaba sendo 

recompensada de alguma forma pelas pessoas que a 

procuram. Suas oragoes sao direcionadas a pessoas e a 

eventos. Seus pais eram a g r i c u l t o r e s . 

6 - O f i c i a l do Registro C i v i l - F. Lucia S. Fonseca 

Sua a t i v i d a d e d i z r e s p e i t o ao r e g i s t r o de 

nascimentos, casamentos e o b i t o s . Lucia i n i c i o u nessa 

funcao s u b s t i t u i n d o o seu avo (por quern ela f o i c r i a d a , 

j u n t o a avo, a p a r t i r de um ano e o i t o meses de idade) . 

Tudo se i n i c i o u quando comegou a t r a b a l h a r no c a r t o r i o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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com o avo (que na epoca era o o f i c i a l do r e g i s t r o c i v i l 

da cidade) aos 18 anos de idade, quando j a t i n h a t i d o 

uma experiencia no E s c r i t o r i o de Contabilidade (ainda de 

menor). Devido a sua disposigao e desempenho no 

t r a b a l h o , passou a s u b s t i t u i r o avo depois do seu 

falecimento. Sua avo era dona de casa. 

7 Tabelia - Paula F. Maia Nascimento 

Paula e a p r i m e i r a mulher naquela cidade a 

exercer essa fungao. Cursou D i r e i t o em J. Pessoa (onde 

v i v e u 10 anos) , voltando logo em seguida para Brejo do 

Cruz por decisao do seu marido, dando i n i c i o a advocacia 

no c a r t o r i o c i v i l do seu p a i , que antes era o t a b e l i a o 

da cidade (hoje aposentado), durante 4 anos. Depois 

disso, f o i f u n c i o n a r i a do Estado e, logo apos a 

aposentadoria do seu p a i , assumiu o servigo b u r o c r a t i c o 

do c a r t o r i o . Ela afirma que pretende a d q u i r i r bastante 

experiencia como t a b e l i a para p r e s t a r concurso para 

j u i z a . Ha dois anos, e l a exercia dois cargos - e s c r i v a e 

t a b e l i a - (quando podia acumular cargos). Hoje e e s c r i v a 

afastada, podendo v o l t a r a fungao a qualquer momento. 

Sua mae f o i professora p r i m a r i a e d i r e t o r a da escola 

p r i m a r i a de 1° e 2° graus. 

8 Fazendeira - Alda F. da Conceigao 

Alda trabalhou na a g r i c u l t u r a ate os 25 anos de 

idade, quando se casou com um pequeno fazendeiro. A 

p a r t i r de entao comegou a l i d a r com a fazenda, e hoje 
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toma conta de tudo praticamente sozinha. Seus pais eram 

a g r i c u l t o r e s . 

9 Dona do Posto de Gasolina - Ana M. de Sousa 

Ana comegou a t r a b a l h a r como b a l c o n i s t a , na sua 

cidade n a t a l e em 1970 casou - se com um comerciante de 

combustivel (dono de um posto de gasolina) em B. do 

Cruz. Em 1981 ela f i c o u viuva. Hoje, e l a e a dona desse 

mesmo Posto (heranga do marido) que e o unico da cidade. 

Alem do Posto, e l a possui uma boutique que funciona como 

meio de complementar as despesas. Quando jovem, e l a 

pensava em fazer um curso superi o r , mas logo d e s i s t i u do 

sonho porque nao t i n h a condigoes de manter seus estudos; 

entao, teve que optar pelo t r a b a l h o . Depois de casada, 

quando assumiu o Posto j u n t o ao marido percebeu que, 

financeiramente, v i v i a muito melhor do que muitas 

pessoas que tinham curso superior, e que, alem disso, 

"tern muitos formados sem r e s p e i t o " . Seus pais eram 

a g r i c u l t o r e s . 

10 Sapateira - Teresinha S. de Sousa 

Teresinha comegou a t r a b a l h a r com 8 anos de 

idade nos servigos domesticos, e continuou nessa 

a t i v i d a d e ate hoje. Comegou a t r a b a l h a r com sapatos, 

j u n t o ao marido, para ajudar nas despesas da casa. Seu 

p a i era a g r i c u l t o r e, depois, O f i c i a l do Registro C i v i l ; 

sua mae trabalhou na a g r i c u l t u r a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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11 C o s t u r e i r a - R i t a Dutra 

R i t a , quando muito jovem, trabalhou na 

a g r i c u l t u r a , comegou a t r a b a l h a r com costura aos 15 

anos, numa maquina de mao que p e r t e n c i a a sua mae. 

Quando comegou a mexer com a maquina de costura, ensinou 

as irmas e, logo depois, ganhou uma maquina do seu p a i . 

Casou - se com 22 anos com um a g r i c u l t o r e continuou 

costurando para ajudar nas despesas da casa. Desde 

crianga, R i t a achava b o n i t o c o s t u r a r , e depois que 

aprendeu e desenvolveu essa a t i v i d a d e , nunca se 

inte r e s s o u por outro t r a b a l h o . Seus pais eram 

a g r i c u l t o r e s . 

12 - Enfermeira - Maria do Carmo Fernandes 

Morou no s i t i o ate os 10 anos de idade, quando 

precisou s a i r para a cidade para cuidar dos f i l h o s de 

sua irma. Aos 18 anos i n i c i o u o seu trabalho como 

Enfermeira na Maternidade de B. Cruz, mesmo sem t e r 

nenhum conhecimento na area, i s t o porque sua irma 

conseguiu esse emprego atraves do p r e f e i t o . Com i s s o , 

i n i c i o u um treinamento com uma a n t i g a enfermeira da 

cidade e com o unico medico que l a e x i s t i a (na cidade 

nao ha nem nunca houve enfermeiros). Seus pais era 

a g r i c u l t o r e s . 

13 Marceneira - Maria de F r e i t a s B a t i s t a 

Comegou a t r a b a l h a r na a g r i c u l t u r a quando era 

menina. Ela r e l a t a : "... era i g u a l a um homem pra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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t r a b a l h a r , t o d a v i d a eu f u i do t r a b a l h o pesado". Casou -

se com urn m a r c e n e i r o e d e c i d i u t r a b a l h a r com e l e para 

a u x i l i a r nas despesas da casa. Seus p a i s e r a 

a g r i c u l t o r e s . 

14 Dona da F a b r i c a de Tapetes de Redes - Maria de 

Fatima C. de O l i v e i r a 

No s i t i o , onde nasceu, Fatima t r a b a l h o u na 

a g r i c u l t u r a e no Tear de urn v i z i n h o (desde os 8 anos) , 

porem nunca go s t o u de t r a b a l h a r na a g r i c u l t u r a , d i z que 

" f i c a v a c a b r e i r a " , porque achava um t r a b a l h o m u i t o 

pesado. Ela d i z que s o f r e u m u i t o na epoca em que morava 

no s i t i o , e que, por s i n a l , perdeu um f i l h o (sobre esse 

assunto e l a nao q u i s se estender m u i t o ) , e que l a mesmo 

comecou a t r a b a l h a r com tecelagem "... para ser mais 

l i v r e , f a z e r a v i d a . . . " . Ate os 14 anos de i d a d e , 

t r a b a l h o u p ara o u t r a s pessoas, mas sempre q u i s m u i t o ser 

independente. Casou - se com um caminhoneiro, "muito 

f a r r i s t a " , que nunca se preocupou m u i t o em c o n t r i b u i r 

com as despesas da casa, que h o j e sao assumidas 

p r a t i c a m e n t e por e l a . Quando e l a r e s o l v e u t r a b a l h a r por 

conta p r o p r i a , seu p a i l h e emprestou um d i n h e i r o para 

comprar a m a t e r i a - prima n e c e s s a r i a . A p a r t i r de entao, 

montou a f a b r i c a de t a p e t e s e redes. No i n i c i o , 

t r a b a l h a v a com 10 a u x i l i a r e s , um para cada maquina, mas 

nao deu m u i t o c e r t o porque, segundo e l a , "todo mundo 

q u e r i a ser dono de s i " . Com i s s o , e l a vendeu 7 maquinas 

e manteve d o i s f u n c i o n a r i o s . Fatima c o n s i d e r a o seu 

85 



t r a b a l h o m u i t o pesado, mas n e c e s s i t a d e l e p ara 

s o b r e v i v e r e manter os f i l h o s . 

A p r e f e r e n c i a na f a b r i c a c a o de t a p e t e s e bem 

raaior do que na de redes, p o i s e s t a e x i g e uma maior 

quantidade de t r a b a l h o num maior espaco de tempo, e 

gera, p o r t a n t o , menos l u c r o . Essa i d e i a t a n t o deu c e r t o , 

que h o j e a producao atende tambem o u t r a s cidades 

v i z i n h a s e a t e um pouco mais d i s t a n t e s , e p ara i s s o , e l a 

na m a i o r i a das vezes, v i a j a sozinha p ara f a z e r e n t r e g a s . 

Seus p a i s e r a a g r i c u l t o r e s . 

15 D i r e t o r a da Escola E s t a d u a l de 1° grau - R i t a 

Lima 

R i t a f e z o m a g i s t e r i o em C a t o l e do Rocha e 

Pedagogia (os p r i m e i r o s s e i s meses em C. Grande e o 

r e s t a n t e do curso em Caico RN) com h a b i l i t a g a o em 

a d m i n i s t r a c a o e s c o l a r . E l a conta que, desde c r i a n c a , 

q u e r i a ser p r o f e s s o r a . T r a b a l h o u d u r a n t e c i n c o anos com 

o pre - e s c o l a r e, d e p o i s , com a l f a b e t i z a c a o . Hoje, R i t a 

e d i r e t o r a do Grupo E s c o l a r , p r o f e s s o r a da mesma e s c o l a 

e de o u t r a c i d a d e v i z i n h a . Seu p a i era a g r i c u l t o r e sua 

mae, dona de casa. 

16 - M a r i a O l i v i a * 

E f i l h a de um r i c o f a z e n d e i r o . Aos 12 anos de 

* Referimo - nos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e n t r e v i 3 t a d a pelo nome porque exerceu v a r i a s 

funcoe3 d i s t i n t a s , e por ser muito referenciada na cidade, t a n t o por 

mulheres, quanto por homens, sendo conhecida apenas corao Maria O l i v i a . 
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idade, f o i i n t e r n a no C o l e g i o de C a j a z e i r a s (onde passou 

um ano) e, d e p o i s , em Joao Pessoa ( d u r a n t e 9 anos) , 

quando se mudou para a r e s i d e n c i a de uraa t i a para c u r s a r 

Pedagogia. Depois de c o n c l u i d o o c u r s o , passou mais 4 

anos em J. Pessoa, e, l o g o em seguida, v o l t o u p a ra B. 

c r u z , quando f o i nomeada D i r e t o r a da Escola E s t a d u a l de 

1° grau, permanecendo nesse cargo 26 anos. Durante esse 

tempo, casou - se com um f a z e n d e i r o e comecou a se 

i n t e g r a r nos assuntos da fazenda, nao por se i d e n t i f i c a r 

m u i t o com essa a t i v i d a d e , mas por achar n e c e s s a r i o 

d i v i d i r as r e s p o n s a b i l i d a d e s com o marido. Hoje, e l a , 

p r a t i c a m e n t e , nao se envolve mais com esse t i p o de 

t r a b a l h o , por nao achar mais n e c e s s a r i o . Ha mu i t o s anos, 

M. O l i v i a t r a t a de doentes (mesmo sem t e r o curso de 

m e d i c i n a ) , medicando, a p l i c a n d o i n j e c o e s , e n f r e n t a n d o 

pequenas c i r u r g i a s . Tambem f o i c a n d i d a t a duas vezes ao 

cargo de vereadora, mas nao conseguiu se e l e g e r . Seu p a i 

f o i r i c o f a z e n d e i r o e sua mae dona de casa. 

A ESCOLHA DOS TEMAS 

Nos depoimentos das mulheres, selecionamos 

algumas questoes basicamente a r e s p e i t o das a t i v i d a d e s 

por e l a s e x e r c i d a s , a forma como se r e l a c i o n a v a m com 

essas a t i v i d a d e s , e a sua concepcao sobre o ser f e m i n i n o 

e o ser masculino, questoes c e n t r a i s que s u r g i r a m nas 

f a l a s , e que aos poucos foram norteando a pesquisa. 
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D i v i d i m o s , em p r i n c i p l e - , 11 temas: 1 - Sobre a 

A t i v i d a d e ; 2 - Sobre a A t i v i d a d e a n t e r i o r ; 3 - Sobre as 

I n f l u e n c i a s ; 4 - I d e n t i f i c a c a o e n t r e a a t i v i d a d e que 

exerce e a e n t r e v i s t a d a ; 5 - Sobre a Atividade- 6 = 

Mudar ou nao de p r o f i s s a o ? ; 7 - Na o p i n i a o das 

e n t r e v i s t a d a s a a t i v i d a d e e t i p i c a de mulher?; 8 - Como 

sao v i s t a s p e l o s o u t r o s ; 9 - Como as e n t r e v i s t a d a s se 

veem d i a n t e da sociedade; 10 - I d e n t i f i c a c a o e n t r e as 

duas a t i v i d a d e s ; 11 - Concepcao de Mulher e Homem para 

as e n t r e v i s t a d a s . 

Apos organizarmos separadamente os temas, 

e s p e c i f i c a n d o em cada um d e l e s a s i t u a c a o d e s c r i t a por 

cada e n t r e v i s t a d a , s i n t e t i z a m o s t o d o o c o n j u n t o de 

temas, agrupando aqueles que se encaixavam ou se 

completavam uns nos o u t r o s , f a c i l i t a n d o dessa forma a 

a n a l i s e dos dados. Sendo assim, os temas f i c a r a m 

d i s t r i b u i d o s da s e g u i n t e forma: 1 - I n f l u e n c i a s na 

escolha da a t i v i d a d e ; 2 - Como se veem d i a n t e da 

sociedade; 3 - A a t i v i d a d e e " f e m i n i n a " ou "masculina"?; 

e 4 - Feminino ou Masculino - Elas respondem. 

3.1. I n f l u e n c i a s na escolha da a t i v i d a d e 

Nos depoimentos das mulheres, ha uraa enfase 

quase que g e r a l no que d i z r e s p e i t o a r e s p o n s a b i l i d a d e 

dos homens na escolha das funcoes, p r i n c i p a l m e n t e no que 

tange aquelas t r a d i c i o n a l m e n t e m a s c u l i n a s . Esses homens 

c i t a d o s sao, em grande p a r t e , maridos, o u t r o s sao p a i s , 
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n o u t r a o c a s i a o o irmao. Enfim, de alguma forma, com 

r e s p o n s a b i l i d a d e t o t a l ou p a r c i a l , d i r e t a ou 

i n d i r e t a m e n t e , os homens representam uma f o r t e 

r e f e r e n d a em p r a t i c a m e n t e todas as opcoes p r o f i s s i o n a i s 

das mulheres e n t r e v i s t a d a s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Meu marido e r a p r e f e i t o na epoca, e eu, como 

p r i m e i r a dama, t i n h a que me i n t e g r a r como A. S o c i a l do 

municipio, e d a i f u i f i c a n d o . " 

( A s s i t e n t e S o c i a l ) 

"Meu p a i f o i candidato a vereador uma s6 vez, 

mas e l e nao gostou, (...) Meu marido f o i candidato na 

e l e i c a o , terminou a gestao, e l e nao quis mais e d i s s e : 

v a i voce." 

(Vereadora e P r e s i d e n t e da Camara) 

M 0 meu marido t r a b a l h a v a de marceneiro, a i eu 

comecei a p e l e j a r p r a t r a b a l h a r mais e l e , a aprender, eu 

f u i p e lejando,(...) A i e l e f o i me ensinando a t r a b a l h a r , 

e eu com vontade de aprender." 

(Marceneira) 

"Meu p a i , e l e chegou aqui, e l e assumiu quase 

todos os cargos que naquela epoca um homem podia ocupar, 

por exemplo: e l e f o i j u i z sem s e r j u i z , sem t e r diploma, 

entao e r a um homem muito i n t e l i g e n t e , gostava muito de 

l e r , e r a muito dedicado a e s s a s c o i s a s , ( . . . ) Entao, eu 

acho que tudo i s s o eu puxei para o lado d e l e . " 

( H i s t o r i a d o r a ) 
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'Eu me c a s e i com um f a z e n d e i r o , entao hoje eu sou 

f a z e n d e i r a tambem. Aprendi com meu p a i a t r a b a l h a r na 

r o c a , ( . . . ) E l e t i n h a um gadinho, e l e me deu uma 

g a r r o t i n h a , dessa g a r r o t i n h a a t e hoje eu tenho o gado 

ainda que e l e me deu/' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Fazendeira) 

MComecei trabalhando no E s c r i t o r i o de 

Contabilidade, ainda de menor; assim que completei os 

meus 18 anos, i n g r e s s e i no C a r t o r i o do R e g i s t r o C i v i l 

trabalhando juntamente com o meu avo. (. . .) Entao, a 

p a r t i r d a i , eu comecei a t r a b a l h a r como escrevente, em 

seguida consegui minha nomeacclo como escrevente. Em 84, 

as p o r t as da aposentadoria do t i t u l a r , eu f u i nomeada 

s u b s t i t u t a , logo em seguida, com a aposentadoria do 

t i t u l a r do C a r t o r i o , eu f u i e f e t i v a d a . Entao, desde e s s a 

epoca, eu exerco a fungao de o f i c i a l do r e g i s t r o c i v i l . ' " 

( O f i c i a l do R e g i s t r o C i v i l ) 

,x Meu p a i e r a f a z e n d e i r o (. . . ) 0 p a i do meu marido, 

e r a j u i z , e a mae d e l e e r a dona da fazenda, entao e l e s 

se dedicaram mais a fazenda, e Sinhozinho gostava muito 

de fazenda, ainda hoje gosta. Entao, nos temos duas 

propriedades - S i n i b u e Boa Esperanca, (. . .) Eu c o n v i v i 

muito com medico, com meu irmao, e e r a quern f a z i a tudo 

quanto e l e q u e r i a e r a comigo, voce sabe que a p r a t i c a 

faz o mestre. Entao, eu v i v i a toda v i d a a l i com o 

medico, mexia, l i a prospecto, v i a e l e f a z e r , v i a e l e 
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r e c e i t a r . A i , e s s a c o i s a todinha eu f a z i a , t i r a v a caroco 

de f e i j a o do n a r i z de menino, t i r a v a espinha, tudo eu 

f a z i a com e l e , a i me acostumei muito. Em 1948 ate 1963, 

64 eu f i z com e l e , depois f i z so/' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Maria O l i v i a ) 

u Meu marido e r a a g r i c u l t o r e trabalhava em 

s a p a t a r i a ( . . . ) aprendi j a com e l e para a j u d a r . ( . . . ) 

Continuei na p r o f i s s a o d e l e , que e c o n s e r t a r sapato, 

mala, e s s a s c o i s a s . ( . . . ) Se meu marido t i v e s s e f e i t o 

outra c o i s a eu t i n h a seguido a outra que e l e t i v e s s e 

seguido tambem.' 

( S a p a t e i r a ) 

0Desde pequenininha que eu q u e r i a f a z e r D i r e i t o , 

eu n a s c i e me c r i e i praticamente dentro de um c a r t o r i o , 

e eu v i a meu p a i , antigamente, as a u d i e n c i a s eram no 

c a r t o r i o , nao eram no Forum, o j u i z v i n h a pro c a r t 6 r i o e 

f a z i a as a u d iencias e chamava um menino p r a puxar os 

noraes dos jurados, a i me chamavam. As vezes, eu s e r v i a 

c a f e pro j u i z , pro promotor, achava muito bonito, f i c a v a 

a t r a s da p o r t a pra escrutar o r e s u l t a d o , levava carao que 

nao e r a pra f i c a r , mas eu e r a tao i n t e r e s s a d a , achava 

tao bonito, que eu i a p e d i r ao p e s s o a l , v o l t a v a , f i c a v a 

em casa s6 prestando atencao, o c a r t o r i o e r a v i z i n h o l a , 

em casa, eu f i c a v a olhando l a pro c a r t d r i o , olhando o 

movimento, vendo o p e s s o a l trabalhando, falando de l e i , 

achava bonito demais. A i , desde pequenininha, que eu 
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d e c i d i : "Quando eu c r e s c e r , que eu f i z e r um curso, s6 

quero D i r e i t o , se eu f i z e r o v e s t i b u l a r e nao p a s s a r , eu 

f ago dez, mas eu s6 fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ago D i r e i t o " . ( . . . ) e l e sempre 

o r i e n t a . " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( T a b e l i a ) 

"O posto f o i heranga do meu marido, a i eu b o t e i 

p r a f r e n t e , e se eu n ascesse hoje, eu continuava no 

combustivel e auto - pegas." 

(Dona do Posto de Gasolina) 

3.2 Como se veem d i a n t e da sociedade 

As mulheres e n t r e v i s t a d a s , de uma maneira g e r a l , 

percebem que, de um c e r t o modo, sao t r a t a d a s de forma 

e s p e c i a l por p a r t e daqueles com que convivem no ambiente 

de t r a b a l h o , f o r a d este e na f a m i l i a . 

Algumas e n f a t i z a m a admiracao, o u t r a s o 

machismo, o u t r a s , a i nda a i n v e j a e a d i s c r i m i n a c a o por 

p a r t e de homens e/ou mulheres. 

"A nao s e r uma b r i n c a d e i r a de machismo, nao 

e x i s t e nada demais Em qualquer p a r t e do B r a s i l , no 

Nordeste mais acentuado, mas tern machismo. Dm d i a desses 

tava comentando no Gabinete do p r e f e i t o ( . . . ) " e s s a s 

mulheres chatas, demais, e s s e s cargos ocupados p e l a s 
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mulheres nunca tinham dado c e r t o " ( . . . ) Nao deixa de t e r 

uma ou outra pessoa que v i s a o seu cargo, um pouco de 

i n v e j a , nao pelo t r a b a l h o , mas so porque voce e 

remunerada um pouquinho a mais." 

'Quando meu marido e r a v i v o , eu e r a mais v i s t a , 

e s s a c o i s a toda, a posigao dele, entao as pessoas me 

viam mais do que agora. Agora, eu me t o m e i uma pessoa 

comum (nunca d e i x e i de s e r uma pessoa comum) , mas t i n h a 

a i l u s a o , e r a mulher de p o l i t i c o , de medico." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( A s s i s t e n t e S o c i a l ) 

v Tern um colega meu com despeito, porque eu sou 

mulher, nao e r a pra t a na P r e s i d e n c i a da Camara, e r a p r a 

t a um homem. (...) No to a dif e r e n g a , porque as pessoas 

quando vem a t r a s da gente, e l a s vem com humildade, acham 

que eu, pelo menos, sou melhor do que e l a s , mas eu nSo 

sou melhor. E l a s vem com vergonha, acham que a gente nao 

v a i atender, o povo do s i t i o sempre tern e s s a s , acham que 

eu nao sou i g u a l a e l e s . " 

( P r e s i d e n t e da Camara e Vereadora) 

SN E l e s tern muito r e s p e i t o a mim. Por exemplo, faz 

dois anos que eu me aposentei, mas sempre, na minha 

cas a , tern uma pessoa s o l i c i t a n d o : "Como e que a Sra. f a z 

i s s o ? Eu q u e r i a que a Sra. me ajudasse n i s s o " . Um 

trabalho, uma pesquisa, um comeco de um est a g i o : "Como e 
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que a gente f a z um r e l a t o r i o , um o f i c i o ? " Entat>, eu acho 

que e l e s tern muita confianga em mim, e muito respeito." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( H i s t o r i a d o r a ) 

MAs moradeiras me olham com i n v e j a , porque eu 

possuo t e r r a , fazenda, algumas d e l a s pensam assim. 

Os homens dizem, assim, que eu sou uma mulher 

que tenho coragem de r e s o l v e r as c o i s a s , que nao e toda 

mulher que f a z i s s o . " 

(Fazendeira) 

"As v e z e s , eu to passando, eu v e j o e l e s dizerem: 

"Olhe, e s s a d a i tern f e pura, a oragao da v i u v a e f o r t e , 

sabe r e z a r , e s s a a i sabe". 

Ah, as muie e pura, chamam quando quer r e z a , 

chamam p r a um canto, v a i conversar. 

(Rezadeira) 

*Pelo meu trabalho, eu acho que as mulheres ve 

d i f e r e n t e porque muita gente bota o olho em cima de 

mim. . . Um d i a , um homem passou por mim e d i s s e assim: 

"Eu admiro muito voce, porque tanto faz seu marido t a em 

c a s a como nao t a , voce r e s o l v e tudo"(...) Eu acho que 

e l e s querem que eu t e j a mais baixo um pouco, mas eu nao 

deixo(...) Eu me s i n t o uma pessoa r i d i c u l a , quando eu 

vou na rua (...) Porque eu ncLo posso s a i r arrumada, nSo 

tenho tempo de s a i r arrumada, entao, se eu f o r na rua, 

so vou se eu t i v e r um negocio, e eu nao s a i o do c a r r o , 

94 



vou comprar tudo, mas eu nSo desgo, eu s6 desco se v i e r 

arrumada, perfumada e sem menino, a i eu desgo p r a f a z e r 

rainhas compra, me s i n t o outra pessoa." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Dona da f a b r i c a de t a p e t e s e redes) 

'Ainda hoje sou o b a l u a r t e , apesar de v e l h a , tudo 

o que acontece ainda me chamam p r a ajudar. (...) Minha 

f a m i l i a toda me tern uma homenagem e s p e c i a l , uma atencSo, 

uma d i s t i n c a o , todos me prezam. E tanto que meus 

sobrinhos todinhos, de . cada c a s a eu tenho um 

a f ilhado, (. . . ) E l a s me tratam como uma pessoa que tern 

uma c e r t a i n f l u e n c i a , muita gente vem de f o r a c o n s u l t a r 

uma c o i s a comigo, p e d i r uma opiniao, muita gente. 

Pessoas vem me c o n f i d e n c i a r assuntos comigo, mas a i eu 

nao f a l o a ninguem. Muita gente vem p e d i r uma p a l a v r a a 

mim, outras vem com documento p r a eu o r i e n t a r , onde e 

que t i r a , onde e que bota, o que e que f a z . (...) Mario, 

meu irmao d i z i a que eu q u e r i a d o u t r i n a r demais.(...) 

Tinha dois d i a s que eu q u e r i a mandar demais mesmo, na 

f a m i l i a . 

(...) Eu tenho um carisma qualquer, uma atengao porque 

eu sempre d e i atengao ao povo eu c r e i o que e i s s o uma 

gratidao, uma simpatia." 

(Maria O l i v i a ) 

11 J a f u i c r i t i c a d a demais, sempre e x i s t e , eu ate 

considero uma i n v e j a . Em nossa cidade, quando a gente 
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assume os cargos mais elevados, acontecem e s s a s 

c r i t i c a z i n h a s . " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( d i r e t o r a da Escola E s t a d u a l de 1° grau) 

"Me chamam Maria de Quita, Maria Enfermeira, e 

f i q u e i marcada por causa desse nome. Se eu nao f o s s e da 

p a r t e de enfermagem, eu nao e r a tao v i s t a como sou." 

(Enfermeira) 

" Tern despeitados, e homem e mulher, se pudessem 

me c r u c i f i c a r ha muito tempo 80% j a teriam me botado a 

baixo ha muito tempo. Eu escuto comentario toda 

hora,(...) Porque eu sou de f o r a , vim morar aqui, que eu 

consegui as c o i s a s roubando, ate i s s o alguem j a 

d i s s e ( . . . ) Tern milhares de homens a t r a s de comprar o 

estabelecimento (. . .) E porque eu sou o t i m i s t a , senao j a 

tinham me derrubado ha muito tempo.(...) Quando a gente 

consegue alguma c o i s a , todo mundo f i c a despeitado." 

(Dona do Posto de Gasolina) 

E n t r e as mulheres que reconhecem que sao notadas 

ou t r a t a d a s de alguma maneira e s p e c i a l , p e l o menos a 

metade aponta a i n v e j a como um sintoma apresentado, na 

m a i o r i a das vezes, por o u t r a s mulheres e s p e c i f i c a m e n t e . 

Essa i n v e j a d i z r e s p e i t o a posicao que ocupam em cargos 

ou funcoes. Outras mulheres alegam que sao t r a t a d a s com 

d e s p e i t o por p a r t e dos homens no ambiente de t r a b a l h o ou 

na f a m i l i a , e que esse d e s p e i t o e f r u t o do machismo, por 
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e l a s estarem ocupando posigoes t r a d i c i o n a l m e n t e 

masculinas ou por terem poder de d e c i s a o e de agao nas 

suas a t i v i d a d e s . 

3. 3 A a t i v i d a d e e " f e m i n i n a " ou "masculina"? 

Nos depoimentos, as o p i n i o e s se d i v i d e m : de um 

la d o , estao aquelas mulheres que a c r e d i t a m na 

ma s c u l i n i d a d e de suas p r o f i s s o e s , de o u t r o s o u t r a s 

mulheres que concebem que suas a t i v i d a d e s sao 

t r a d i c i o n a l m e n t e f e m i n i n a s , e ha ai n d a aquelas que nao 

percebem uma f e m i n i l i d a d e ou m a s c u l i n i d a d e no e x e r c i c i o 

de suas a t i v i d a d e s . No p r i m e i r o grupo, estao a S a p a t e i r a 

e a Fazendeira, que sao a t i v i d a d e s consideradas 

m a s c u l i n a s , uma vez que sao comumente desempenhadas por 

homens. A S a p a t e i r a , por exemplo, a f i r m a que nao e do 

seu conhecimento a e x i s t e n c i a de o u t r a s mulheres 

exercendo essa a t i v i d a d e na cidade. Como vimos ainda 

neste c a p i t u l o sobre as i n f l u e n c i a s que as mulheres 

s o f r e r a m na escolha de suas a t i v i d a d e s , t a n t o no caso da 

S a p a t e i r a , quanto no da Fazendeira, e l a s herdaram essas 

funcoes dos seus maridos. Tendo f i c a d o v i u v a s , e 

p o r t a n t o , com f i l h o s para s u s t e n t a r , e ainda mais que 

nao t i n h a m o u t r a s p e r s p e c t i v a s de t r a b a l h o , mesmo porque 

nao t i n h a m estudo e j a ti n h a m i n i c i a d o com essas 

a t i v i d a d e s ao lado dos maridos quando v i v o s , para a j u d a r 

na s o b r e v i v e n c i a da f a m i l i a , nao t i v e r a m o u t r a 

a l t e r n a t i v a senao c o n t i n u a r assumindo as funcoes que 
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antes eram de r e s p o n s a b i l i d a d e p r i n c i p a l dos seus 

maridos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x 0 homem pode andar por todo canto, pode a j e i t a r 

p r a f a z e r uma c e r c a , eu j a sou d i f e r e n t e , eu tenho que 

perguntar a uma pessoa p r a mandar f a z e r , e muito 

d i f e r e n t e do tempo do meu marido, e l e administrava tudo, 

nao t i n h a e s s a h i s t o r i a de c e r c a , h o j e e d i f e r e n t e , eu 

quern vou c u i d a r de tudo, a dif e r e n g a e grande, e 

c l a r o ( . . . ) E mais d i f i c i l para a mulher, mas a mulher 

nao tendo homem, e l a tern que r e s o l v e r , porque nao v a i 

dei x a r abandonado.(...) Porque a mulher as vezes nao 

pode i r l a , t a olhando d i r e to, e o homem pode toda 

hora.(...) Porque as veze s acontece da mulher t a doente, 

t a operada. (...) e s s a s c o i s a s ficam p r a homem." 

(Fazendeira) 

''Acho que e mais p r a homem, mas eu gosto de 

tr a b a l h a r . (...) Porque eu acho que o homem tern mais 

a t i v i d a d e p r a um negocio desse do que uma mulher (...) 

Mais t i n o , mais i n t e l i g e n c i a do que mesmo uma 

mulher(...) Nao conhego nao. Nenhuma outra mulher aqui 

que faga e s s e servigo.'' 

( S a p a t e i r a ) 

No segundo grupo, se encontram: a F u n c i o n a r i a do 

S.T.R., a Rezadeira, a D i r e t o r a da Escola P r i m a r i a , a 

Dona da F a b r i c a de t a p e t e s , a En f e r m e i r a e a C o s t u r e i r a . 
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Essas, ao c o n t r a r i o , sao a t i v i d a d e s d e s e n v o l v i d a s 

preponderantemente por mulheres. Na cid a d e , nao ha 

rezadores ou r e z a d e i r o s , nunca houve homens na d i r e c a o 

da Escola p r i m a r i a , nao ha homens como p r o p r i e t a r i e s de 

f a b r i c a s de t a p e t e s e m u i t o menos que os fabriquem, nao 

ha, nem nunca houve e n f e r m e i r o s , nem tampouco 

c o s t u r e i r o s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mulher, geralmente, e l a tern a cabega mais 

f r i a , porque voce sabe que as vez e s chegam pessoas 

c h e i a s de razao, quer t e r o d i r e i t o e nao tern, a i f i c a 

aquela confusao, e a gente v a i maneirando, v a i 

conversando." 

( F u n c i o n a r i a do S.T.R.) 

1 10 homem nao tern f e, porque se t i v e s s e f e aqui e 

ac o l a chegava um rapaz e d i z i a assim: "Viuva, a Sra. 

quer me e n s i n a r a o r a r ? " , ensinava a e l e s , mas nunca 

achei um que perguntasse assim, as vezes e a mulher quern 

pede a oragao, pra mandar e s c r e v e r p r a dar a e l a s . J a 

de i a muitas mulheres a oragao que e l a s pedem, mas a 

homem nao." 

(Rezadeira) 

' Eu f u i a p r i m e i r a que i n v e n t e i e s s a s c o i s a s de 

tapete, depois de mim f o i outra, depois uma irma minha, 

e outra menina. (...) So e f e i t o por mulher. (...) Homem 

nao pode f a z e r tapete porque nao sabe, e l e nao tern i d e i a 
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p r a i s s o , nSo. (...) Porque e rauitas c o i s a s p r a desenhar, 

pr a c o r t a r d i r e i t i n h o , p r a r i s c a r , p r a c o r t a r f i o , p r a 

sen t a r na maquina, virgem, homem sentado na maquina e 

muito f e i o . (...) Eu acho f e i o um homem sentado na 

maquina costurando.(...) Eu acho r i d i c u l o um homem nSo 

t e r outro comercio e pegar os comercio da mulher(...) 

Aqui em B r e j o nao tern homens fazendo tapetes, e l e pode 

montar uma p a r t e , mas bota as mulheres p r a t r a b a l h a r 

tambem, tern muitos. aqui que tern o homem e as mulheres 

trabalhando,'mas e l e compra so o f i o , tern o di n h e i r o p r a 

comprar o f i o e as maquinas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Dona da F a b r i c a de Tapetes) 

MA mulher e mais dedicada a Educacao do que o 

homem, i s s o e o meu ponto de v i s t a , porque o homem e 

muito d i f i c i l t e r p a c i e n c i a , saber c o n t r o l a r , saber 

organizar as c o i s a s . Entao, eu acho que es s a minha 

p r o f i s s a o e mais coerente, e mais adequada para o sexo 

feminino, embora que existem muitos homens competentes, 

capazes de assumir. (...) So teve mulher, f o i passando de 

mulher p r a mulher, e tern sempre um trabalho bem f e i t o , 

organizado p r a a Comunidade. (...) Eu tambem sou 

pro f e s s o r a , eu sempre admirei minha p r i m e i r a p r o f e s s o r a , 

achava que e s s a p r o f i s s a o e r a tudo pra mim, eu gosto 

muito de l i d a r com c n a n c a s . 

( D i r e t o r a da Escola P r i m a r i a ) 

100 



w Eu acho que a p r o f i s s a o e de mulher e homem 

porque tern o enfermeiro e a enfermeira, mas a mulher eu 

acho que f a z melhor aquela p a r t e de enfermagem(...) 

Porque a mulher tern mais i n t e r e s s e , tern mais amor, tern o 

coracao menos pesado. Eu acho a p r o f i s s a o de enfermagem 

uma p r o f i s s a o muito amante, mas e uma p r o f i s s a o muito 

pesada, que e pra a gente t e r muito amor, e o homem 

tr a b a l h a com agao, porque j a t a dizendo, o homem nao tern 

pena dessas c o i s a s , a enfermeira tem mais pena 

porque (...) e o enfermeiro nao tem pena de t r a b a l h a r 

numa p a r t e de enf ermagem, num ambulatorio, como a gente 

mulher tem, porque v a r i o s h o s p i t a l s que eu j a f u i com 

mamae l a em Caico, eu v i a a p a r t e dos enfermeiros como 

e r a que f a z i a com mamae doente, e as enfermeiras vinham 

com mais carinho, os homens j a vinham porque t i n h a a 

obrigagao de f a z e r . A mulher f a z com mais cuidado. 

Quando e enfermeiro, e l e nao tem fe." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( E n f e r m e i r a ) 

^Eu acho que e uma p r o f i s s a o de mulher, eu tenho 

um cunhado que e c o s t u r e i r o , mora no Ceara(...) A mulher 

pra f a z e r uma roupa de mulher e melhor do que homem, a 

nao s e r um c o s t u r e i r o p r a c o s t u r a r roupa de homem. Acho 

que a mulher tem mais j e i t o p ra c o s t u r a r ( . . . ) Porque eu 

acho muito e s q u i s i t o um homem costurando. E s s e meu 

crunhado e l e j a v e i o aqui umas vezes, a i v e i o c o s t u r a r 

aqui uma c a l g a , mas eu achava tao e s q u i s i t o e l e 

costurando que eu olhava, meu Deus, e s s e homem 
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costurando, e c o s t u r a bem mesmo mas eu acho e s q u i s i t o 

demais, nao acho que s e j a p r o f i s s i o n a l , nao. 0 homem 

t r a b a l h a r em p r o f i s s a o de mulher eu nao acho graga (...) 

Tem uma f i l h a c o s t u r e i r a , a mais v e l h a e que co s t u r a em 

Joao Pessoa, e e s s a outra t r a b a l h a em bordado." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( C o s t u r e i r a ) 

Percebemos que, ao j u s t i f i c a r e m a f e m i n i l i d a d e 

de suas p r a t i c a s , as mulheres u t i l i z a m - se de elementos 

que sao apreendidos desde a i n f a n c i a como 

c a r a c t e r i s t i c a s i n e r e n t e s a n a t u r e z a f e m i n i n a , como por 

exemplo, a p a c i e n c i a , o amor, o c a r i n h o , o j e i t o , o 

cuidado, a s e n s i b i l i d a d e , a pena, a dedicacao. A 

cons t r u c a o desse p e r f i l da mulher e s t a associada a 

reproducao do espago domestico. De um lad o , essa 

apreensao p r e p a r a a mulher para o e x e r c i c i o de 

determinadas a t i v i d a d e s p u b l i c a s e p r i v a d a s , e, por 

o u t r o l a d o , essas a t i v i d a d e s , da maneira como sao 

e x e r c i d a s , com toda a carga da maternidade f e m i n i n a , 

impoe, m u i t a s vezes, uma maneira de pensar e de s e n t i r , 

de d i z e r e de f a z e r sexuadas. P o r t a n t o , a construgao 

dessa i d e n t i d a d e f e m i n i n a se completa na agao e na 

reagao dos i n d i v i d u o s - mulheres e homens -, i s t o 

porque, nesse processo de formagao, estao presentes um e 

o u t r o . 

As a t i v i d a d e s como, por exemplo, a de p r o f e s s o r a 

e a de e n f e r m e i r a carregam, antes de tud o , uma t e n d e n c i a 

f e m i n i n a , por apresentarem c a r a c t e r i s t i c a s que sao 
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apreendidas p e l a s mulheres desde a i n f a n c i a 

c a r a c t e r i s t i c a s que se adequam a n a t u r e z a f e m i n i n a : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o emprego domestico e, diretamente, 

identir~i.cado com as tare fas manuals 

contldas no papel da dona - de - casa, 

outras profissoes "reminlnas" se 

identificam com os tributos "naturals" 

da esposa e mae. Ser professora ou 

enfermeira nao e apenas uma escolha 

prof issional, mas uma oportunidade que a 

mulher encontra para por em pratica 

atitudes que aprendeu desde o bergo: 

bondade, paciencia, dedicagao e 

carinho". 

(BRUSCHINI,1985:40) 

V a l e r i a Pena, por sua vez, no seu estudo sobre 

as t r a b a l h a d o r a s b r a s i l e i r a s , c o l o c a que essa e uma 

t e n d e n c i a um pouco mais a n t i g a : 

XNAo lado da enfermeira, o magisterio 

primario consistia, no seculo passado, a 

outra via de acesso respeitavel no 

mercado de trabalho para uma jovem de 

classe media".(1981:114) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A a u t o r a e n f a t i z a : 

"Para a Jovem originaria dos estratos 

medios que se via diante da contingencia 
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de ganhax* a v i d a e procurax um trabalho 

remtmerado, restayam sempre as 

p o s s i b i l i d a d e s de sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transformar em rm^ 

enfermeira ou p a r t e i r a ou numa 

p r o f e s s o r a primaria; em ultima analise, 

de proje tar para o mundo do trabalho 

componentes de sua condigao feminina, 

prestando servigos de toda a 

ordem". (113) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A c o s t u r a tambem e uma t a r e f a h a b i t u a l m e n t e 

dominada p e l a s mulheres, de forma que, a p a r t i r da 

i n f a n c i a , a mulher e i n i c i a d a n e s t e a f a z e r no i n t e r i o r 

do espaco domestico, comecando os t r e i n o s com suas 

bonecas, a t e que mu i t a s vezes i s s o se t r a n s f o r m a numa 

p r o f i s s a o , como Barroso e Costa (1983) e n f a t i z a m : 

"De fato, este aprendizado esta 

subordinado a definigao social do seu 

sexo, j a que a jnullrer convive 

cotidianamente, desde muito cedo, com o 

ato de costurar, acabando por aprender 

com outra mulher qua.se que naturalmente 

esta atividade". (p. 126) 

Como mesmo nossa e n t r e v i s t a d a c o nta como aprendeu a 

c o s t u r a r : 

P: Quando a Sra. r e s o l v e u c o s t u r a r ? 

R: Eu comecei a c o s t u r a r numa maquina de mao, raae 

po s s u i a uma maquina p r a f a z e r umas roupinhas, mas nao 

era toda roupa nao, a i eu me dediquei a f a z e r p r a mim, 
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a i comecei a f a z e r p r a as meninas, a i p a i r e s o l v e u 

comprar uma maquina, a i dessa maquina eu e n s i n e i as 

rainhas irmas a c o s t u r a r , quando casava cada qual t i n h a 

sua maquina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem de t u d o , a c o s t u r a e uma a t i v i d a d e que, 

p e l o f a t o de ser e x e r c i d a , na m a i o r i a das vezes, em 

casa, nao impede que a mulher c o n s c i l i e com o u t r a s 

a t i v i d a d e s domesticas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... convem ressaltar que para, as 

mulheres dos grupos socials mais haixos, 

um conjunto de ocupagoes estava 

disponivel, ligados a prestagao de 

servigos domesticos: alem das proprias 

empregadas domesticas, ainda lhes 

restavam as possibilidades de ser em 

utilizadas como lavadeiras, passadeiras, 

doceiras, costureiras, ocupagoes, enfxm, 

que envolviam tarefas que lhes era 

possivel compatibilizar com o cuidado a 

casa e aos f i l h o s " . (PENA, 1981:112) 

As mulheres, tambem, se destacam 

q u a n t i t a t i v a m e n t e no espaco r e l i g i o s e Por ser b a s t a n t e 

r e p r e s e n t a t i v a a p a r t i c i p a g a o f e m i n i n a nas comunidades 

r e l i g i o s a s . e x i s t e n t e s no B r a s i l , pode - se c o n s i d e r a r o 

espaco r e l i g i o s o como f e m i n i n e Na r e l i g i a o o f i c i a l do 

p a i s , a c a t o l i c a , a imagem da mulher e s t a associada a da 

v i r g e m M a r i a , mae s o f r e d o r a , pura e imaculada. Simone de 

Beauvoir (1980) e n f a t i z a : 
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"AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA igreja exprime e s e r v e rrma 

civilizagao patriarcal na qua.1 e 

conveniente que a mulher permanega 

anexada ao homem. E fazendo - se escrava 

docil que ela se tonia tambem rmta santa 

abengoada. Assim, no coragao da Idade 

Media, ergue - se a imagem mais acabada 

da mulher propicia aos homens: a figura 

da Virgem Maria cerca - se de gloria. E 

a i ma gem invertida de Eva, a 

pecadora". (214) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na h i e r a r q u i a r e l i g i o s a , a mulher e s t a numa p o s i c a o 

i n f e r i o r ao homem, por e s t a r associada intimamente a 

n a t u r e z a , 0 homem e concebido como dominador d e s t a e, 

p o r t a n t o , do sexo f e m i n i n e (MORAES,1985) 

"A mulher-, nos tempos medievais, era 

apresentada como i n f e r i o r ao homem; j a 

dizia Sao TomAs que o homem f o i f e i t o a 

semelhanga de Deus mas nao a mulher. E, 

via de regra, a mulher era vista como 

mae, devendo passar sua vida, para 

cumprir os designios sagrados, nos 

limites do lar, cuidando da 

familia". (38) 

Essa concepcao da mulher i n f e r i o r ao homem, como o 

p r i n c i p i o r e l i g i o s o , e e n f a t i z a d a na e n t r e v i s t a com a 

Rezadeira: 

11 O homem e a imagem de C r i s t o e a mulher e a 

imagem do homem, a mulher f o i f e i t a da c o s t e l a de Adao 

que o C r i s t o f e z (...) E l e 6 a semelhanga de C r i s t o e a 
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mulher e a seraelhanga do homem, nao pode s e r a mulher 

mais do que o homem, e a mulher j a f o i t i r a d a da c o s t e l a 

de Adao (...) Nao pode s e r i g u a l , se qui s e r s e r i g u a l a 

macho, nao tem futuro, a mulher tem que s e r mais b a i x a 

do que o homem." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A A s s i s t e n t e s o c i a l , a Vereadora, a Marc e n e i r a , 

a H i s t o r i a d o r a , a 0. do R e g i s t r o C i v i l , a T a b e l i a , a 

dona do Posto de Gaso l i n a e Maria O l i v i a , nao concebem 

suas a t i v i d a d e s como f e m i n i n a s ou ma s c u l i n a s , mesmo que, 

na m a i o r i a dos casos, sejam essas funcoes t i p i c a m e n t e 

m a s c u l i n a s , como e o caso da Vereadora, da Marceneira, 

da 0. R. C i v i l , da T a b e l i a e da dona do P. de Gasolina. 

Tres d e l a s ; a Marceneira, a Vereadora e a dona do Posto 

de G a s o l i n a , e n f a t i z a m que, no e x e r c i c i o de suas 

funcoes, acabam se saindo bem melhor do que se fossem 

homens. 

,v Eu acho que, sendo mulher, eu fago melhor do que 

um homem (. . .) Porque voce sabe que a mulher tem mais 

capricho no serv i g o d e l a do que o homem, nao e? Voce f a z 

um se r v i g o , voce p e l e j a p r a f a z e r bem f e i t o que e p r a 

aquele s e r v i g o toda v i d a s e r a mais, toda v i d a v a i 

subindo, se voce nao r e l a x a r o que voce f a z , toda v i d a 

v a i s e r a mais(...) Eu conhego d e l e s muito l a b r o j e i r o no 

que faz . 

(Marceneira) 

Enquanto mulher, eu acho que eu fago o meu 

trabalho melhor do que se f o s s e um homem, (...) Me 
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impondo corao mulher, no papel de mulher, na 

p o l i t i c a , ( . . . ) Eu como Presidente da Caraara, tern horas 

que a gente tern que agir, agora como homem nao, como 

mulher mesmo, tern que f a l a r mais a l t o , mas como mulher, 

como homem nao. (...) Mulher nao tern voz ati v a , sempre e 

o homem, o homem e mais arrogante, a mulher tern que t e r 

voz ati v a . Hoje so tern eu de mulher na Camara, a unica 

vereadora, sao 12 homens e uma mulher. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Vereadora) 

Eu acho que nenhum homem f a r i a o trabalho melhor 

do que eu, nao f a r i a nao. (...) Podia fazer igual, mas 

trazer a administracao como eu trago, nenhum f a z i a , e 

comentado meu Posto, e comentado por todo o B r a s i l , e 

coraentado pela Companhia e o Banco do B r a s i l , todo mundo 

diz que nunca v i u um Posto tao limpo, a comecar pelos 

banheiros." 

(Dona do Posto de Gasolina) 

Ao se j u s t i f i c a r e m a r e s p e i t o de sua melhor 

atuacao nas atividades publicas e masculinas, as 

mulheres enfocam caracteres que estao associados a 

reproducao ou as ati v i d a d e s domesticas como, por 

exemplo, o capricho, a habilidade e a limpeza. E 

int e r e s s a n t e observar que existem determinadas 

a t i v i d a d e s , e sobre i s t o j a comentamos anteriormente, 

que estao associadas ao ambito domestico por 

representarem uma continuidade das t a r e f a s que sao 
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desenvolvidas naquele espaco. No B r a s i l , tern se 

v e r i f i c a d o que as t a r e f a s ligadas a area de Educacao, 

Saude e Magisterio tern sido preponderantemente ocupadas 

por mulheres. P. Bruschi n i e n f a t i z a : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atividades prodativas ligadas a 

prestagao de servigos e a assistencia 

medica e educaclonal sao redutos 

tlplcamente femininos, gragas a sua 

associagao com o papel reprodativo que a 

malher desempenha na famllia e na 

socledade, sempre dedlcada aos cuidados 

com as crlangas, velhos e demals membros 

da unicla.de domest-ica.". (1985,p. 40) 

Especificamente, a a t i v i d a d e de enfermagem, segundo a 

autora, tern - se destacado no pais como a ocupacao da 

medicina assumida, na maior pa r t e das vezes, pelas 

mulheres: 

"No Brasil, mais de 90% das 

trabalhadoras que estao nas ocvpagoes 

auxiliares da medicina sao as 

enfermeiras, num total de quase 250 mil 

profissionais".(40) 

NO entanto, nao sao so as ati v i d a d e s que estao 

associadas ao espaco domestico que reunem elementos 

tanto na forma de a g i r , quanto na maneira de pensar essa 

acao - s i g n i f i c a t i v o s de uma sexualizacao construida 

socialmente. Como exemplificamos ha pouco, ha casos como 
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o da Marceneira, o da Vereadora e o da Dona do P. de 

Gasolina em que, mesmo atuando em espacos masculinos, 

elas conservam uma postura, no i n t e r i o r das suas 

p r a t i c a s , que reproduz e r e f o r c a o papel da mulher como 

itiae e administradora do l a r . Com is s o , entendemos que os 

a t r i b u t o s femininos que sao imputados na formacao da 

crianca e aperfeicoados na fase a d u l t a , transparecem na 

acao c o t i d i a n a e no mundo do t r a b a l h o de uma maneira 

quase que generalizada, atraves da maneira de a g i r e/ou 

da forma de d e f i n i r ou de s i g n i f i c a r essa p a r t i c i p a c a o 

a t i v a . 

3.4 Feminino ou Masculine - Elas respondem 

Os depoimentos das mulheres variam muito e, 

muitas vezes, podemos encontrar analogias com as suas 

p r a t i c a s e com as suas experiencias de vida(consideradas 

aqui a p a r t i r dos seus r e l a t o s ) . Paralelamente a visao 

t r a d i c i o n a l da mulher como i n f e r i o r , f r a g i l , e t c . , do 

ponto de v i s t a f i s i c o e da personalidade (o que algumas 

vezes i n t e r f e r e na escolha e na forma de atuacao em 

determinados espacos de t r a b a l h o ) , ha a percepcao da 

mulher como mais "dedicada", "paciente", e t c . , e por 

isso mesmo mais competente do que o homem (do ponto de 

v i s t a p r o d u t i v o ) . Algumas entrevistadas percebem que, 

devido a certas c a r a c t e r i s t i c a s femininas, as mulheres 

nao conseguem t e r um bom desempenho em at i v i d a d e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e s p e c i f i c a s , o que exige, p o r t a n t o , que estas sejam de 

responsabilidade dos homens. Vejamos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Acho que o homem tern mais disposicao do que a 

mulher porque a mulher vive mais cansada, vive mais 

atarefada do trabalho de casa, de f i l h o s . O homem vive 

com a cabega mais f r i a , acho que a mulher vive mais 

atarefada/' 

(Sapateira) 

V>A diferenga e grande porque o homem trabalha de 

todo j e i t o , e a mulher nao, porque e l e resolve coisas e 

a mulher nao. As vezes, a mulher adoece, f i c a operada, e 

nao pode assumir o servigo.* 

(fazendeira) 

° Nao querendo diminuir, mas voce sabe que o homem 

sempre toma mais urn respeito assim, a mulher e mais 

f r a g i l , talvez e l a tenia mais, quando passa pra esses 

negocios de con f l i t o , de briga,(...) O homem pode s a i r , 

a mulher as vezes se prende a casa, a familia, o homem 

nao. Fui convidada v a r i a s vezes pra ser Presidente, e eu 

nunca quis, j a por conta de ser mulher, eu achava que o 

homem era melhor porque ha Encontros s i n d i c a i s como em 

outras cidades as vezes distantes, Cachoeira dos Indios, 

e ainda f u i l a , e a i acho que homem f i c a melhor. O homem 

pode s a i r , a mulher as vezes se prende a casa, a 

fam i l i a . * 

(Funcionaria do S.T.R.) 
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Em outros momentos, as mulheres citam a t r i b u t o s 

femininos que, de c e r t a forma contribuem para urn melhor 

desempenho nas fungoes exercidas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M Os cargos que a mulher deve assumir sao: 

Secretaria, Tesoureira, tanto f az, porque tesoureira e 

burocracia e assinar, e s e c r e t a r i a convive diariamente 

com mulher, tanto faz homem como mulher, mas mulher 

sempre ajuda mais, porque em alguns aspectos e l a leva 

mais j e i t o , e l a ajuda mais.// 

(Funcionaria do S.T.R.) 

" Eu acho a mulher de forma assim mais prudente, 

mais tolerante, com mais capacidade de l i d a r com 

determinadas pessoas, no sentido de chegar uma pessoa 

ignorante, que tern pressa pra ser atendida, no sentido 

de saber t o l e r a r se houver algum aborrecimento.* 

( O f i c i a l do R. C i v i l ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M 

A mulher tern mais habilidade em tudo, por 

exemplo, pra organizar f e s t a s , as festas p o l i t i c a s daqui 

de Brejo, em tudo. (...) Mulher nao tern voz a t i v a , sempre 

e o homem o homem e mais arrogante. 

(Vereadora e P. da Camara) 
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A mulher tern mais capricho no servigo dela do 

que o homem (...) E , pode ate ser, porque eu conhego 

deles muito l a b r o j e i r o no que faz." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Marceneira) 

uO homem pode ser rezador, curador. O mesmo 

di r e i t o que a mulher tern os homens tern, agora que o 

homem nao tern £6. (...) Sobre o trabalho o homem e mais 

forte, mas sobre a oragao a mulher e mais forte do que o 

homem, tern mais fe.'' 

(Rezadeira) 

,(Toda mulher e mais zelosa pra fazer cuxim, pra 

dobrar, pra embainhar, zela a maquina, limpa, a j e i t a , e 

o homem nao quer saber disso, so quer saber se da 

produgao, a i joga fora." 

(Dona da Fabrica de tapetes) 

" E U acho que a mulher e mais dedicada, e l a e mais 

organizada pra enfrentar urn trabalho de administragao 

escolar, porque esse trabalho requer muito trabalho, 

muita coisa que homem nao enfrenta. Porque o homem nao e 

tao paciente, tao dedicado quanto a mulher, nos temos 

mais paciencia pra l i d a r com criangas, com os alunos, 

nos somos mais preparadas pra fazer esse tipo de 

trabalho do que o homem, porque o homem e mais 
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agressivo, mais incompreensivo, e l e nao sabe dispensar 

as coisas como nos do sexo feminino." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( D i r e t o r a da Escola Primaria) 

u Mulher e parte fraca, e o homem e uma coisa que 

nao tern medo de nada, quando voce ve urn homem chorando e 

porque o negocio ta muito avangado, quando urn homem vera, 

a chorar, ne? Eu acho que a parte da mulher e uma coisa 

mais elevada e com amor, e mais carinhosa, mais 

paciente, e mais sensivel aquela profissao. (. . .) e l a faz 

com amor, com cuidado.(...) e eu acho que a parte da 

mulher e mais sensivel. ' 

(Enfermeira) 

A mulher tern mais j e i t o pra costurar. 

(Costureira) 

Algumas entrevistadas admitem que a mulher e o 

homem possuem certas c a r a c t e r i s t i c a s que, 

independentemente das at i v i d a d e s em e x e r c i c i o , 

p r i v i l e g i a m a posigao masculina na sociedade: 

"O homem trabalha pra tudo, e motorista, v i a j a o 

ano i n t e i r o , mulher pra v i a j a r p r e c i s a ter companheiro, 

e e l a nao tem coragem de v i a j a r como o homem. Deus 

deixou o homem pra e l e ser assim. Nao pode a mulher ser 

mais do que o homem." 

(Rezadeira) 
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"... infelizmente a mulher quando e casada tern 

que ser em todas as ocasioes esposa, mae, dona de casa e 

pr o f i s s i o n a l , e nao foge nunca a regra porque se fu g i r 

alguem v a i f i c a r prejudicado, ou f i l h o , ou marido, ou 

casa. Agora, hoje se eu fosse escolher eu jamais me 

cas a r i a e jamais t e r i a f i l h o s ( . . . ) Agora e assim, 17 

anos de casada, 3 f i l h o s , muitos sonhos p r o f i s s i o n a i s e 

tudo parado, agora eu tenho certeza absoluta que eu s a i a 

v i t o r i o s a e conseguia rauita coisa na minha profissSo se 

eu s a i s s e daqui, se eu nao fosse casada, so que eu nao 

posso mudar mais nada, e a minha vida. Tenho certeza que 

se eu fosse sozinha era muito diferente e eu era uma 

pro f i s s i o n a l que eu sempre sonhei ser, infelizmente o 

homem aqui e, acola, atrapalha". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Tabelia) 

"O homem e mais corajoso (. . .) 0 trabalho na 

agricultura ficou mais indicado pra o homem, e a mulher 

j a nao v a i exercer esse trabalho, o trabalho na 

Industria tarabem ficou mais dedicado para o homem e nao 

para a mulher: a empregada domestica ficou mais pra 

mulher e nao para o homem, porque e l e jamais i r a fazer o 

trabalho domestico, a mulher tudo bem, ficou para e l a o 

trabalho domestico quando e l a nao tern outra condigao, e 

o homem jamais se dispoe de chegar numa cozinha para 

fazer esse tipo de trabalho (...) O homem e mais 

inteligente porque e l e e capaz de c r i a r coisas que nos 

mulheres nao, como por exemplo, a ida do homem a lua, 
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e l e e capaz de, com a sua i n t e l i g e n c i a , f a b r i c a r avioes, 

tanta coisa alem da gente porque a mulher nao e capaz''. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( D i r e t o r a da Escola p r i m a r i a ) 

"Eu acho que tern uma diferenga grande na 

personalidade do homem e da mulher. O homem e como d i z i a 

papai, o homem faz uma coisa errada, por exemplo, chega 

em casa, toma um banho, veste uma roupa, encostou pra 

l a , nao tern quern f a l e . Mas se a mulher f i z e r uma coisa 

errada, na quinta geracao ainda conta: Aquilo nao 

prestava, era i s s o , i s s o , e sendo homem e outra 

coisa(...) A independiincia da mulher ainda, esta longe, 

porque a vida da mulher tern que t e r respeito (...) Eu 

sinto a inferioridade da mulher (...) Tern coisa que nao 

f i c a muito bem para a mulher fazer porque, por exemplo, 

a mulher andar sozinha a noite. A mulher sempre e mais 

timida, tern muito menos disposigao pra certas coisas, 

tern muito menos forga f i s i c a " . 

(Maria O l i v i a ) 

Porem entre estas quatro mulheres, duas, ao 

mesmo tempo em que concebem a posigao do homem como 

p r i v i l e g i a d a na sociedade devido a seus a t r i b u t o s 

n a t u r a i s , reconhecera c a r a c t e r i s t i c a s i n t r i n s e c a s ao sexo 

feminino que sao responsaveis pela atuacao exemplar da 

mulher: 
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' A mulher 6 mais inteligente, se nao fosse a 

mulher o comercio tinha caido, no tempo em que a mulher 

nao votava, p o l i t i c o nao prestava, o comercio nao 

prestava porque nao botava a mulher pra trabalhar em 

comercio. Desde que botaram a mulher pra trabalhar no 

comercio que o comercio ficou l a em cima, que da mais, 

sao as mulheres no trabalho do comercio, tenho certeza. 

Em p o l i t i c a , mulher trabalha mais do que os homens. 

Quando so eram os homens quern votavam e a mulher nao 

dava pitaco, a p o l i t i c a nao prestava, nao v a l i a nada, e 

quando o govern© abriu as maos pra dizer que as mulheres 

tinham d i r e i t o do mesmo j e i t o que os homens tern, a i a 

coisa se animou, porque a mulher e j u i z de Dire i t o , e 

deputada federal, estadual, e delegada, e soldada, e 

sargenta." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Rezadeira) 

h A mulher e muito mais inteligente do que o 

homem, tern homens de cabega grossa que nao tern muita 

facilidade. Tern mulheres que fazem como muitos homens 

nao fariam. Em parte administrativa, certas instituigoes 

a mulher pode d i r i g i r muito melhor do que o homem, e l a 

tern o dialogo mais f a c i l e tern muit© mais afinidade do 

que o homem.* 

(Maria O l i v i a ) 

Em alguns depoimentos presentes, percebemos urn 

cert o confronto entre as defi n i g o e s pre - estabelecidas 
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que sao u t i l i z a d a s nas f a l a s das mulheres sobre o 

masculine e o feminino, e aq u i l o que elas realmente 

acreditam que sao, a p a r t i r de suas p r a t i c a s ou de suas 

experiencias v i v i d a s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v* No trabalho eu sou mais forte. Ja trabalhei como 

homem tambem. Do mesmo j e i t o que eu trabalho, e l e s 

trabalham, e l e s so tern mais forga do que a mulher, mas o 

trabalho de homem pra plantar arroz, f e i j a o , algodab, 

milho, tudo i s s o eu s e i fazer. . . Tambem xaxar batata eu 

s e i , nas cacimbas, nas vazantes, s e i plantar e f i a r 

ramo, plantar coentro. Quase todas as coisas eu fago." 

(Rezadeira) 

"Eu sou muito independente, muito de sangue 

l i v r e porque eu nunca me subjuguei a certos caprichos, 

mas sempre com muita dignidade, nao quis manchar minha 

reputagao e nem fazer besteira. (...) E ainda hoje sou o 

baluarte, apesar de velha, tudo o que acontece ainda me 

chamam pra ajudar. (...) Meu pai d i z i a que pr e f e r i a e star 

comigo do que com 8 f i l h o s homens que tinha (...) e do 

j e i t o que eu pego, as vezes eu pego, as vezes eu mando". 

(Maria O l i v i a ) 

1Praticamente todas as profissoes tanto exerce 

homem como mulher, todo mundo j a e acostumado, mas eu 

acredito que existem preconceitos. Uma coisa que eu nao 

f a r i a nunca, que tava ate dentro da minha area, nao 
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f a r i a nunca porque, apesar de achar que nao tem 

diferenca, mas eu p r e f i r o ser feminina mesmo, eu nab 

queria nunca jamais ser uma delegada, nem f a r i a jamais o 

concurso pra ser delegada, eu nao f a r i a jamais, eu acho 

uma coisa muito mascula, tem que ser pra homem mesmo.'' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Tabelia) 

Interessante observar tambem que, em pelo menos 

um caso, percebemos urn c o n f l i t o permanente. De urn lado, 

ha o s e n t i r - se mulher com as suas c a r a c t e r i s t i c a s 

"femininas" apropriadas ao desempenho i d e a l de funcoes 

tambem "femininas", e, de outro, a imagem do homem 

tambem t r a d i c i o n a l , como contraponto a doce f i g u r a 

feminina, e por isso mesmo, a imagem masculina i d e a l : 

11 Eu acho muito bonito as coisas que homem faz, 

v a r i a s coisas que o homem tem a fazer. Eu acho que, se 

eu fosse um homem, eu era um homem muito bandido, nao 

tinha medo de nada, eu era um homem resolvido, e um 

homem tambem que f a z i a o que eu tinha vontade, se eu 

fosse um homem eu nao era boa pega nao. Quando eu vejo 

um homem bem bandido, sinceramente eu acho bonito/' 

(Enfermeira) 

Percebe - se, porta n t o , que os elementos 

femininos que sao citados nos depoimentos, correspondem 

as denominacoes t r a d i c i o n a i s apreendidas ao longo dos 

tempos. Mas nao sao, por s i so, negativos, no que d i z 

res p e i t o a p a r t i c i p a c a o da mulher nos diversos ambitos 
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s o c i a i s , uma vez que enfatizados, na maioria das vezes, 

pelas mulheres, justamente como sendo responsaveis pelo 

melhor desempenho das funcoes. Temos, de um lado, 

opinioes que retratam os antigos moldes do ser feminino, 

e que, por isso mesmo, repercutem em dois t i p o s de 

situacao. Por um lado, em algumas situacoes esses moldes 

afirmam ou reafirmam a posicao desprestigiada da mulher 

no mundo do tr a b a l h o , j a que, pela sua p r o p r i a natureza, 

nao possuem os a t r i b u t o s masculinos da forga e da 

competencia. Em outra situacoes, esses mesmos moldes 

valorizam a situagao da mulher como p r o f i s s i o n a l . De 

outro lado, temos opinioes que re t r a t a m a imagem da 

mulher f o r t e , corajosa e ate mesmo masculina (conforme 

os padroes da masculinidade). 

Neste u l t i m o t o p i c o , podemos considerar como 

bastante relevante, do ponto de v i s t a da analise sobre 

as relagoes de genero, a maneira como sao abordados os 

conceitos de feminino e masculinos pelas mulheres em 

estudo, e ate que ponto essas d e f i n i c o e s norteiam o 

universo das p r a t i c a s destas mesmas mulheres. A forma 

como sao representados, nas f a l a s das mulheres, o ser 

homem e o ser mulher, demonstra, entre outras coisas, a 

dependencia entre as categorias masculino/feminino. Ou 

seja, no momento em que se f a l a sobre a mulher e os seus 

deveres, obrigagoes, sentimentos, se alude aos deveres, 

obrigacoes e sentimentos do homem, porque um e sempre 

colocado em contraposicao ao out r o , mesmo que 

despropositadamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONSIDERACOES FINAIS 

A exclusao das mulheres do espaco p u b l i c o tem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s i d o te n i a cie m u i t a a c r i t i e a a , s e mantendo em d i o e u a o a o 

ate hoje, so que com base em novas perspectivas, uma vez 

que, como se sabe, hoje em d i a a pa r t i c i p a g a o das 

mulheres em diversos e d i v e r s i f i c a d o s espacos e n o t o r i a , 

ate mesmo naqueles denominados masculinos, rompendo, 

assim, com o preconceito de que as mulheres sao o "sexo 

f r a g i l " e que, po r t a n t o , sua funcao deve se l i m i t a r a 

reproducao e as at i v i d a d e s domesticas. Quando muito, a 

remuneracao de t a r e f a s " d e s q u a l i f i c a d a s " e r o t i n e i r a s , 

podem s e r v i r de complement actio ao orcamento da casa ou 

no caso das mulheres de classe media, lhes serve para 

ocupar melhor o tempo. 

Em todo caso, subsistem ainda r o t u l o s que tentam 

j u s t i f i c a r a nao p a r t i c i p a g a o das mulheres em espagos 

masculinos e a nao atuagao de homens em espagos 

femininos, o que e culturalmente construido, e, 

port a n t o , apreendido t a n t o por mulheres, quanto por 

homens. Esses r o t u l o s sao mantidos em todas as 

sociedades, variando de lugar para lugar, de epoca em 

epoca, de c u l t u r a para c u l t u r a . 

De maneira que pode - se c o n c l u i r que as 

analises sobre o f a t o devam ser e s p e c i f i c a s e nao 
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respondam pelo problema na sua amplitude, podendo ser 

aproveitadas como exemplos relevantes que, somados, 

passem a t r a c a r um quadro r e f e r e n c i a l de compreensao 

sobre as relagoes de genero e, sobretudo as relagoes 

humanas. 

Atualmente podemos constatar a atuagao de 

mulheres em espacos masculinos bem como a atuagao de 

homens em espagos femininos, as vezes por opgao e outras 

vezes por necessidade de sobrevivencia. Contudo, isso 

nao causa mais grande impacto f r e n t e a sociedade, pois 

essas formas de atuagao no tr a b a l h o vao sendo, aos 

poucos, desnaturalizadas. Porem, como toda 

reestruturagao s o c i a l e gradativa, assa evolugao dos 

padroes sexuais na sociedade redunda em d i f e r e n t e s 

formas de comportamento. 

Queremos, com isso , a f i r m a r que nao ha uma 

homogeneidade de comportamentos, e de a t i t u d e s de 

mulheres e de homens face as modernas relagoes entre os 

sexos. Tambem nao ha, necessariamente, uma 

correspondencia entre as suas p r a t i c a s e os seus 

depoimentos. 

Entendemos que a dinamica das relagoes entre os 

sexos e um tanto quanto complexa, nao podendo, -dessa 

forma, ser apreendida de forma acabada, nem tampouco 

simplesmente atraves de um estudo tao e s p e c i f i c o . Desse 

modo, temos consciencia que as consideragoes aqui 

elaboradas nao esgotam a tematica e que e impossivel a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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generalizagao em quaisquer dessas consideracoes ou 

questioriamentos. 

Procuramos ao longo deste t r a b a l h o , a n a l i s a r as 

representacoes de mulheres - do municipio de Brejo do 

Cruz, no sertao da Paraiba - sobre suas p r a t i c a s , bem 

como o ser feminino e o ser masculine. Com iss o 

pretendiamos averiguar se haveria uma corespondencia 

entre as f a l a s e as at i v i d a d e s desenvolvidas pelas 

mulheres. 

Procuramos atraves deste t r a b a l h o apreender a 

maneira com que nossas i n t e r l o c u t o r a s exprimem a sua 

f e m i n i l i d a d e , e constatar ate que ponto seus depoimentos 

deixam transparecer a relacao entre esta f e m i n i l i d a d e e 

suas p r a t i c a s . 

Nas abordagens f reqiientemente elaboradas nos 

estudos sobre a problematica da mulher, a categoria do 

genero e u t i l i z a d a basicamente na perspectiva do 

entendimento das relagoes entre homens e mulheres como 

uma construcao s o c i a l . Portanto esta l i g a d a a diversos 

aspectos da sociedade. 

Tendo como base as reflexoes t e o r i c a s sobre 

genero, entendemos que o que e da ordem do feminino e do 

masculino deve ser compreendido levando em conta a 

permanente correlagao e dependencia. Consideramos que, 

para se aprofundar na compreensao de pensamentos de um 

determinado genero se faz necessario a implicacao do 

outro genero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse sentido, quando nos detemos numa analise 

e s p e c i f i c a , a r e s p e i t o de um determinado grupo de 

mulheres, com suas p a r t i c u l a r i d a d e s e seus costumes, com 

o seu modo e s p e c i f i c o de v i v e r e encarar a vida , estamos 

nos r e f e r i n d o ou cada vez mais nos aproximando de outros 

grupos semelhantes, e, com iss o visamos oferecer 

subsidios para uma compreensao maior sobre as relagoes 

entre generos. 

Podemos demonstrar ao longo da dissertagao que 

as relagoes de genero sao construidas cotidianamente nos 

vari o s espagos ocupados pelas mulheres. Nossa analise 

teve como embasamento as f a l a s de um grupo determinado. 

Ela nos p o s s i b i l i t o u perceber de que forma eram 

representados nos discursos o ser homem e o ser mulher 

como s u j e i t o s s o c i a i s . Pudemos constatar que essas duas 

categorias feminino e masculino se confundem o tempo 

todo na f a l a das mulheres. De maneira que, em 

determinados momentos, o que e d e f i n i d o como relacionado 

ao feminino, em outras situagoes j a se rel a c i o n a ao 

masculino. Portanto, o masculino e o feminino nao sao 

categorias e s t a t i c a s , se misturando muitas vezes, no 

p r o p r i o momento em que sao afirmadas atraves da f a l a . 

De maneira que, isso nao i m p l i c a em afirmar que 

esta relagao e simples e bem r e s o l v i d a . Percebemos, ao 

c o n t r a r i o , que ha um c o n f l i t o permanente entre o que e 

compreendido como sendo feminino ou masculino. Atraves 

das f a l a s , constata - se contradigoes, demonstrando, 

assim, o confronto i n t e r n o que termina por se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e x t e r i o r i z a r nas p r a t i c a s que, por um lado, se nao 

comprometem diretamente essas p r a t i c a s , no sentido de 

p r e j u d i c a r o bom desempenho deixam c l a r o as lacunas que 

se formam na sua percepgao sobre a p a r t i c i p a g a o a t i v a . 

Nao que isso s i g n i f i q u e que elas sejam pessimistas no 

que d i z r e s p e i t o ao desempenho de suas funcoes, mas que, 

ao tentarem af i r m a r , nos seus discursos, um 

comportamento ou uma a t i t u d e que se adeque a maneira de 

a g i r e/ou de pensar feminina ou masculina, ocorre um 

desencontro de i d e i a s e de argumentos. 

Foi p o s s i v e l constatar que em alguns casos, as 

ocupacoes N Nfemininas" sao representadas pelas 

entrevistadas como sendo de responsabilidade das 

mulheres. Isso pode ser demonstrado nos depoimentos da 

c o s t u r e i r a , da enfermeira, da d i r e t o r a da escola 

p r i m a r i a e da f u n c i o n a r i a do STR. 

Em outros momentos, pudemos v e r i f i c a r que, mesmo 

exercendo a t i v i d a d e s "masculinas", as mulheres, nas suas 

representacoes, enfatizam c a r a c t e r i s t i c a s emininas / / 

para j u s t i f i c a r e m seu melhor desempenho. E o caso por 

exemplo, da Marceneira, da O f i c i a l do Registro C i v i l , da 

Vereadora e da Dona do Posto de Gasolina. 

Por outro lado, ha mulheres que acreditam que ao 

assumirem determinadas t a r e f a s "masculinas" estao 

contrib u i n d o para a desqualificacao dessas p r a t i c a s . 

U t i l i z a m esses argumentos a Fazendeira e a Sapateira. 

Percebemos, port a n t o , que os a t r i b u t o s femininos 

que sao u t i l i z a d o s pelas mulheres quando argumentam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sobre a forma como estao i n s e r i d a s em seus espacos de 

tra b a l h o , em determinados momentos apresentam - se como 

empecilhos ao melhor desempenho das t a r e f a s , e, em 

outros momentos, sao u t i l i z a d o s para confirmarem a 

atuagao i d e a l dessas mulheres em determinadas fungoes. 

Portanto, as at i v i d a d e s assumidas pelas 

mulheres, bem como a forma como sao efetuadas, acabam 

sendo d e f i n i d a s , nas f a l a s , atraves das nogoes de 

tendencias u n a t u r a i s " do sexo. 

A nossa investigagao na verdade nunca teve como 

p r i n c i p i o norteador estabelecer as definigoes 

conclusivas e determinantes sobre o conceito e a 

demonstragao do masculino e do feminino com base na 

analise da categoria de genero, mas sim e n f a t i z a r 

aspectos de uma situagao e s p e c i f i c a como r e f e r e n d a para 

o estudo mais amplo sobre as relagoes de genero, 

pa r t i n d o das h i s t o r i a s contadas. 

As definigoes e os conceitos nao sao tao simples 

de serem apreendidos uma vez que sao construidos no d i a 

a d i a e estao em continua transformagao. 0 que buscamos, 

na verdade, e r e l a c i o n a - los a determinadas situagoes 

v i v i d a s . 

Para f i n a l i z a r gostariamos de apontar que somos 

do parecer que epistemologicamente, o mais prudente na 

busca do conhecimento e o exame cuidadoso e c r i t i c o sob 

a o t i c a de genero. Dessa forma, acreditamos poder 

a t i n g i r alguns aspectos da realidade com base num 

compromisso antes de tudo assexuado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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