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RESUMO 

O prescnte texto trata do estudo da atuagao politica das Mulheres em Nova 
Palmeira-PB. O nosso objetivo, neste trabalho, e analisar, a parlir dessa atuagao, as 
prcocupagocs cspcciiicas c/ou difcrcnciadas com a condigao fcminina.na socicdadc cm 
queslSo. 

A pcsquisa dc campo foi rcalizada cntrc o scgundo scmcstrc do ano dc 1996 c o 
primciro scmcstrc de 1997, atraves de entrevistas semi-cstruturadas, das historias dc 
vida, do dialogo informal, das observagoes cotidianas, das anotagocs, dos rccortcs c das 
fotografias. como tecnicas auxiliares fundamentals. 

Na pcsquisa, percorremos alguns dos cspagos estrategicos da atuagao poh'tica 
das mulheres em Nova Palmeira-PB, como o S.T.R (Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais), o CENEP (Centra de Educagao Popular), a Prefeitura, a Camara dc Vereadores, 
os Partidos Politicos, as escolas e diversas Associagoes Comunitarias que compoem 
esse cenario. 

Nesse contexto, foi possivel perceber o historico alargamento das atividades das 
mulheres na dircgao dos cspagos publicos da socicdadc, condigao que abrangc as 
populagoes urbanas e rurais. 

Assim, percebemos que, nesscs espagos, as mulheres ocupam posigocs que llics 
possibilitam articular distintas experiencias de vida, nos mundos privado e publico, haja 
vista sua historica pailicipagao politica na cidade, que, dc certo modo, tern origem nas 
proprias familias. 

Portanto, nossa pesquisa foi centrada nessas inquietacocs, visando a 
compreender como as mulheres, dessa cidade, atuam e concebem seu papel politico, 
suas concepgoes de vida e suas representagocs. 



RESUME 

Le present travail de recherche a le but d'analyser les activites politiques des femmes de 
la commune de Nova Palmeira (Paraiba), en essayant de comprendre comme ces femmes 
travaillent et concoivent leurs roles politiques, leurs conceptions de vie et leurs 
representations sociales. Cette recherche, sur le champ, a ete realisee entre le 2C semestre 
de l'annee 1996 et le 1CT de 1997, a travers des enterviews semi-structurees, des recits de 
vie, des dialogues conversationnels, des observations quotidiennes, des prises de notes, 
des photographies. Les lieux de la recueille de donnees onte ete le Syndicat des 
Travailleurs Ruraux, le Centre d'Education Populaire, la Maine, le Conseil Municipal et 
les diverses Associations Communautaires de la Commune. A partir des analyses faites 
on a pu percevoir la presence de plus en plus grande de la femme dans les spaces publics 
de cette societe-la, y comprises les populations urbaines et rurales. Les positions 
occupees par les femmes permettent d'articuler de differentes experiences de vie dans le 
monde prive et public, qui ont leurs origines dans les familes elles - memes. 



INTRODU£AO 

Este trabalho e resultado de um projeto de pesquisa que tern como objetivo 
geral a analise da atuagao politica das mulheres em Nova Palmeira-PB e, pretende 
contribuir de alguma forma com a crescente divulgacao dos estudos de genero. 

A escolha dessa tematica e fruto inicial da nossa experiencia particular, 
marcada pela convivencia concreta com a historia da comunidade e dos seus 
moradores, em especial dos agentes sociais femininos, engajadas nos diversos espacos 
politicos e sociais, tais como: prefeitura, camara municipal, sindicatos, associacoes 
comunitarias, ONG (CENEP - Centro de Educagao Popular) , escolas, hospitais, 
igrejas, etc. 

Nesse contexto, e visivel o historico alargamento das atividades das mulheres 
na direcao dos espacos publicos da sociedade, condigao que abrange as populagoes 
rurais e urbanas. 

Assim, nosso presente desafio nesse trabalho, reservou-se decisivamente ao 
compromisso de dissertar sobre essa "realidade" a partir de uma pesquisa de campo, 
tendo como pano de fundo metodologico as analises da atuacao politica das mulheres a 
partir da compreensao das diferencas e semelhangas de seus papeis nesses espagos, 
suas concepgoes de vida, eniim, suas representagoes. 

O ponto de partida foram as conversas, elaboradas a partir de 21 informantes, 
seguido por um roteiro de entrevistas semi-estruturadas, das historias de vida, alem do 
dialogo informal, das observagoes cotidianas, das anotagoes, dos recortes e das 
fotografias, como tecnicas auxiliares fundamentais. 

Dos 21 informantes relacionados na pesquisa, 5 sao homens e 16 sao mulheres, 
tendo seus espagos nessa sociedade seja como profissionais, seja como cidadaos, de 
uma maneira geral, definidos da seguinte forma: 1 (vereadora); 2 (vereadora); 3 
(estudante) 4 (vereadora); 5 (sindicalista); 6 (vice-prefeita); 7 (vereadora); 8 (lider 
religiosa); 9 (vereadora); 10 ( professora); 11 (sindicalista); 12 (sindicalista); 13 
(enfermeiro); 14 (estudante); 15 (poeta popular); 16 (sociologa); 17 (lider religiosa); 
18 (professora); 19 (deputada); 20 (domestica); 21 (professor). 

Durante alguns meses dos anos de 1996/97, percorremos os caminhos da vida 
desse elenco de agentes sociais, numa dialetica de idas e voltas, pesquisando homens e 



mulheres, jovens e adultos, algumas liderancas de reconhecido destaque, outros 
cidadaos de vida comum; de uma forma geral, informantes cruciais para o 
desenvolvimento desse trabalho. 

Da nossa parte, inicialmente, tudo levava a crer que se tratava de uma pesquisa 
simples, por corresponder a uma realidade de longo contato, tanto no piano das 
amizades como da militancia politica, haja vista nossa convivencia direta com diversas 
pessoas e setores da comunidade de Nova Palmeira. Ou seja, como se, a partir dessa 
condigao ja tivessemos previamente uma resposta concreta para as inquietacoes 
propostas no projeto. 

Todavia, a pesquisa nos conduziu a uma tarefa de complicado acesso, tanto nos 
niveis teoricos como praticos, tendo que redefinir constantemente os caminhos das 
nossas orientacoes. 

Na teoria, as dificuldades foram de entendimento tematico, quais sejam: a 
compreensao das teorias de genero, a partir de um conjunto de relacoes sociais, 
politicas e culturais e nao como premissa ou resultado da natureza; bem como uma 
concepcao de politica com base nas novas referencias de analises, ou seja, a "nova 
politica" ou a "politica dos novos agentes sociais". 

Porem, o caro esforco empreendido nas constantes leituras desenvolvidas nesse 
periodo nao foi suficiente para suprimir totalmente determinados preconceitos e 
lacunas inevitaveis, muitas vezes despercebidos, ao longo da elaboracao desta 
dissertagao. 

Do ponto de vista pratico, as dificuldades foram de diversas ordens, o que nos 
impossibilita apresenta-las nesse curto espago introdutorio, mas cabe citar pelo menos 
duas delas. 

A primeira, de ordem do conhecimento da realidade. Pensavamos conhecer de 
fato nossos informantes, saber absolutamente tudo sobre suas vidas. Porem, o 
conhecido apresentou-se mais como uma aura de misterio, como revelagao distante da 
realidade pensada anteriormente. 

A pesquisa demonstrou o quanto estavamos equivocados. Nesse sentido, foi 
uma ligao para que nos nos detivessemos em dctalhes importantes, a exemplo do rico 
cotidiano da comunidade e dos seus moradores que inicialmente foi deixado de lado 
nas nossas analises. 
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A segunda, de envolvimento politico, limitou a convivencia com determinados 
grupos e/ou pessoas. Ou seja, essa questao provocou um certo distanciamento com 
importantes informantes no decorrer da pesquisa. 

Nao obstante, superamos, na medida do possivel, parte desses obstaculos. 
Teria sido mais comodo saltar fora dessas dificuldades pelas janelas de outras 
abordagens e perspectivas, mas preferimos mantermo-nos fieis ao projeto inicial, 
mesmo tendo que nos deparar com o debate critico. 

Portanto, tratando-se de uma producao cientifica, sistematizamos nossa 
dissertagao em tres capitulos: no primeiro, expomos a base teorico/metodologica e sua 
articulacao tematica com a realidade pesquisada, desde as discussoes gerais as 
questoes especificas acerca do objeto em debate, privilegiando o estudo das relagoes 
de genero no curso da historia humana atual. Ou seja, temos aqui nesse momento 
nossa luz guiadora, nossa interpretacao inicial, base das ricas orientacoes. 

Apos essa exposigao teorica, segue-se no segundo capitulo a analise das 
informacoes historicas da comunidade, da convivencia dos moradores e da vida 
cotidiana dos nossos informantes pesquisados. 

Assim, nossa intencao primordial nesse capitulo e trazer a tona uma radiografia 
desse espago social que e Nova Palmeira a partir das falas de parte dos seus proprios 
agentes sociais, bem como da historia escrita da cidade e das informagoes tecnicas 
preexistentes. 

No terceiro capitulo, nos detemos especificamente as analises da atuagao 
politica das mulheres em Nova Palmeira em seus diversos niveis sociais e politicos. Ai 
estao incluidos os espagos publicos de uma maneira generica, onde as mulheres 
exercem atividades, que segundo TABAK1 sao reconhecidamente masculinas, por isso 
tern influencia direta no conjunto das relagoes de poder e das decisoes sociais. 
Destacamos tambem nesse momento os caminhos dessa trajetoria politica, bem como 
as concepgoes em torno da atuagao feminina na comunidade. 

Dessa forma, nesses tres momentos dessa dissertagao, acreditamos ter 
articulado de forma coerente nossa compreensao do objeto: a atuagao politica das 
mulheres em Nova Palmeira-PB, a partir das seguintes questoes: 

1 TABAK. Fany. Autoritarismo e Participagao Politica. Rio de Janeiro: Gral. 1983. 
3 



a) do conteudo da atuagao politica das mulheres, revelando preocupacoes 
especificas ou diferenciadas com a condigao feminina na sociedade; 

b) da condigao politica numericamente majoritaria das mulheres nos espagos 
publicos, analisando suas agoes diferenciadas ou compativeis com a forma feminina de 
ver o mundo; 

c) e das analises das suas concepgoes acerca de sua atuagao politica. 
Enfim, com esse trabalho segue a nossa intengao de nao so transmitir uma 

analise de forma isolada da experiencia vivida na pesquisa, mas sobretudo de mostrar 
que se trata de uma produgao sujeita ao debate, as corregSes, as duvidas e as criticas 
enriquecedoras do mundo academico. Uma produgao capaz de ser compartilhada 
modestamente por pesquisadores e pesquisados. 

Pretende tambem inserir-se entre aqueles que questionam nesse campo a 
afirmagao dominante do machismo nos diversos espagos da sociedade brasileira, 
inclusive nas Ciencias Sociais. Cabe porem, lembrar antes de tudo a reflexao seguinte 
de SAFFIOTTI2: 

As Ciencias Sociais em geral tendem a ignorar a aqao 
feminina no fazer historia. A maioria esmagadora das 
pesquisas lida com dados coletados junto aos homens. 
Procuram-se homens para informar sobre aquilo que o 
cientista deseja saber sobre a realidade social. Raramente, 
os cientistas procuram ouvir mulheres. Este fato tern, no 
minimo, duas consequencias negativas. Uma delas e a 
negativa para a propria ciencia que, trabalhando apenas 
com informantes masculinos, deixa de lado informagdes 
preciosas passiveis de serem fornecidas por mulheres a 
partir de suas vivencias. Assim, a ciencia centrada no 
homem e no minimo, uma ciencia coxa, manca, pela 
metade. A outra consequencia diz respeito ao nao-registro 
da atuagao das mulheres no fazer historiaf...) 

2 SAFFIOTI, Heleieth I. B. O Poder do Macho. Sao Paulo: Moderna, 1987. 
4 



CAPITULO PRIMEIRO 

A TEORIA: uma luz para a reflexao da realidade 



1. Do Sindicalismo aos Movimentos Sociais: breve recuo na historia dos 
movimentos sociais. 

0 cenario politico desse seculo, marcado pela exclusao social, e consequencia 
direta da sociedade capitalista, em especial, de sua crise, oriunda da modernidade. Ou 
seja, produto imediato do processo de industrializacao que permitiu ao longo de sua 
historia, se nao aprofundar, pelo menos manter como caracteristicas basicas para a sua 
existencia, a miseria, o preconceito, a discriminagao etc., resultado direto da divisao 
social de classes em seu interior. 

Mulheres, negros e trabalhadores sao as vitimas imediata dessa cultura de 
exclusao, que tern no sistema de producao, baseado na exploracao da mao de obra 
assalariada, o controle ideologico e material, tanto no acesso quanto no exercicio das 
diversas posicoes de trabalho dos individuos na sociedade.. 

No atual cenario de rupturas e redefinicoes, e inegavel reconhecer a capacidade 
de restiuturacao do sistema capitalista produzindo novas condicSes sociais, entre elas, 
a informatizacao, acompanhada de uma programagao dinamica no desempenho das 
atividades. 

Nesse contexto, do fim da bipolaridade e da guerra fria, e visivel o novo papel 
do poder, traduzido no saber, tornando-se, nos ultimos decenios, a principal forca de 
produgao, haja vista a grande alteracao no comportamento do trabalho, reforgando 
ainda mais a capacidade produtiva das grandes potencias Estados/nagoes, 
estrangulando simultaneamente todas as possibilidades precarias de crescimento dos 
paises subdesenvolvidos~\ 

Porem, tais inovagoes trouxeram para o campo das diferengas sociais, nesse 
processo globalizante que separa paises ricos e pobres, novas contradigoes, tais como 
a miserabilidade, as doengas, a fome e sobretudo o desemprego, consequencia direta 
de uma separagao definitiva e radical do trabalho intelectual e manual, alicergado nessa 
conjuntura por novas relagoes de poderes politicos, especialmente pela meritocracia 
em torno do saber cientifico. 

3 LYOTARD, Jean-Francois. O Pos Moderno. Rio de Janeiro: Jose Olimpio, 1993. 
5 



Em toda a formacao desse atual sistema, coube, ate recentemente, a classe 
operaria a legitima e singular condigao de agente coletivo, desenvolvendo suas 
primeiras organizagoes trabalhistas na Europa Ocidental, onde a industrializagao, 
consolidada desde os primordios do sistema na Inglaterra, punha em visibilidade o 
acirrado antagonismo no processo de produgao. 

Nos paises subdesenvolvidos da America Latina, de maneira geral, produtos 
diretos da colonizagao, com a conseqiiente industrializagao tardia, as lutas dos 
operarios tiveram um crescimento vertiginoso no decorrer desse seculo, atraves dos 
sindicatos e das reivindicagoes no campo do trabalho. 

Identificando a simbiose originaria da contradigao capital/trabalho no 
capitalismo, o movimento operario intensificou diversas possibilidades de lutas na 
cidade e posteriormente no campo, outro espago de extensao da miseria, e, ao curso 
desse seculo, sobretudo com a organizagao dos trabalhadores urbanos, passou a 
reivindicar uma maior insergao social, atraves da garantia da ampliagao dos empregos, 
de melhores salarios, redugao da Jornada de trabalho, melhor distribuigao de renda etc. 

Todavia, o sindicalismo nao se limitou ao piano dessas reivindicagoes liberals 
do proprio sistema, a medida que produziu nas suas praticas o ideario da organizagao 
revolucionaria de classe, responsavel pela superagao definitiva de toda e qualquer 
contradigao social. Segundo RODRIGUES4: 

A expansdo e consolidagao do sindicalismo, tal como exisle 
atualmente nos paises capUalistas desenvolvidos e 
subdesenvolvidos da America do Norte e da Europa 
Ocidental, requererao algumas condigdes economicas, 
sociais, politicas e ideoldgicas que so se deram plenamente 
nessas partes do globo: uma industrializagao sob economia 
de mercado, conduzida por uma classe de empresdrios 
privados no interior de um sistema politico democrdtico, 
fundado ideologicamente no liberalismo. Desse modo, a 
industria criou as bases sociais sobre as quais se assenta o 
sindicalismo, isto e uma classe de trabalhadores a 
principio fabris; a economia de mercado equiparou a forga 
de ti'abalho a uma mercadoria cujo prego de venda e modo 
de utilizagao poderiam ser negociados pelos 
trabalhadores; a propriedade dos meios de produgao criou 
o ach'ersario ante o qual as associagoes de trabalhadores 
procuraram afirmar-se; a democracia politica, ao se 

JRODRIGUES, Leoncio Martins. Partidos e Sindicatos. Sao Paulo: Atica. 1990. 
6 



ampliar, possibililou a organizagao da classe trabalhadora 
em partidos e sindicatos vocacionados para as mudangas 
estruturais do sistema(...) 

Nao obstante, as mudangas economicas, tecnologicas, politicas e culturais que 
alteraram o curso da industrializagao capitalista desse seculo, sobretudo no pos-guerra, 
foram paulatinamente impondo-se como uma dinamica desenfreada, embotando os 
focos de visibilidade das velhas contradicoes sociais tao bem definidos ate entao pelas 
categorias: capital/trabalho. 

Nesse contexto, como afirrna TOURAINE5, a sociedade industrial comeca a 
dar conta do seu proprio declinio e aos poucos vai desagregando-se, cedendo espaco 
ao novo modelo de organizagao do capitalismo e consequentemente das suas novas 
contradigoes. Significa uma mudanga radical no mundo da industrializagao, sustentada 
ate entao na imposigao operaria da organizagao coletiva do trabalho e de sua divisao, 
para uma sociedade programada, onde o investimento, em vez de modificar somente a 
organizagao do trabalho, acabou transformando a propria capacidade de criagao, 
inventando novos produtos a partir de conhecimentos cientificos e tecnologicos e 
agindo sobre a administragao geral da empresa concebida como um sistema de 
produgao, de transporte e de utilizagao de informagoes. 

Segundo esse autor, foi a partir desse novo modelo de sociedade, em 
constituigao desde o pos-guerra, que o roteiro das lutas politicas do sindicalismo, bem 
como dos partidos de esquerda (socialistas e comunistas), sofreu sua guinada mais 
radical, haja vista comegou-se a perceber em suas agoes ideologicas o vazio das 
projegoes mais utopicas de transformagao definitiva da sociedade de classe. 

As lutas coletivas, ate entao reduzidas a condigao operaria, descentraram-se 
parcialmente e, sem perspectives reais de transformagao do historico cenario de 
miseria, caracteristica do capitalismo, vivenciaram as limitagoes de suas agoes 
reivindicatorias de origem. Para TOURAINE6: 

5TOURAINE, Alain. O P6s-Socialimo. Sao Paulo: Brasiliense, 1988. 
6Idem. Pag. 47 
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A condigao operaria, portanto, nao desaparece, mas a 
agao operaria se apoia cada vez menos na autonomia 
profissional e cultural que I he dcn>a a forga de resistencia e 
Ihe nutria a perspectiva de uma sociedade de produtores. 
O tema da cultura proletdria, ainda vivo no periodo pos-
Primeira Guerra mundial, desapareceu ha muito tempo da 
agao sindical. A agao Operaria se define cada vez menos 
em novos termos economicos, de nivel de vida e sobretudo 
de garantia de emprego e de carreira(...)0 que nao 
significa, de nenhuma forma, que estamos entrando em 
uma sociedade igualitaria ou indiferenciada. Mas a classe 
operaria deixa de ser, pouco a pouco, um grupo social e 
cultural profundamente diferente dos outros e mantido a 
margem da sociedade, tal como ela parecia ainda, ha 
quase um seculof...) 

A crise de identidade do ate entao "unico" agente coletivo da modernidade, o 
proletariado e sua base de agao politica: sindicatos e partidos de esquerda, montada 
sobre o pedestal de uma sociedade industrial, se nao foi destruida por essa mudanga de 
rumo do capitalismo contemporaneo, chocou-se sobremaneira, historicamente, com a 
dimensao da individualidade que toma sentido nas lutas especificas pela liberdade de 
expressao e construgao da cidadania no cotidiano. 

Liberdade que, segundo GORZ7, da-se como nicho, capaz de abrigar a 
individualidade de toda pressao e obrigagao social. Nicho que se traduz no espago da 
casa, na familia, na horta domestica, nas crescentes atividades informais, nas sedes dos 
grupos comunitarios etc. Enfim, na propria liberdade do fazer prazeroso, 
principalmente nas sociedades mais desenvolvidas, onde a recusa ao mundo do 
trabalho industrial vivencia com mais contundencia essa nova realidade. 

A partir dessa realidade aparentemente desagregadora, o novo sindicalismo 
expandiu-se concomitantemente como uma particularidade entre muitas outras em 
questao, integrando o perfil de forgas agendadas pelas novas contestagoes sociais, 
deixando para tras as ambigoes utopicas globais definidoras de sua historia. 

GORZ, Andre. Adeus ao Proletariado: para alem do socialismo. Rio de Janeiro: Forense 
Universitaria, 1982. 
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Assim, visualizando essa nova ordem mundial, o movimento sindical impos-se 
ao atual debate, qualificando-se a ultrapassar a logica politica e economica da 
organizagao e dos meios de trabalho e elevando-se as perspectivas da produgao 
capitalista e das reivindicagoes sociais emergentes. 

Sua atualizagao passou, portanto, a ser necessaria para compreensao dessa 
nova ordem que permeia a insurgencia particular dos movimentos sociais 
contemporaneos, bem como a absorgao dos novos elementos de reivindicagao que 
giram em torno do conceito de democracia ante o papel do Estado e da sociedade civil. 
HOLLAND A8 afirma que: 

(...) a logica do conflito entre Estado e sociedade civil 
parece substituir a logica da contradigao e das vias 
revoluciondrias assim como conceitos de classe e 
dominagao politica sao reatualizados no debate sobre 
movimentos sociais e hegemonia. Poe-se de lado as 
explicagdes estrutnrais (...) para insistir-se no tema do 
pacto-social e na complexa problemdtica da 
redemocratizagao nos paises capitalistas de 
desenvolvimento medio(...) 

Dessa forma, nesse cenario de rupturas e novidades foram surgindo diversos 
atores sociais, reivindicando a cidadania, numa atuagao localizada, valorizando 
discursos e praticas cotidianas. 

Por nao se pretenderem como unicos, nem definitivos, esses novos agentes 
coletivos conquistaram, ate certo nivel, o opoio publico geral, ganhando assim, a 
legitimidade politica na defesa das reivindicagoes especificas de todos os cidadaos. 

8HOLLANDA Heloisa Buarque de. Politicas da Teoria. In: Pos-Modernismo e Politica. 7 a 
15. Rio de Janeiro: Rocca 1991. Pag. 11. 
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2. Movimentos Sociais Contemporaneos: abrindo as portas para uma 
nova atuagao politica. 

Esse novo sujeito coletivo nasceu dentro de uma nova estrutura capitalista, 
sobretudo na Europa e na America do Norte; sociedades que o proprio TOURAINE9 

convencionou classifica-las de "programadas" ou "pos-industriais", onde as questoes 
culturais sao o pano de iundo mais fundamental do que a problematica economica. E e 
nesse contexto, segundo o autor, onde a luta de classes deixa de ser o locus nevralgico 
do sistema, para ceder espaco ao conflito social mais especifico, privilegiando novos 
campos, tais como: escola, hospital, bairro, pequenas comunidades urbanas e rurais 
etc. 

Essa crise, identificada pelo declinio da sociedade moderna, teve o seu ponto 
fucral nos anos 60, foi reforcada pelas crescentes atividades associativas, ganhou peso 
nos anos 70 e se desenvolveu aceleradamente na decada seguinte como luta das 
minorias: etnicas, ecologicas, consumidores, indigenas, femininas etc. Acerca dessa 
questao assevera LEITE10: 

O movimento social e muito mais que uma esfera de 
interesses particulares. E uma vontade de construir e 
reconstruir a sociedade em seu conjunto de maneiras 
fa\>ord\>eis aos interesses de grupo (...) No caso da America 
Latina, devido a sua tradicao histdrica distinta no processo 
de industrializaqao e formaqao tecnologica, as lutas 
sociais vivenciadas vieram atingir somente na decada de 
70 o nivel de formaqao de novos movimentos (...) foram 
conceituadas de 'movime?itos' para acentuar a sua 
natureza instdvel, distintas das obtidas em estruturas que 
se organizam em longa duraqao. E chamados 'sociais' 
devido ao seu distanciamento em relaqao aos aparelhos do 
Estado. Apesar do envolvimento constante em materias de 
interesse publico, nao foram chamados de movimentos 
politicos, justamente porque Ihes faltcn'am conexoes que os 
integrassem a alguma politica sistematica de governo, a 
exemplo da tradiqao sindical em paises como o Brasil que 
a gj-osso modo, nasceu e cresceu na sombra do Estado 
populista, que or a reprimia-os ou tutelcr\>a-os (...) 

9TOURAINE, Alain. Op. Cit. Pag. 123 
10LEITEr Sergio. Movimentos da Modernidade: novos atores na esfera. In: Estudos: 
sociedade e Agricultura. Rio de Janeiro: CPDA 1995. 
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Nos paises latino-americanos como o Brasil, onde a democracia nas decadas de 
60/70 era tida mais como excecao do que como regra, fez-se perceber que a dinamica 
insurgente desses novos movimentos acelerou os passos da desagregacao do regime 
militar atraves de lutas que se ampliaram no espaco publico. Alguns desses 
movimentos tornaram-se emblematicos pelo seu papel historico: o movimento das 
donas-de-casa contra a carestia e o custo de vida, que se estendeu por todo o pais, e a 
greve dos metalurgicos do ABC paulista, em 78 n . 

Foram movimentos que, direta ou indiretamente, deram contribuicoes no 
sentido de abrir as fronteiras da redemocratizacao na sociedade, favorecendo, por 
exemplo, a luta em defesa da anistia politica, em 78, e posteriormente a defesa das 
diretas, em 84. Em suma, foram movimentos que vieram preencher o vazio tediante 
deixado por um modelo politico de organizagao social que se encontrava desativado e 
sob o controle do Estado autoritario, como as agremiacoes estudantis, os sindicatos, 
os partidos de esquerda etc.. 

A emergencia desencadeada pelas novas referencias politicas, no piano 
simbolico, expressava, segundo SADER12, a crise das concepcdes que balizavam as 
representacoes sociais sobre o Estado e a sociedade civil em nosso pais. Para ele, foi: 

(...) impacto dos movimentos sociais (sobretudo na decada 
de 70) que levou a uma revalorizagao das prdticas sociais 
presentes no cotidiano popular, ofuscadas pelas 
modalidades dominantes de sua representacao. Foram 
assim redescobertos movimentos sociais desde sua 
gestagao na decada de 70. Eles foram vistos, entao, pelas 
suas linguagens, pelos lugares de onde se manifesta\>am, 
pelos valores que professavam, como indicadores da 
emergencia de novas identidades coletivas (...) novidade no 
real e nas categorias de representagao do real(...) 

11A importancia politica e social da greve dos metalurgicos do ABC paulista deu-se 
sobretudo, devido a sua possibilidade concreta de mobilizar outros movimentos sociais no 
Brasil, numa conjuntura em que as elites autoritarias pensavam ter silenciado em defimtivo 
as organizacdes civis. 
1:SADER, Eder. Ideias e Questoes. In: Quando os Novos Personagens Entraram em Cena: 
Experiencias e Lutas dos Trabalhadores da Grande Sao Paulo (1970-1980). 26 a 60. Sao 
Paulo: Paz e Terra, 1989. Pag.27. 
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A descoberta fundamental desse novo sujeito coletivo deu-se nas atuacoes 
cotidianas. No caso brasileiro, foram constituindo-se ao longo das decadas de 70/80 
como individualidade politica de uma nova identidade voltada para as reivindicagoes 
mais especificas, tais como: moradia, saneamento basico, creches, escolas etc. 

Mesmo tendo sua maior visibilidade em relagao as demandas das esferas 
publicas do Estado, como e o caso da luta pela moradia nos bairros perifericos, 
analisado por CALDEERA1', sua constituigao politica tern demonstrado que sua 
atuagao nao se limitou ao piano dessas reivindicagoes. Segundo PINTO14, ela se 
estendeu ao nivel da organizagao das relagoes de poder no espago publico, num 
processo de identificagao/diferenciagao de sujeitos de um mesmo grupo. 

Portanto, numa visao mais geral, podemos afirmar que esses movimentos 
sociais resultaram numa revolugao nas concepgoes e praticas politicas desencadeadas 
ao longo dos ultimos trinta anos na Europa e na America do Norte. Ao que parece, sua 
permanencia se estendera aos limites menos imaginados socialmente, a cada conflito e 
a cada cidadania negada ou suprimida por determinadas leis e instituigoes 
conservadoras. 

Muitos grupos surgiram, outros tantos desapareceram, numa dinamica, 
impossibilitando na atual conjuntura, fazer-se qualquer previsao definitiva do futuro, a 
exemplo das previsoes ideologicas de outrora. Segundo TOURAINE15: 

Os movimentos sociais que surgem em diferentes dominios 
nao sao mais formas de defesa dos trabalhadores contra os 
patrdes da industria, mas de defesa do publico contra os 
organismos de administi-aqao que tern o poder de modelar 
a procura em fungao de seus interesses; nao invocam mais 
a intewenqao do Estado, reivindicando, ao contrdrio, a 
autonomia e a autogestao das unidades sociais de base; 
enfim, nao falam mais em progresso e ponnr radiante, mas 
querem organizar, a partir de hoje, uma vida diferente, 
agindo sobre as escolhas sociais e politicas que re gem a 
produgao da organizagao social. 

13CALDEIRA Tereza Pires do Rio. A Politica dos Outros: o cotidiano dos moradores da 
periferias e o que pensam do poder e dos poderosos. Sao Paulo: Brasiliense, 1984. 
MPTNTO. Celi R. Tardim Movimentos Sociais: espago privilegiado da mulher enquanto 
sujeito politico. In: Questao de Genero. Sao Paulo: Brasiliense, 1992. Pag. 131. 

1-"TOURAINE, Alain. Op. Cit. Pag. 48 
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3. Da Casa Para a Rua: breve historico da insercao da mulher no espaco publico. 

O mundo marcado pela separacao dos espagos privado e publico impos 
diferengas culturais nas diversas atividades relacionadas aos papeis masculinos e 
femininos na sociedade ate os tempos atuais. Todavia, essa separagao nao e um 
produto recente de nossa historia, mas decorrente de uma trajetoria milenar, apoiada 
em um sistema de dominagao denominado como patriarcal, que tern sua origem da pre-
historia a antigiiidade greco-romana, estendendo-se rigorosamente ao modelo social 
escravista, feudal e capitalista; este ultimo, apropriando-se perfeitamente dessa 
realidade as suas diversas contradigoes essenciais. STUD ART16 aflrma que: 

A mulher sofreu uma derrota que comegou no dia em que 
ficou na ca\>erna, enquanto o homem saiu e estabeleceu 
novas relagoes com o mundo e com outros homens. O 
macho da especie foi o vencedor, e ao veneer afirmou: aos 
vencidos as geladeiras de fecho azul, as batedeiras, os 
Jiqiiidificadores, os aspiradores de po, as mil geringongas 
mecdnicas com que o consumismo busca povoar a sua 
ociosidade intelectual e a sua apreensao psicoldgica. Isso 
para algumas. Para as outras, a maioria, cabe o ti'abalho 
mal remunerado, o cansago intermind\>el, a pobreza sem 
esperanga. O envelhecimento precoce, a morte prematura. 

Com isso, pode-se aflrmar que nao coube a sociedade moderna a condigao de 
criadora do sistema patriarcal, mas, com a sua expansao material, ideologica e cultural 
marcada pelas desigualdades, o capitalismo no mundo inteiro sedimentou-se sobre os 
pilares da dominagao/exploragao homem/mulher, brancos/negros, ricos/pobres. 

Assim, segundo SAFFIOTI17, o casamento entre os dois sistemas de dominagao 
permitiu tornar indiviso o rosto de um em relagao ao outro. Ou seja, e incorreto fazer 
uma analise separando o patriarcalismo do sistema capitalista ou atribuir uma 
preponderancia maior as contradigoes presentes em um sistema em detrimento de 
outro, haja vista que suas condigoes reais estao intrinsecas, tornando-se impossivel 
separa-las de alguma forma. 

16STUDART? Heloneida. Mulher objeto de cama e mesa. Sao Paulo: Vozes, 1995. 
17SAFFIOTI, Heleieth I. B. Op. Cit. Pag. 42. 
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A autora insiste nessa questao, argumentando que, se houvesse de fato uma 
separagao entre esses sistemas (patriarcalismo/capitalismo), o homem ainda hoje 
continuaria sendo o unico provedor das necessidades domesticas. Atualmente, tem-se 
evidenciado que, trabalhando fora e/ou atuando no universo domestico como dona de 
casa, a mulher tern exercido influencia decisiva na organizagao familiar e na sociedade 
de maneira geral, na perspective de ser vista e ouvida, valorizada como cidada. 

No espaco extra-lar sua presenca cresceu algo em torno de 180% nas ultimas 
duas decadas, segundo os dados do EBGE de 1993, isso no que se refere apenas, ao 
mercado formal, ocupando hoje, em sua variedade de fungoes, quase que metade do 
mercado de trabalho, outrora reservadas ou exclusivas ao homem. 

Esse fato notorio demonstra nao ser mais surpresa nenhuma, em qualquer parte 
do mundo, encontrarmos mulheres exercendo postos executivos, administrativos, 
parlamentares etc. Uma ascensao capaz de incomodar o homem e seu exacerbado 
machismo. Acerca dessa questao assevera SAFFIOTI18: 

(...) foi o capitalismo que, com a separagao entre o local 
de moradia e o local de trabalho, criou a possibilidade das 
mulheres sairem de casa para trabalhar. Isto nao signified 
que as mulheres, antes do advento do capitalismo, fossem 
ociosas. Ao contrdrio, trabalha\-am na produgao e 
conservagao dos alimentos, teciam, confecciona\-am 
roupas, enfim, realiza\,am atividades hoje executadas pela 
industria ou tecnologia moderna. A medida que estas 
atividades foram sendo ntdustrializadas, as mulheres 
tiveram necessidade de sair de casa para ganhar seu 
sustento e o de seus dependentes, ou, entao, para colaborar 
no orgamento domestico. 

Essa caracteristica do trabalho extra-lar desempenhada pelas mulheres, em 
crescente desenvolvimento nas sociedades capitalistas, nao significou em momento 
algum a generosidade dos detentores desse sistema para com a atividade feminina. Ou 
seja, ao contrario do que pensam alguns estudiosos, nao foi nessa sociedade que a 
mulher conquistou a sua liberdade, a medida que teve maior acesso ao mundo do 
trabalho. 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Op. Cit. Pag. 61. 
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Como trabalhadora extra-lar, desde o inicio, a mulher teve infimos privilegios 
em relagao ao homem. Pois, mesmo exercendo fungoes praticas ou intelectuais 
semelhantes as dos demais trabalhadores, e obrigada a exercer tambem multiplas 
jornadas como dona de casa, educadora, esposa infalivel e perfeita guardia do lar. 

As atividades domesticas, por sua vez, ainda hoje nao sao reconhecidas como 
trabalho, embora tenham fundamental importancia para reprodugao da forga de 
trabalho, da ideologia dominante e da especie. Atividades privadas que garantem as 
necessidades basicas da familia, tais como: saude, alimentagao, higiene, educagao e 
lazer. 

Nas fabricas, seus salarios sempre foram reduzidos no minimo pela metade, sob 
a alegagao do pouco tempo exercido e da sua "inferioridade natural" em face das 
atividades desempenhadas, reforgando assim, a identidade de colaboradora do 
provento familiar. 

Do ponto de vista da exploragao, o sistema patriarcal/capitalista, ao mesmo 
tempo que ampliou o leque das atividades femininas, tern limitado sua possibilidade de 
ascensao no espago publico, sobretudo em relagao a sufocante dupla Jornada de 
trabalho: ter que ser o sujeito da atividade publica sem perder de vista as suas 
obrigagSes domesticas de dona de casa, mae e esposa como rezam nossas tradigoes. 
Segundo TOSI19 

(...) O sistema baseado nopatriarcalismo cria, mesmo sem 
intento deliberado, uma estrutura estratifwada que se 
caracteriza por uma distribuicao desigual das 
oportunidades tanto para aumentar a produtividade como 
a qualidade do trabalho de homens e mulheres (...) 

Via de regra, podemos afirmar, a luz das experiencias relatadas em diversas 
pesquisas desenvolvidas, que o papel de mae, esposa e trabalhadora manteve-se por 
muito tempo sob quase total invisibilidade quanto a emancipagao socio-cultural da 
mulher. 

19TOSI. Lucia. Introducao e ApresentacSo. In: Mulher e Ciencia. Maceio: Edufal, 1991. 
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Ou seja, os detentores desse sistema nao somente reforcaram, como 
aprimoraram, a exploracao da mulher, tanto no espaco publico como no espaco 
privado, fortalecendo assim as estruturas das instituicoes mais tradicionais, a exemplo 
do modelo de familia, como nos mostra SAFFIOTI20: 

No seio da familia, a dominagao masculina pode ser 
obsenada em praticamente todas as atitudes. Ainda que a 
mulher trabalhe fora de casa em troca de um saldrio, cabe-
Ihes realizar todas as tarefas domesticas. Como, de acordo 
com o modelo, os afazeres domesticos sao considerados 
'coisas de mulher', o homem raramente se dispoe a 
colaborar para tornar menos dura a vida de sua 
companheira. Nao raw, ainda se faz sennr, julgando-se no 
direito de estrilar se o jantar nao sai a seu gosto ou se sua 
mulher nao chega a tempo, trazendo-lhe o seu chinelo. 

Do exposto, cabe acrescentar tambem que, como sistema de 
exploracao/dominacao, o patriarcalismo, face irma da sociedade moderna capitalista, 
manteve, e ainda mantem, como pano de fundo sua influencia cultural, ideologica, 
politica e economica, pressupostos basicos das condicoes criticas elaboradas 
atualmente pelas mulheres na luta pela superacao definitiva em todas as suas 
dimensoes. 

Conquistando gradativamente, no olhar publico e privado, a visibilidade das 
suas mais diversas atividades, a mulher atingiu, atraves de suas crescentes atuacoes, 
seu direito de disputa na sociedade falocratica, evocando para si a posicao de sujeito 
consciente, quebrando as amarras de poder que se constituiram ao longo da historia 
humana, traduzido especificamente pelo sistema de dominacao/exploracao, 
patriarcalista/capitalista. 

Integrando-se como agente coletivo da atualidade do espaco publico e privado, 
a mulher comecou a intensificar seu papel de conquista desde os anos 60 nas mais 
diversas formas de organizacSes, a exemplo da luta das Donas de Casa em Combate a 
Carestia, das Maes da Praca Celestial na Argentina etc. ( o primeiro foi um movimento 
ocorrido no Brasil nos anos setenta, o segundo na Argentina nos anos oitenta), como 
tambem, atraves do seu engajamento ideologico na defesa da superacao de todo e 

SAFFIOTL Heleieth I. B. Op. Cit. Pag. 50. 
16 



qualquer sistema de desigualdade social existente(os grupos feministas, tanto na 
Europa como na America do Norte nas ultimas tres decadas). 

4. A Atuacao Politica das Mulheres: causando desconforto 

Ha exatamente tres decadas as Ciencias Sociais tern sistematicamente insistido 
no debate acerca da atuagao do feminino na politica. O ponto de partida foi a 
percepgao do historico contraste do poder que separa, ate os tempos atuais, de forma 
radical, homens e mulheres no exercicio das atividades institucionais mantidas sob a 
hegemonia da competitividade masculina. 

A lentidao, o desinteresse e, por que nao dizer, a ameaca a condigao de mando 
masculino no espago publico impuseram, quase sempre, obstaculos a presenga feminina 
nesse espago de "meia cidadania", construindo e delimitando, do ponto de vista 
cultural, os papeis a serem exercidos por homens e mulheres nesses e noutros terrenos. 
Sobre essa questao, nos informa SAFFIOTI21, de maneira oportuna, que: 

A identidade social da mulher, assim como a do homem, e 
construida afra\>es da distribuigao de distintos papeis, que 
a sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes 
categorias de sexo (a exemplo da questao do poder 
politico). A sociedade delimita, com bastante precisao, os 
campos em que pode operar a mulher, da mesma forma 
como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem (...) 

Um exemplo emblematico dessa realidade na America Latina e o proprio 
Brasil, onde o controle dos papeis sociais no terreno da politica institucional se 
mantem quase que inalterado no que diz respeito a posigao majoritaria masculina. Nao 
e a toa que, passados quase 65 anos do primeiro mandato feminino no pais, da medica 
paulista Carlota Pereira de Queiroz, apos a constituinte de 1932, que legalizou o voto 
feminino, pouco se ouve falar da presenga de mulheres nesse espago. 

:1 Idem. Pag. 9 
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De acordo com TABAK e TOSCANO , Coube a PUC/RJ o carater de 
pioneira cientifica na investigacao do fenomeno "mulher e politica", em toda America 
Latina. Segundo as autoras, a universidade introduziu em seus programas, desde o 
inicio dos anos 80, o Nucleo de Estudo Sobre a Mulher (NEM), tratando como linha 
de pesquisa prioritaria a questao da atuagao politica feminina. Um dos niveis mais 
explorados era exatamente o poder institucional, sobretudo acerca da insercao e 
atuagao da mulher no executivo e no parlamento nesses paises. O NEM tambem 
investiu em pesquisas que davam conta de questoes comunitarias, buscando a 
visibilidade feminina nesses espagos de reivindicagao social. 

No que tange o espago da politica institucional, vista sobretudo pela otica do 
binomio partido politico/Estado, as Cientistas Sociais TABAK e TOSCANO23, em 
analise da atuagao das mulheres desde os anos trinta, lutaram contra o que elas 
compreendem como sendo: "historico desinteresse" das brasileiras por essa questao. 

Segundo a concepgao particular de TABAK24, e evidente que a posigao 
feminina, de uma maneira geral, consolidou sua presenga no campo do trabalho extra-
lar, bem como nos movimentos de insurgencia popular resultantes das atividades do 
mundo privado e publico, onde sua atuagao trouxe a tona o resultado de grandes 
conquistas pela cidadania. 

Porem, segundo a autora, um dado contraditorio preocupante nesse processo, 
qual seja: o crescimento vertiginoso alcangado nesses espagos pelas mulheres, nao se 
traduziu de forma alguma numa proporgao semelhante nas esferas dos poderes 
legislative, executivo e judiciario, responsaveis pela elaboragao e execugao das leis de 
uma sociedade, apresentadas como deveres e direitos para os dois sexos. 

Para a autora, mesmo que alguns grupos feministas (a exemplo das anarquistas 
e ate certo ponto as marxistas) tenham como Utopia fundamental a superagao definitiva 
dessas instituigoes, a exemplo dos partidos, bem como dos poderes executivo, 
legislativo e judiciario, a curto prazo, tern que se insistir na sua atuagao como sujeito 
coletivo de inovagao politica, concomitantemente concretizando nesses terrenos de 

"TABAK . Fany e TOSCANO. Moema. Mulher e Politica. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
1982. 

23 Idem. Pag. 28. 
24TABAK, Fany. Op. Cit. Pag. 47. 
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competitividade as mudancas que possam viabilizar a consolidagao das suas proprias 
lutas reivindicatorias no cotidiano. 

Essa preocupacao foi tema especial da revista Veja no Brasil em setembro de 
199425, onde foram esbocadas diversas opinioes de mulheres estudiosas sobre o 
assunto, entre elas a da cientista social A VELAR, autora do livro: O Segundo 
Eleitorado. Para ela: "mulher so vota em mulher quando aprova as qualidades da 
candidata, e nao por identifica-la com as causas feministas"; a autora, tambem nesse ^ 
sentido, aponta para o grande desafio que e "ter que desfazer a crenca da apolitizacao. 
e conservadorismo do voto feminino." Foi comentado tambem oportunamente essa 
questao politica da mulher no final do milenio, que a deputada americana PAT 
SCHROEDER, procurou reforcar o debate feminino em torno desse espago e 
argumentou de forma critica que: 

Pelo fato de ter ficado alijada dos centros de decisao, a 
mulher de uma forma geral nao e a responsdvel pela 
inflaqao, pela corrupcao, pela violencia, pelo preconceito e 
pela miseria. Limpar a sujeira dos outros tern sido sua 
tarefa ha milenios, portanto estd apta tambem a cuidar da 
nova agenda publica dos paises - crianqas e adolescentes, 
idosos, meio ambiente etc. 

O impulso a participacao das mulheres nas esferas institucionais teve um 
reforco fundamental em 1996, com a orientacao do projeto da bancada de mulheres na 
camara federal, impondo legalmente aos partidos uma cota minima de 20% de 
representagao feminina nas campanhas municipais para o legislativo. O resultado 
imediato dessa nova lei eleitoral, foi a elevacao do numero 1672 vereadoras eleitas em 
1992, a cerca de 5000 atualmente26. 

Essa evidente realidade de exclusao politica das mulheres, segundo SAFFIOT27 

nao se restringe apenas aos poderes executivo, legislativo e judiciario, vai muito mais 
alem, estendendo-se aos outros niveis institucionais reconhecidos pelo Estado, onde a 
presenga da atuagao da mulher ainda e muito infima. E o caso dos sindicatos, que 
mesmo reconhecidos como espagos de luta por justiga social, direitos etc; pouco 

25Revista Veja, numero 1.084; setembro de 1994. Pags. 50 e 54. 
26 Lei numero 9100 de 22 de setembro de 1995. 
27 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Op. Cit. Pag. 48. 
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fizeram ate hoje para incentivar a participagao das trabalhadoras de diferentes 
categorias ocupacionais. 

Ou seja, nos sindicatos as questSes relacionadas aos papeis desempenhados 
pelas mulheres na sociedade, sao quase sempre deixadas de lado, ora por preconceito, 
ora por desinteresse para com as suas especiflcidades, com as problematicas advindas 
das particularidades sociais da mulher, consideradas como lutas minoritarias. 

Ainda como regra, podemos perceber que a mulher exerce nos sindicatos o 
minimo de atividades decisorias, postas muitas vezes aos limites das participagoes 
consideradas como secundarias, ou seja, exercendo mesmo fungoes proximas dos seus 
papeis mais tradicionais. Sobre a questao da atuagao feminina nos sindicatos, 
FERRE1RA e LIMA28, ao analisarem a questao sindical na regiao Nordeste afirmam: 

O sindicato ainda permanece como um espago de atuagao 
marcadamente masculino. As mulheres tern mais 
dificuldade em conciliar a atuagao nas esferas publica e 
privada (...) aspoucas mulheres que integram as instdncias 
de diregao sao geralmente solteiras, o que leva a supor 
uma restrigdo por parte mesmo da instituigdo e da propria 

familia, principalmente do marido, no caso das casadas. 
No interior de uma cultura em que cabe a mae ainda hoje a 
total responsabilidade de criagao dos filhos, a 
disponibilidade para a atividade sindical e diretamente 
afetada(..) 

Nao obstante, a atuagao politica das mulheres teve nas ultimas decadas uma 
grande expansao nos movimentos sociais: Clubes de Maes, Associagoes de Amigos de 
Bairro, Lutas Contra a Carestia etc. 

Segundo SAFFIOTI29 sao movimentos de insurgencia que travam suas lutas em 
torno de certas reivindicagoes especificas que esperam ver atendidas pelo poder 
municipal, estadual ou federal; ou ainda pelo empresario privado. Sobre a crescente 
participagao das mulheres nos movimentos sociais assevera PINTO''0: 

28 FERREIRA Brasilia Carlos, e LIMA Jacob Carlos. A Modernidade Inconclusa: a 
experiencia operaria no Nordeste. Joao Pessoa: MCS/UFPB. Cadernos de C. Sociais. n 5. 
1995. 
29SAFFIOTI, Heleieth I. B. Op. Cit. Pag. 48 
30PINTO, Celi Regina R. Jardin. Op. Cit. Pag. 133 
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(...) A importdncia nao so numerica, mas tambem em 
termos de lideranga, de mulheres em movimentos sociais 
nao transforma estas mulheres necessariamente em 
feministas, mas faz com que sua posigao nas redes de 
poderes seja transformadora. Podem se apontar tres 
situagoes que derivam desta insergao: a mulher deixando 
de atuar no interior da familia e nas relagoes informais de 
vizinhanga e amizade; a mulher passa a articular no 
interior dos movimentos, lutas diferenciadas em relagao 
aos seus companheiros homens, e mulheres organizadas em 
torno de questoes tradicionalmente femininas passam a 
questionar sua propria condigao de mulher. 

Na decada de 60, na America Latina, as lutas das mulheres nesses niveis sociais 
mais localizados despontaram de forma muito espontanea, impingindo no espaco 
publico caracteristicas inovadoras da atuagao politica do feminino. Como mostram 
muito bem HEILBORN e ARRUDA31: 

(...) O Brasil conheceu uma serie de movimentos que 
envolvem mulheres jd na decada de 60. O mais conhecido e 
aquele que passou a historia como Marcha da Familia com 
Deus e pela Propriedade, liderado pelo Movimento de 
Arregimentagao Feminina (MAF) que luta\'a entao contra 
as chamadas reformas de base propugnadas pelo Governo 
Jango. O golpe de 31 de margo introduz uma nova ordem 
juridica no pais que liquida com os direitos civis e ampara 
toda uma politica de perseguigao aos opositores do regime. 
Nesse contexto, e a exemplo do que se presenciaria mais 
tarde na Argentina, um grupo de mulheres passa a pedir 
contas do paradeiro de seus parentes - e o Movimento 
Feminino pela Anistia. Note-se que a partir da identidade 
de maes, apoiando-se portanto em uma determinada 
imagem do feminino, que as mulheres de classe media vao 
poder ousar desafiar o poder militar e atra\>es do apelo aos 
valores associados a maternidade, tao sacralizados na 
cultura brasi/eira, e latina por extensao, que as mulheres 
armam sua lutapolitica(...) 

Alguns estudiosos dos assuntos politicos na America Latina apontam como 
ponto fundamental para a nova dinamica que acelerou a participagao das mulheres 
nessas lutas localizadas ja nos anos 80, a retomada da democracia, consolidada com 

?1HETLBORR Maria T.uiza. e ARRUDA. Angela. Legado Feminista e ONGs de Mulheres-
notas preliminares. In: NEVES, Maria da Graga Ribeiro de. (org.) Genero e 
Desenvolvimento Institucional em ONGs. Rio de Janeiro: BAM/ENSUR/NEMPP; Madrid, 
Instituto de la Mujer, 1995. 
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grande expressao nessa decada, culminando com a seqiiencia de quedas das forcas 
autoritarias nesses paises. 

Mesmo baseados na privatizacao da economia estatal, na mercantilizacao da 
politica e na reducao do poder de funcoes do Estado, os governos eleitos pelo voto, a 
partir das experiencias anteriores, puseram-se temerosos face aos avancos das 
reivindicagoes particulares desencadeadas por mulheres, principalmente daquelas que 
nunca se identificaram como feministas e sim como maes, esposas, donas de casa etc., 
mulheres que levaram ao espago publico a propria identidade tradicional como forma 
de contestagao politica as adversidades vividas nesses paises. 

Ao contrario da America Latina, a insurgencia desses novos movimentos 
sociais nos paises da Europa e America Central deu-se em um Estado que garantiu o 
bem estar social, caracterizado pela existencia de um excedente economico suficiente e 
de pleno crescimento da capacidade de emprego, o que permitiu o maior ingresso das 
mulheres ao mercado de trabalho, acompanhado de uma grande mobilidade social, 
contribuindo assim, para o desenvolvimento da liberagao politica na sociedade. Nesse 
contexto, as mulheres tiveram acesso a uma tecnologia e servigos que viabilizaram sua 
propria atuagao ",2. 

Do ponto de vista mais amplo, no que tange o papel feminino, sobretudo, no 
interior dos movimentos sociais, a atuagao das mulheres na maioria das vezes 
transcende stricto-senso as demandas reivindicatorias ao Estado, haja vista que sua 
relagao com o mesmo ocorre posteriormente a sua organizagao. Segundo PINTO"'3, 
sao movimentos caracterizados por uma radicalidade propria, a medida em que 
contem todas as praticas e constitui sujeitos a partir do reconhecimento e presenga do 
seu corpo, marca irredutivel de sua condigao. 

Portanto, dentro dessa nova perspectiva, pode-se interpretar a atuagao das 
mulheres nos movimentos sociais, desde os anos 80, como uma forma distinta e 
inovadora do fazer politica, questionando as contradigoes sociais, cobrando justiga, 

3:SALINAS. Gloria Ardaia. Mujeres y Democracia: la busca de una identidade en el sistema 
politico. In: Nueva Sociedade: cultura politica y gobierno em los 90, 134. Caracas: Texto, 
1994. 
33PINTO? Celi R. Jardim. Op. Cit. pag. 132. 
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construindo no cotidiano de sua acoes a cidadania almejada por muitos outros. 
Segundo HEDLBORN e ARRUDA34: 

E enorme a riqueza da cena politica quando as mulheres, 
enquanto grupo, se fazem presentes. Em primeiro lugar, 
porque isso assinala uma inegdvel ampliacao do espaco da 
cidadania, e mais, de uma cidadania que comporta a 
expressao de interesses nem sempre convergentes com os 
masculinos. Em segundo, porque, como a historia tern 
demonstrado, as mulheres alargaram a propria esfera de 
participagao e tern encabegado uma serie de movimentos 
sociais urbanos. Estes caracterizam-se pela demanda por 
bem de consumo coletivo que, no contexto urbano, sao alvo 
de acirrada concorrencia, tais como abastecimento de 
dgua, transporte, sen'igo de saude e saneamento, e que em 
verdade nao sao reivindicagoes especificamente femininas. 
Em terceiro lugar, ocorre a produgao de um discurso 
singidar que, de algum modo, unifwa essa participagao 
feminina pela igualdade de direitos(...) 

Uma novidade politica particular que nao se inscreve, segundo CAL-BErRA^, 
somente numa limitada decisao da mulher de filiacao a um partido qualquer ou mesmo 
ao simples exercicio das atividades legislativas, executives e judiciarias, bem como a 
uma mera insercao trabalhista nas organizacoes sindicais. Para autora, o carater mais 
peculiar dessa insurgencia social a modernidade, que poe a mulher no centro das 
atividades cotidianas, diz respeito tambem ao modelo alternative de politica que tern se 
revelado nas diversas reivindicagoes e no conteudo das novas representacoes gestadas 
na contemporaneidade: 

(...) e na politica que se constrdi significantes. Mas para 
que seja possivel entender essa afirmagdo e necessdrio 
conceber a politica como uma relagao de forgas sem a 
mediagdo obrigatoria de instituigdes e aparelhos ligados 
ao Estado(...)a logica dos novos movimentos que acabou 
repercutindo no comportamento politico e no 
enfrentamento com o Estado, passa pelos mais variados 
caminhos, em geral bastante privados, e tern um 
desenvolvimento que estd longe de ser linear. E de maneira 
trans\>ersal e fliuda que ele se propagou e foi tecendo uma 
nova imagem e uma nova prdtica. Nao ha\na nada que 

34HEILBORN. Maria Luiza. e ARRUDA Angela. Op. Cit. Pag. 18. 
35CALDEIRA, Tereza Pires do Rio. Op. Cit. Pag. 134. 
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predisse esse caminho, como nao hd nada que possa 
adiantar acerca de sua durabilidade. 

5. O Movimento Feminista: "maos a obra para o novo mundo". 

Como reivindicacao particular, o movimento feminista se inscreve tambem no 
quadro das grandes novidades politicas deste seculo, especialmente a partir dos anos 
60, momento que culminou com a ascensao da critica mais generalizada, pondo em 
xeque as concepcoes conservadoras de instituicoes como a Igreja, a familia, as ciencias 
e o Estado. Acao que, segundo HEELBORN e ARRUDA?6, se traduzia 

(...) na ampliagao de espago na sociedade e pode ser 
designada por duas referencias: o movimento de mulheres 
ou o feminismo. Distintas, as duas formulagdes sdo, 
contudo, faces de uma mesma moeda; tern em comum o 
fato de que e o sexo feminino que toma a cena politica. A 
novidade estd justamente at, serem mulheres fazendo 
politica jd que tradicionalmente o feminino se aloja 
distante dessa arena (...) 

Nessa conjuntura, o toque de fantasia que tomava conta do debate critico, 
dava conta das lutas estudantis, do movimento hippie, da barricada dos desejos, da 
revolucao sexual e, de uma forma geral, da possibilidade de supressao radical dos 
valores tradicionais cultivados historicamente. Bandeiras expressas de forma muito 
compativel com a famosa obra marcusiana: "E Proibido Proibir". 

Na decada de 70, a concepcao de que os tabus chegavam ao fim tomava conta 
de grande parte dos estudantes, intelectuais, artistas etc. A ideia do enfrentamento de 
novos e velhos valores passava a ser uma questao de principio, em especial para as 
mulheres, que buscavam a todo custo sua "liberdade". 

Em meio as campanhas motivadas pela ONU nessa mesma epoca, acerca do 
preconceito sofrido pelo sexo, foram lancados diversos programas em defesa da 

36HEILBORNr Maria luiza. e ARRUDA Angela. Op. Cit. Pag. 17 
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mulher, contra toda e qualquer discriminacao marcada pela desigualdade de condicdes 
sociais, mobilizando as feministas em todos os paises do mundo, principalmente na 
Europa e na America Latina. 

O resultado dessas campanhas culminou tambem com a proclamacao pela 
ONU, em 1975, do Ano Internacional da Mulher e posteriormente, em 1976, com o 
inicio do Decenio da Mulher. Esse incentivo singular na historia dessa instituicao 
reforcou o conteudo das primeiras atuacoes politicas dos movimentos feministas, 
sintetizando-o em denuncias aos valores da cultura patriarcal/capitalista, que 
historicamente dividiu os espacos da casa e da rua, delimitando as atribuicoes dos 
papeis sociais a serem ocupados por homens e mulheres na sociedade. 

Cabe observar, mais uma vez, que a industrializacao capitalista assegurou uma 
revolucao fundamental na separacao dos mundos publico e privado, haja vista que, 
alem de modernizar e ampliar os espacos do trabalho, proporcionou no campo das 
inovacoes tecnologicas a insercao da criatividade, entre as quais a feminina, posta a 
partir dai a competitividade com as atividades masculinas, bem como a luta pelos 
direitos comuns em diversas ordens. E o que aflrmam HEILBORN E ARK-IIDA''7: 

(...) com essa insergao da mulher, principalmente nos 
paises do Norte, se retoma uma problemdtica jd esbogada 
nas primeiras decadas do sec. XX em torno, primeiro, das 
garantias ao trabalho feminino e depois, em relagao ao 
direito de voto. Surge entdo um conjunto de ideias que 
articula esses temas anteriores a uma analise da 
discriminagao da mulher na sociedade. Esse novo discurso, 
chamado de novo feminismo, que e extremamente variado e 
cheio de matizes, possui um denominador comum: o 
questionamento da divisao tradicional dos papeis sociais 
entre homens e mulheres (...) 

No exercicio das novas atividades, proprias do mundo considerado 
culturalmente como espaco da racionalidade, as mulheres desenvolveram o potencial 
academico, na perspectiva de atender as demandas intelectuais de determinadas 
funcoes profissionais no espaco publico. 

Um exemplo paradoxal da apatia das mulheres com o mundo racional no Brasil 
foi a escritora norte riograndense Nisia Floresta. que ha mais de um seculo antes de 

'HEILBORN, Maria Luiza. e ARRUDA Angela. Op. Cit. Pag. 15. 
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todas essas mudancas do nosso tempo ja havia publicado, em 1832, a obra 
revolucionaria "Direitos das Mulheres e Injustica dos Homens". Nestes e noutros 
escritos, seu principal legado foi contribuir para desfazer os preconceitos e o mito da 
incapacidade intelectual feminina existentes na epoca e de demonstrar a importancia da 
formacao academica no desempenho satisfatorio das mulheres; ou seja, para ela, a 
insercao feminina nesse meio era uma forma eficaz de pleitear sua emancipacao 
politica.^8 

Do ponto de vista cientifico, devemos tambem fazer uma ressalva ao 
surgimento da pilula anticoncepcional, fundamental para o fortalecimento da revolucao 
sexual iniciada nos anos 60, pondo em evidencia a importancia da consciencia politica 
do direito da mulher sobre o seu corpo. 

Essa novidade fomentou importantes campanhas feministas, principalmente na 
Europa, a exemplo da Marcha das Mulheres, na Franca, em 1979, que desfraldou a 
bandeira de protesto: "Um Filho, se Eu Quiser e Quando Quiser'. Segundo 
TOUR-AINE""9, a essentia destes e doutros protestos pode ser resumida na: 

(...) luta contra a imagem que o homem tern da mulher: 
aquela que dd a luz e educa os filhos, que agi'ada e nutre o 
homem, que /he prega os botoes e o consola, seduz e 
satisfaz. As amarras que as mulheres querem romper sao 
tao fortes, estao de tal forma marcadas em suas 
personalidades e nas dos homens, que sua acao desponta 
comoprovocadora (...) 

A critica politica desencadeada pelas feministas nessa decada, alem de 
contestar a segregacao do espaco privado e publico, separados como espacos da 
emocao e da razao, da reproducao e da producao, gerou, em segundo momento, a 
necessidade de diluir tal diferenca, buscando, ao contrario, integra-los, trazendo para a 
competitividade os sentimentos do prazer e da emocao e, em contrapartida, levando ao 
mundo privado a importancia da racionalidade para seu planejamento e transformacao. 
Assim, a partir dessa otica, para elas, a decisao de se fazer um filho passa a ser pensada 

DUARTE. Constancia Lima. Nisia Floresta: vida e obra. Tese de doutorado apresentada ao 
Departamento de Letras Classicas e Vernaculas. Area de Literatura Brasileira. Vol. 1. S3o 
Paulo: 1991. Pag. 243 -273. 
39TOURAINE, Alain. O Pos Socialismo. Sao Paulo: Brasiliense, 1988. Pag. 121. 
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como rational, da mesma forma que a atividade operaria empreendida na fabricacao de 
um carro pensada, como emotiva. 

Nesse sentido, TOURAINE40 afirma que as primeiras provocacoes feministas, 
nos anos 60/70, contra a ordem culturalmente estabelecida pelo mundo falocratico, 
incidiram mais de recusas do que de aceitacoes, mais de separacao do que de 
participacao, sintetizando assim, as duas diretrizes norteadoras da atuacao politica 
feminista nesse momento: a primeira, reivindicando a liberdade e igualdade entre 
mulheres e homens; a segunda, incitando-as contra um sistema que caracterizou a 
mulher como dominada e o homem como dominador. 

Foi com essa proposta de denuncia inovadora, radicalizando a critica face as 
dispares posicoes dos papeis sexuais na sociedade, que elas, na decada de 70, nao so 
escandalizaram os meios institucionais machistas e conservadores, como tambem 
confundiram de forma polemica todos os segmentos sociais femininos, ate mesmo 
aqueles que se consideravam mais organizados politicamente. E precisa a interpretacao 
de STUDART41 ao analisar a particularidade do movimento feminista em relacao a 
outros movimentos de mulheres: 

A feminista e aquela mulher que nao denuncia apenas a 
pobreza das trabalhadoras do seu sexo. Nao e tambem 
aquela militante politica que protesta contra a carga brutal 
de trabalho. A feminista vai mais huge e mais fundo. Ela 
denuncia e atua sobre a discriminacao mais intima, mais 
arcaica, mais dolorida e mais ameagadora. Fala da tirania 
na relagdo homem-mulher. Protesta contra a mais velha 
das dominagdes, aquela que se faz sobre o estreito 
territorio do corpo (...) escandaliza por que quer abolir 
uma lei muito antiga: a do comando do homem sobre a 
sexualidade da mulher. Diante dessa pretensao, desse 
desafio, nao sao so os homens que recuam, assustados e 
galhofeiros. A maioria das mulheres tambem se sente 
acuada e se defende com a frase: sou feminina nao sou 
feminista. 

Portanto, alem de contribuir para o surgimento de organizacoes de mulheres 
nessas duas decadas, o feminismo proporcionou uma criteriosa e polemica revisao dos 

40Idem. pag. 122. 
41 STUDART, Heloneida. Mulher, a Quern Pertence Teu Corpo?. Petropolis: Vozes, 1993. 
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padroes morais tidos como absolutos. Quanto a essa questao assevera HEILBORN e 
ARRUDA42: 

O feminismo comprometido com todo esse idedrio leva 
mais huge ainda a premissa de que o pessoal e o privado 
sao significativos e politicamente relevantes. Dessa 
maneira, as relagdes na familia, no casal e no lar sao 
submetidas a um exame rigoroso no sentido de 
desmistificar a ideologia da intimidade e da maternidade. 
Na verdade, o feminismo investiu contra a separaqao entre 
o dominio publico e privado, propondo, senao uma 
demoliqdo total das fronteiras entre essas esferas, um 
embaralhamento dos signos que as qualificam. Na sua 
agenda de lutas politicas, os temas ligados a sexualidade e 
aos direitos reprodutivos ocupam coerentemente um lugar 
de destaque. 

Cabe lembrar que, na realidade brasileira, o feminismo nasceu colado a uma 
conjuntura autoritaria que se estendia em toda America Latina. Assim, os primeiros 
movimentos de mulheres no pais foram vistos como subversao aos padroes morais em 
curso. 

Em consonancia aos debates feministas na Europa e na America, as feministas 
criaram, em 75, o CMB (Centro da Mulher Brasileira), instituicao que permitiu ampliar 
no espaco publico as questoes politicas direcionadas a mulher na sociedade, entre as 
quais: a luta por melhores salarios, empregos, familia, corpo, prazer etc.. 

Diretamente solidarias com as lutas pela retomada da democracia, as feministas 
brasileiras, no principio das suas organizacoes nos anos 70, enfrentaram grandes 
impasses na articulacao de suas propostas com as dos movimentos de esquerda 
atuantes na epoca. Questoes defendidas como especificas por elas eram postas em 
segundo piano e consideradas como divisionistas da unidade de confronto com o 
regime militar. 

Esse debate em torno de uma agenda de prioridades politicas provocou 
divergencias de posicoes nos projetos da esquerda com os dos movimentos das 
minorias, em especial, com as lutas feministas. Segundo SAFFIOTI43: 

42HEILBORN. Maria luiza. e ARRUDA Angela. Op. Cit. Pag. 16 
43HELEIETR, Saffioti. Op. Cit. Pag. 89. 
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Estes grupos politicos nao hesitavam em rotular de lutas 
menores, secunddrias, e ate de des\ios ideoldgicos (...) 
a/ega\>am que a Iuta de classes e o combate ao regime era 
uma Iuta maior por que be?iejicia\'a a um numero maior de 
pessoas (...) lutar contra o patriarcalismo era lutar contra 
uma coisa que so atingia as mulheres (...) 

Todavia, a polemica resultante desses impasses nao impediu, nas decadas de 
70/80, a decisiva instauracao do debate sobre a mulher no Brasil, fato que, segundo 
MURARO44, fez recuar os excessos machistas presentes nos espacos publico e privado 
em nossa sociedade. 

Assim, o movimento feminista brasileiro, a exemplo do que estava ocorrendo 
em paises da America e Europa, conseguiu expressar no espaco publico, a critica as 
questoes contraditorias de nossa sociedade, entre elas: a discriminacao sexual, passada 
em silencio historico na nossa cultura. 

6. O Estudo de Genero: uma novidade na novidade. 

Apos o despontar das primeiras lutas feministas, comeca a se organizar em 
varios paises da Europa e da America grupos de estudos sobre mulher, com a 
perspectiva prioritaria de investigar e aprofundar teoricamente as disparidades 
colocadas pelos papeis sexuais masculinos e femininos. 

Essa reflexao teve initio na decada de 60, aprofundou-se nos anos 70 e se deu 
principalmente pela necessidade do olhar feminista para si mesmo. Afirma SAFFIOTI45 

que esses estudos sao muito recentes, devido ao numero muito pequeno de estudiosos, 
em sua maioria absoluta mulheres, dedicados nesse momento a tematica feminina, 
sendo a principal questao de enfoque, as injusticas sociais vividas pelas diferencas dos 
papeis desempenhados por homens e mulheres na sociedade. 

J4MURARO, Rose Marie. Os Seis Meses em que Fui Homem. 4a. edicao, Rio de Janeiro: 
Rosas do Tempo, 1991. Pag. 106. 
4?HELEIETH, Saffioti. Op. Cit. Pag. 92 
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Era tambem o momento de refletir criticamente o sentido da atuacao feminista, 
que mergulhadas no ativismo politico dos projetos emancipatorios, muitas vezes 
perdiam de vista o alvo do proprio confronto, tornando-se em alguns momentos refens 
das suas proprias praticas. 

Levantando as mais diversas bandeiras, sintetizadas pela Iuta da igualdade nas 
relacoes de genero, chegaram em muitos momentos a provocar graves distorcoes em 
seus projetos emancipatorios, tornando a defesa do feminino embotada de preconceito 
e antipatia. Segundo SAFFIOTI46 

Rigorosamente nao exislia nesse momento, como ainda nao 
existe hoje, um so feminismo, pois jd havia diferentes 
bandeiras levantadas (...) Tais distincoes decorriam do 
enfoque politico dado por cada grupo (...) Embora a 
tendencia majoritdria seja ainda hoje a de respeitar os 
homens, que sao considerados frutos da educagao que 
receberam, e de lutar pela conscientizagao de homens e 
mulheres sobre a necessidade de se criarem condigoes nas 
quais ambas as categorias de sexo possam receber igual 
tratamento (...) a pala\ra feminismo ainda tern hoje uma 
conotagao negativa, pejorativa (...) por isso, em geral as 
feministas temem autodenominar-se (...) 

A percepcao critica fundamental nesse momento girava em torno da ideia que 
se constituiu acerca do espaco publico, a partir da otica de que esse era o espaco a ser 
alcancado como conquista ultima no processo de disputa dos diferentes sexos. Porem, 
nao demoraram e as reflexoes criticas se colocaram opostas a essa perspectiva, haja 
vista que a integracao em massa das mulheres no campo do trabalho serviu tambem 
como experiencia para se perceber que esse mundo tao almejado estava cada vez mais 
distante dos seus anseios de mulher. Ou seja, o espaco tao idealizado como o da 
liberdade, continuava a ser construido de recusas, divisao, insatisfacao, 
competitividade, prisao e castracao da felicidade de homens e mulheres. 

Para MURARO47, o mundo no qual as mulheres buscavam sua insercao era 
masculinizado e sem qualquer espaco para o feminino, pois, este caminhava em sentido 
inverso e a insercao nesse espaco representava sua prisao nas instituicoes falocraticas, 

46Idem.Pag93. 
47MURARO? Rose Marie. Op. Cit. pag. 18. 
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fato que as obrigava a abdicarem de sua especificidade de mulher para se tornarem o 
proprio homem. 

O ponto de partida para essas reflexSes foi a propria definicao conceitual do 
genero, tendo como base as pesquisas desenvolvidas pela Antropologia, que serviram 
para minimizar ainda mais a dimensao biologica em face da questao socio-cultural. 
Segundo HEILBORN48, a partir dessa compreensao pode-se afirmar: 

Genero e um conceilo das ciencias sociais que se refere a 
construqao social do sexo. Signified dizer que d palavra 
sexo designd dgord no jargao da analise socioldgica, 
somente a caracterizacao anatomofisioldgica dos seres 
humanos e a atividade propriamenle ditd. 0 conceilo de 
genero existe, portanto, para distinguir d dimensao 
biologica da social. O raciocinio que apoia essa distinqao 
baseia-se na ideia de que ha machos e femeas na especie 
humana, mas a qualidade de ser homem e ser mulher e 
realizada pela culturaf...) 

Esses estudos vieram convergir com outras criticas teoricas desenvolvidas 
nesse momento, em particular a questao da pos-industrializacao e sua oposicao as 
meta-narrativas modernas, debates que colocaram no alvo da critica a atuacao 
feminista, face ao principio conceitual que concebia a mulher como essentia universal, 
consequentemente tomando o homem como oposto natural da dominacao49 

A redefinicao desse debate passava assim para uma ordem de interpretacao 
critica. O ponto de partida foi entender que as feministas nao eram responsaveis pela 
revelacao de uma nova verdade historica, mas por uma explicacao partial de uma 
realidade dinamica que envolvia homens e mulheres. A partir dai comecou a se 
perceber nas relacoes de genero uma relacao de poder, exercida em diversos espacos 
sociais, como familia, trabalho, amor, enfim, todos os espacos da vida publica e 
privada. 

Essa nova concepcao se impos como reflexao as feministas, que comecaram a 
pensar nas contradicoes entre os sexos a partir de uma analise das relacoes dos 

d8HEILBORN. Maria luiza. Genero: uma breve introducao. In: NEVES, Maria da Graca 
Ribeiro de. (org.) Genero e Desenvolvimento Tnstitucional em ONGs. Rio de Janeiro: 
IBAM/ENSUR/NEMPP; Madrid. Instituto de la Mujer, 1995. 
49SORJ: Bila. O Feminismo na Encruzilhada da Modernidade e P6s-Modernidade. In: 
Questao de Genero. Sao Paulo: Brasiliense, 1992. 
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generos, com uma visao nova do fazer ciencia, buscando assim, saltar fora da logica de 
todo e qualquer modelo de interpretacao gestado na modernidade. Sobre esta questao, 
assevera MURARO50: 

(...) char uma epistemologia a partir da mulher nova e do 
homem novo que se encontre na relacao, e na solidao. 
Todas as ciencias de hoje (...)sao ciencias de confrontacao, 
de oposigdo e nao de integracdo e conciliagdo (...), sao 
jogos de forga e nao de atragdo. 

O desafio fundamental dessa pratica cientifica inovadora foi desvendar as 
explicacoes biologicas do ser mulher e homem. Ou seja, fazendo entender que as 
identidades macho e femea fazem parte de um condicionamento cultural que acontece 
desde o momento da descoberta da gestacao da vida. Dessa forma, a questao sexual a 
luz, da teoria de Genero, passou a ser tomada numa concepcao anti-essencialista, fato 
que possibilitou criticamente romper com as nocoes de inferioridade natural, 
historicamente identificadas com as condicdes fisicas e intelectuais da mulher. E mais, 
demonstrar que o argumento biologico so foi utilizado a fim de mostrar a ausencia de 
fundamentacao cientifica da ideologia da 'inferioridade' feminina, bem como, explicar 
definitivamente que os fenomenos organicos tambem fazem parte de uma elaboracao 
socio-cultural. Quanto a essa questao assevera BELOTTI51 

A cu/tura a qual pertencemos, como qualquer outra 
cultura, sen>e-se de todos os meios a sua disposigao para 
obter dos individuos dos dois sexos o comportamento mais 
conforme os valores que Ihe interesse consemar e 
transmitir (...) arrebentar a cadeia de condicionamento 
que se vai transmitindo quase que intacta de uma geragao 
para outra nao e tare/a simples, mas existem momentos 
hi st or i cos em que tais operagoes podem rest/1 tar mais 
fdceis que noutros. Como hoje, quando todos os valores da 
sociedade estao em crise e entre estes o mito da natural 
superioridade masculina (...) haja vista, que tendo 
consciencia de que o sexo nao e determinado de uma vez 
por todas, e para sempre, pelos caracteres sexuais 
anatomicos tipicos; que a identidade sexual deve ser 
adquirida pela crianga atra\>es da cultura (...) deve-se 
entao comegar a mudanga desde os primeiros anos de 

50MURARO, Rose Marie. Op. Cit. pag. 261. 
51 BELOTTL Elena Gianini. O Descondicionamento da Mulher: do nascimento a 
adolescencia. Petropolis: Vozes, 1975. 
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infdncia, eliminando todas as diferengas de valores de 
posigoes superiores e inferiores entre osfdhos (...) 

Situando-se nesse mesmo campo, SAFFIOTI52, em suas analises das relacoes 
de genero, insiste na importancia de se explorar no estudo dos generos a referenda da 
politica e do poder, fundamentada na simbiose do patriarcalismo/capitalismo. Segundo 
a autora, uma questao e fundamental: o sexo nao se explica no piano biologico, ao 
contrario, ele sofre alteracoes historicas e sociais, que so podem ser negligenciadas 
quando naturalizamos os processos historicos. Para ela, devemos atentar para o 
processo de naturalizacao do elemento dominacao/exploracao entre homens e 
mulheres, cuja intensidade sofre variacoes em cada sociedade. 

E nesta direcao politica da conquista e imposicao que a identidade de genero 
dominante e dominado se constroi e, atraves das relacoes de poder, estende-se nos 
diversos espacos sociais. E assim que SAFFIOTI , apoiando-se ate mesmo em novas 
referencias, como FOUCAULT, afirma que o poder esta constantemente presente nas 
tramas relacionais dos generos. Segundo a autora : 

(...) concepgoes de genero, organicamenie construidas, 
interrelacionam-se dialeticamente, dando assim, ensejo a 
superagdo das contradigdes nelas contidas, atrcrves da 
prdtica politica. Esta constitui uma razao nuclear para nao 
se fugir do conceilo de poder, quando analisar as relagdes 
de genero(...) 

Portanto, foram contribuicoes como essas e tantas outras, trazidas ao debate da 
mulher, nos anos 70, pelos estudos de genero, que ampliaram os horizontes politicos 
das atuacoes feministas pois, somente a partir do fundamento instigante dessa nova 
critica que comecaram a refletir teoricamente sobre o que representava a 
transformacao radical de uma complexa cultura, legitimadora de um poder que em 
suas relacoes aprisiona homens e mulheres. 

5:SAFFIOTI. Heleieth I. B. Rearticulando Genero e Classe Social. In: Questao de Genero. 
Sao Paulo: Brasiliense, 1992. Pag. 191-193. 
"SAFFIOTL Heleiclh I. B. Op. Cit. pag. 193. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DA VIDA PARA POLITICA: hist6rias e realidade. 



1. Um Retrato Historico da Cidade54. 

0 municipio de Nova Palmeira localiza-se na Mesorregiao do Sertao paraibano, 
em uma area de 201 quilometros quadrados, limita-se ao norte pelo municipio de Picui; 
ao sul, pelo de Pedra Lavrada; ao leste, pelos de Picui, Pedra Lavrada e Cuite; e ao 
oeste, pelo Estado do Rio Grande do Norte. 

O povoado teve initio em 1880, epoca em que Francisco Bezerra de Medeiros, 
conhecido como Chico Cacote, adquiriu uma propriedade e trouxe toda sua familia 
para implantar a fazenda Jerimum, no local onde esta edificada a cidade. 

Nessa mesma epoca, vieram tambem, acompanhados de seus parentes, os 
senhores Pedro Antonio dos Santos, Jose Bezerra de Medeiros e Manoel Clementino 
de Mendonca. 

No terreno doado pelo pioneiro Francisco Bezerra de Medeiros, foi construida, 
em 1918, uma capela dedicada a Nossa Senhora da Guia, escolhida como Padroeira da 
Povoacao. 

Dos habitantes que originaram a comunidade, alem dos seus pioneiros, 
destacam-se os cidadaos: Manoel Belarmino de Macedo, Tomas Martins de Medeiros 
e Jose Amaro Dantas, por estarem relacionados entre os primeiros habitantes a 
constituirem grandes familias. 

Ja nos anos 50, o nome Jerimum foi mudado para Nova Palmeira por sugestao 
do senhor Manoel de Souza Lima, entao prefeito de Picui, municipio a que pertencia o 
povoado. 

Para dar significado cultural ao novo nome da comunidade, o prefeito levou a 
Nova Palmeira duas mudas da arvore, plantando-as em lugar de destaque. 

Com seu paulatino progresso economico fundado na pequena rede comercial, 
na agricultura de subsistencia, na pecuaria e sobretudo no minerio, o povoado 
conseguiu elevar-se politicamente a categoria de distrito, em 1961, e posteriormente a 
de municipio, pela lei estadual de numero 3.102, de 14 de outubro de 1963, 
desmembrando-se simultaneamente do municipio de Pedra Lavrada a quern seu 
territorio pertencia geograficamente 

54Informacao adquirida atraves dos estudos do IBGE e das pesquisas desenvolvidas pela 
vereadora e poeta popular Marizinha. 
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Do ponto de vista educacional, desde os primordios da comunidade que as 
mulheres tiveram uma evidente predominancia sobre os homens, alfabetizando, durante 
decadas, geracoes de alunos, em sua maioria do sexo feminino. 

As primeiras educadoras da cidade foram, Nisa de Juvino, Josefa Emilia 
Bezerra, Josefa Eunice, Dona Nevinha, Marli Moura Bezerra e Benedita Cordeiro, 
formadoras de toda a populacao que frequentou a escola e desenvolveu o 
conhecimento. 

Os frutos desse interesse educacional, refletem ainda hoje um contraste com a 
realidade social de miseria do municipio, onde o Censo de 91 revelou um dado 
surpreendente, qual seja: em Nova Palmeira, ao contrario dos demais municipios da 
regiao, 50,3 % de sua populacao acima dos 5 anos de idade encontram-se 
alfabetizada, o que representa cerca de 2.931 habitantes, sendo 738 na zona urbana e 
737 na zona rural, em sua maioria mulheres. 

Parte significativa dessa geracao de mulheres enveredou para o campo artistico, 
intelectual e politico, a exemplo da deputada estadual do RN Fatima Bezerra e da 
renomada poetiza Zila Mamede, autora de diversas obras de repercusao literaria, entre 
elas "Rosa de Pedra" (1953). 

Em vista das poucas oportunidades de trabalho criadas anualmente, como nos 
informa o Censo de 91, a remuneracao media da populacao nao chega atualmente a 
ultrapassar o numero dos 32,00 reais mensais, o que provocou um crescimento 
vertiginoso nas condicoes de miserabilidade da regiao do Curimatau. 

De acordo com essa realidade, em Nova Palmeira, cerca de 2.045 habitantes 
vivem em condicoes de total indigencia, o que correspondem a 75 % de toda a 
populacao da cidade. 

Mediante o impacto dessa conjuntura em que a miserabilidade se impoe 
cotidianamente, ao longo de sua historia, o municipio vivenciou grandes eventos 
politicos e sociais, expressos, em sua maioria, nas reivindicacoes das demandas 
populares ao Estado. 

Porem, nesse cenario de organizacao do poder politico, as mulheres tiveram 
uma contribuicao historica decisiva, haja vista a sua participacao em todos os espacos 
sociais da cidade. 
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Portanto, na trajetoria politica de Nova Palmeira, a visibilidade historica das 
mulheres sempre teve destaque especial nos mais diversos niveis de engajamento 
social, ou seja em Partidos Politicos, e, mais recentemente, nas Organizacoes Sindicais, 
Associacoes Populares, ONGs, Pastorais, Grupos Catequistas, Agentes de Saude etc. 

2. De Casa para Rua, da Rua para Casa: breves anotacoes acerca do nivel 
de convivencia dos moradores de Nova Palmeira -PB. 

O estilo de vida das pessoas em Nova Palmeira retrata, ainda hoje, um cenario 
cotidiano caracterizado pela origem da vida rural; afinal, sua condicao urbana e 
bastante recente, passou ao nivel de distrito rural em 1961 e emancipou-se como 
municipio em 1963. 

E uma pequena cidade, caracterizada pela pobreza, com precarias condicoes 
comerciais, onde predominam, ainda hoje, o trabalho na agricultura e a extracao do 
minerio, em contraste com as poucas atividades criadas pelos servicos publicos do 
Estado e do municipio, que exigem o minimo de qualificacao educacional para leitura e 
a escrita; habilidades desenvolvidas com sucesso principalmente pelas mulheres. 

As ruas sao pouco arborizadas, sem muita vida urbana, restritos meios de 
transportes e precarios sistemas de comunicacao, dando o torn sombrio de maior 
isolamento da cidade. 

Desde a entrada da cidade, ja se avista discretamente a Prefeitura e a Camara 
Municipal; mais adiante, duas pequenas escolas e uma pracinha defronte a Igreja. 
Praticamente esses sao os unicos espacos de convivencia urbana e de lazer para os 
moradores. 

Esse e o retrato de um urbanismo precario, intensificado pelo descaso dos 
poderes publicos com as questdes do nivel de emprego e renda, saude, saneamento 
basico e educacao. 

Esse retrato de negligencia social foi recentemente divulgado pelo Mapa da 
Fome do LPEA, revelando Nova Palmeira como o quadro mais alarmante de 
miserabilidade da regiao do Curimatau e um dos mais pobres do Estado da Paraiba. 



Ou seja, 75% dos seus habitantes, algo em torno de 2.045 moradores do campo 
e da cidade, vivem em situacao de grave indigencia. O mapa aponta, tambem, como 
principals agravantes desse quadro: as pessimas condicoes de saude, a falta de 
alimentacao basica, o subemprego e o baixo rendimento familiar. 

Do ponto de vista da saude, as condicoes sao as piores possiveis. Existe um 
pequeno posto assistencial para toda a populacao, faltam medicos e odontologos, 
ambulancias e medicamentos basicos para serem distribuidos com a populacao carente. 
E o que nos informant a seguir: 

Quando adoece alguma pessoa aqui a gente tern que 
recorrer a prefeitura pra tirar a pessoa pra Picui ou pra 
Campina Grande, se for ad\>ersdrio dele, ai a coisa td 
complicada, que bate a porta na car a ...a gente ve isso 
aqui todo dia, se contar ninguem acredita, pensa que e 
exagero ne?...mas a saude aqui e um caso de policia ... pra 
completar teve um des\io de mais de 500 mil reals que veio 
do ministerio, essas verbas do governo federal que e 
destinada as cidades maispobres do Brasil... Abriu o chao 
e fechou e ninguem teve mais noticia... e um absurdo 
mesmo, so vendo pra poder acreditar... (informante 1) 

Quando e no desespero mesmo o jeito que tern e bater na 
casa do prefeito... num tern jeito mesmo tie?...a minoria 
eles ddo assistencia e a maioria do povo vive ai, um 
rebanho sem pastar ne? Aqui, se adoecer uma pessoa que 
nao for da familia deles, como se diz, so falta morrer a 
mingua...como a gente sabe que a prefeitura tern que fazer 
isso, vai e pede a ele...Dr. Rail ton ajuda muita gente em 
Campina... e um braco da gente Id, se num tivesse ele, eu 
acho que a coisa ta\>a desmantelada de vez ... (informante 
5) 

Quanto a questao alimenticia, a prefeitura nao repassa com regularidade os 
investimentos federals destinados a compra e distribuicao das cestas basicas. E o caso 
da merenda escolar, que teve os recursos cortados por falta de lisura em sua 
comprovacao ao Tribunal de Contas. 

Nas epocas de seca, a saida para o desemprego sao as Frentes de Emergencia 
do Estado, que nao passam de manobras paliativas de controle temporario da miseria. 
Sem aleudei ao real quadro de exigencia das demandas sociais, essas frentes sao 
transformadas em objeto de manipulacao politica, sob a administracao direta dos 
aliados governistas em beneficio eleitoreiro. 
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Porem, essa convivencia com a miserabilidade social retrata um 
empobrecimento historico da comunidade, que advem dos tempos mais remotos de sua 
formacao e acentuou-se com a "insensibilidade" dos poderes publicos nas esferas 
federais, estaduais e municipais, e sua otica administrativa de descaso politico aos 
problemas sociais ha mais de uma decada, como expoe os informantes seguintes: 

Aqui em Nova Palmeira, jd virou moda o poder deixar de 
lado as coisas que devem ser feilas em pro! dopovo...desde 
o govenw de Bento Coelho, em 70 e pouco...ate antes 
mesmo ne? que as coisas sao desse mesmo jeito, agora, se 
alguem for fa/ar a/guma coisa e porque e bagunceiro, e 
comunista. Ninguem toma iniciativa de nada...so a gente 
que tenta fazer alguma coisa pra ver se ameniza o 
problema...no CENEP a gente distribui merenda, da curso, 
aula, coisas que eram pra ser feitas pela prefeitura, e o 
Estado e quern recebe dinheiro pra fazer... (informante 2) 

Eu morei aqui, ate os 9 anos de idade...faz trinta e poucos 
anos que eu sai daqui, embora eu venha religiosamente 
aqui ...do que eu me lembro ate esse tempo...tenho ainda 
gra\>ado aqui na minha memoria... e ... lembro... um...a 
imagem que vem sempre desse tempo e a de uma 
cidadezinha muito pobre, com apenas uma rua e com meia 
duzia de casas, sem eletricidade. O comercio era restrito a 
uma pequena mercearia...Uma cidade totalmente 
isolada...porque as estradas eram poucas e ruins. A 
informaqao era muito precdria, as pessoas nao tinham 
conhecimento de nada, era muito raro alguem ter um radio 
em casa ... televisdo, nem existia ainda ... Hoje eu tenho 
uma a\-aliagao muito negativa quanto ao futuro dessa 
cidade, quando a gente olha e ve que o povo continua 
extremamente pobre e desenformado das coisas dd um 
desdmino muito grande...Eu costumo dizer que no passado 
as coisas da\>am err ado por falta de competencia ou 
ingenuidade de quern governcna, ne?, mas hoje nao, hoje o 
que a gente ve e que quern td no poder faz questao de errar 
em beneficio proprio, sem se preocupar com a cidade... 
(informante 21) 

Nesse contexto, a vida cotidiana da populacao e muito ardua e, quase 
exclusivamente, dedicada a labuta. Em outras palavras, de sol a sol, o cotidiano, 
podemos dizer, resume-se a Iuta pela sobrevivencia. E isso a despeito do genero e da 
idade. Vida e trabalho e uma coisa so, realidades compostas na mesma moeda social. 
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E comum em Nova Palmeira, a exploracao das atividades infantis, sobretudo na 
agricultura e no minerio, unicos espacos rentarios de sobrevivencia coletiva. A 
exploracao porem, tern origem na propria familia, a medida em que todos os seus 
membros, indiscriminadamente, sao integrados ao trabalho. 

Nesse sentido, as criancas, principalmente na zona rural, desde muito cedo, sao 
educadas no trabalho, para o trabalho. Tao logo adquirem condicoes de andar e falar, 
elas ja comecam a realizar pequenas tarefas que sao distribuidas pela familia. 

Dessa maneira, as pessoas compartilham desde cedo as obrigacoes cotidianas e, 
alem do mais, incorporam o trabalho como atividade de valor primordial. Um 
informante relata em sua fala um pouco dessa realidade: 

...eu acho que jd nasci pegando no pesado (rindo)... todo 
mundo Id em casa foi pro cabo da enxada ainda gurizinho, 
acho que com 5, 6, anos mais ou menos, so eu e outro que 
sabia ler uma coisinha e assinar o nome... porque a gente 
fez ate o primeiro ano...jd o resto, nem isso sabe... tan to e 
que mora tudo no sitio, trabalhando na roga...e vida de 
pobe mesmo, ne?... tern que pegar mesmo no pesado, se 
nao morre de fomc.se tiver medo de pegar no pesado ele 
td lascado... (informante 11) 

Trabalham em ocupacoes manuais, rotineiras, porque, em geral, nao possuem 
qualificacao profissional (quebrando pedras no minerio ou cuidando do gado e da 
roca). No lar, as mesmas atividades manuais se repetem ( cozinha, limpeza, conserto 
de maquinaria e equipamentos da casa, alem das responsabilidades com as criancas 
mais novas). Nao ha, no geral, "ferias" ou cortes de cenarios na rotina dessas familias. 

No entanto, a fadiga e o desgaste do trabalho, acumulam-se na monotonia do 
proprio viver, na rotina de um cotidiano sem novidades. Um modo de viver familiar 
empobrecido e estressante. E o que expressa o informante seguinte: 

Na associagao, nossa proposta era principalmente o 
esporte e o lazer. A gente pensava em dar alguma 
motivagdo aos jovens da cidade (...) eu nao sei se voce jd 
deu pra ver, mas aqui e um cemiterio (...) a animagao e 
zero (...) falta tudo, a gente so mora aqui porque gosta 
mesmo da cidade, porque se nao (...) eu nem sei dizer (...) 
(informante 14) 
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Todavia, problemas e conflitos, criados nessa rotina, nao impedem a 
manutencao e solidez dos lacos de solidariedade conterranea e parental dos moradores 
da comunidade. Principalmente na zona rural, onde apesar do isolamento espacial das 
pequenas e medias propriedades, as pessoas valorizam as tradicoes da camaradagem e 
o compadrio: 

Eu nasci e me criei aqui no sitio, minha vida foi todinha 
aqui nas Porteiras e Passage (comunidade rurais 
vizinhas)...todo mundo mora arredo, e familia, amigo, 
cumpade...e um povo humilde, muito humilde... todo 
mundo se ajeita como pode, um dd a mao ao outro e vai 
levando a vida ne? com as gragas do nosso bom 
Deus...Aqui a gente faz reuniao da associagao, faz 
celebragao da igreja, faz fesia... e um povo humilde mas 
muito animado ...(informante 5) 

Na zona urbana, percebe-se ainda hoje que nao existe uma distancia fisica entre 
as casas. No passado, essa aproximacao de espacos era vivenciada pelos estreitos 
vinculos de relacionamentos entre familiares e amigos. Uma porta aberta para outra e 
destas para a rua. 

Os vizinhos nao faziam cerimonia para adentrar nos espacos privados. Pela 
porta da frente ou pelo portao do quintal, eles passavam cotidianamente. Todas as 
pessoas se conheciam, sendo assim, convivia-se com a ajuda mutua do amigo e do 
parente, num processo de profunda sociabilidade privada e publica. 

O corriqueiro bate papo do fim de tarde, as estorias de vida contadas pelos 
mais velhos, as brigas, as lamurias, o namorico na calcada, as brincadeiras da 
molecagem, a pinga do botequim, o futebol da frente de casa, a refeicao compartilhada 
etc. Tracos de uma originalidade marcante na representacao da convivencia dos 
moradores de ontem e de hoje, em Nova Palmeira. Sobre essa questao, afirma 
SARTI55: 

Essa tradigao mantem-se, assim, no piano simbolico, como 
uma referenda fundamental da existencia. Pensam seu 
lugar no mundo a partir de uma logica de reciprocidade, 
em que o que conta decisivamente e a solidariedade dos 
lagos de parentesco e de vizinhanga com os quais 
viabilizam a sobrevivencia cotidiana(...)Seus projetos sao 
formulados de acordo com a tradigao, caracterizada pela 

SARTI, Cynthia. Op. Cit. Pag. 47. 
40 



preexistencia de hdbUos e padroes que moldam os 
comportamentos e, consequentemente, pela precedencia do 
todo sobre as parte s(...) 

0 recorte desse retrato provinciano guarda na atualidade tracos de uma 
originalidade presente na memoria de alguns informantes, apesar das inevitaveis 
alteracoes na convivencia publica e privada. 

As novidades advindas "do lugar grande" comecaram com a chegada do radio 
nos anos 60 e se aceleraram com a novidade musical do toca-disco, mais adiante da 
televisao e outras tantas producoes tecnologicas que se tornaram comuns em qualquer 
espaco social existente no nosso pais. Essa realidade e retratada por nosso informante 
seguinte: 

...a realidade daqui e como a de outras pequenas cidades 
de mesmo porte...cidades que se desenvolveram...com todo 
atraso, tinha uma coisa muito ititeressante...que...como 
aqui era bem dizer uma zona rural...todo mundo vivia em 
familia ...todo mundo se conhecia na cidade, entrcrva na 
casa de um, aImoga\>a na casa de outro e era assim...nesse 
tempo, as pessoas mais velhas se encontra\>am muito pra 
conversar, contar aquelas historias dos tempos 
passado....tinha as novenas que as mulheres saiam pra 
fazer nas casa...Eu me lembro que pra namorar era muito 
engracado, como a cidade so tinha uma rua, poucas casas, 
sem energia, novidade nao existia, a rotina era uma so, 
ne? En tao o jeito era ficar na porta da casa ate umas 9 
horas e depois ir embora...era, digamos assim, um espaqo 
muito original...Eu me lembro tambem ... e ...que quando 
alguem ia embora da cidade, que era muito dificil de 
acontecer... e volta\>a, era aquela novidade toda, todo 
mundo querendo saber como era as coisas da cidade 
grande. E hoje, isso tudo mudou muito, Nova Palmeira, 
apesar de continuar muito pobre, jd tern a televisao a 
cores, o video cassete, estrada asfaltada, tern um onibus 
diariamente pra Campina Grande...e...quer dizer, uma 
cidade que cresceu em vdrios aspectos, menos no social, 
porque a miseria do povo td pi or do que antigamente(...) 
(informante 21) 

Em momentos impares durante o ano, essa rotina de dedicacao ardua e 
exclusiva a labuta e quebrada na cidade, com os festejos de tradicdes profanas e 
religiosas, como: Natal, Festa de Padroeira, Festas Juninas, Semana Santa etc. 
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Como antigamente, preservam-se ainda hoje, em Nova Palmeira, as tradicoes 
dos folguedos, dos bailes, das missas, procissoes etc. Eventos que se traduzem 
principalmente na historia da fe e de alegria profanas. 

Nessas datas especificas, as pessoas enfeitam a cidade para receber os 
visitantes, em sua maioria, parentes e amigos de outros lugares e ex-moradores, que 
oportunamente comparecem nesses momentos. 

As calcadas sao pintadas de branco; a Igreja, a Prefeitura, as escolas e as ruas 
sao enfeitadas de forma tipica. Colocam-se baloes, bandeirinhas e lampadas espalhadas 
por toda a cidade. 

Entre a Praca e a Igreja, em algumas festividades, como em homenagem a 
Padroeira da cidade, e construido um grande pavilhao de madeira e palha, que serve de 
espaco de acomodacao para os que querem dancar e beber ao som de uma banda 
musical. 

Da igreja a pracinha, e destas ao local da festa as pessoas circulam; homens e 
mulheres, ora rezando na igreja, ora bebendo nas barraquinhas, criancas debrucando-se 
nas brincadeiras trazidas pelos pequenos parques de diversoes de outras cidades. 
Enflm, todos procuram quebrar a rotina da vida da cidade. E o que demonstra nossos 
informantes: 

Todo ano, a gente quando pode, faz uma animaqao de Sao 
Joao aqui mesmo no sitio...quando num pode fazer aqui, e 
que a gente faz uma forcinha pra levar todo mundo pra 
Nova Palmeira...so o men esposo que num gosta muito 
dessas coisa e tern tambem as filha casada, ne? que tern de 
cuidar dos menino, agora o resto nao, os mens meninos 
mesmo, os soltero se dana pra Id, vao beber nos forro e so 
volta o dia raiando...jd eu, sempre gostei mais de ir pra 
Igreja nessas epoca, ajudar o pessoa/ nas 
ce/ebragao... (informante 5) 

...naque/e tempo, na epoca de S. Joao, que aqui tinha 
umas festinhas muito boas, e/e saiu do canto de/e e me 
chamou pra dangar com e/e e eu fin, a gente dangou acho 
que quase uma hora sem parar, ai eu disse a e/e: Luis, 
vamos parar um pouquinho porque eu to muito cansada, 
e/e parou, ne?...saiu andando e quando chegou /a na frente 
o/huu pra mini e riu, depois veio convtrsar comigo e disse 
que tava gostando de mim jd fazia tempo e me pediu em 
namoro... (Informante 20) 
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...Todo ano eu procuro vir na cidade, sempre, 
principalmente no tempo das festas que eu aproveito pra 
tj-azer os mens filho...porque eu resido em Joao Pessoa ne? 
eu venho pra cd ... e aquela coisa boa, se junta todo 
mundo, faz aquela festa toda... e e um momento bom 
porque reune toda a familia ne?... Esse ano mesmo quando 
Fdtima Bezerra ganhou pra deputada em Natal, veio pra 
cd, acho que foi na vesper a de Natal...e, foi. Eu sei que a 
gente fez aquela festa toda, fazia acho que uns 5 anos que 
ninguem se encontra\>a ...(informante 16) 

Sem essas fases de alteracao, o roteiro de vida das pessoas em Nova Palmeira 
segue seu curso "normal", descrito como relacao "da casa para rua, da rua para casa", 
uma "obediencia" ao cotidiano na ida e volta dos moradores nesses espacos. 

Nesse contexto, e de fundamental importancia para os moradores freqiientarem 
dois espacos de convivencia externa a casa: a escola e a Igreja; amparos de alegria, 
estudo e fe para homens e mulheres. 

Em vista da propria ausencia de um espaco de lazer, especiflco da cidade, as 
pessoas procuram motivar seu tempo atraves de missas ou comemoracoes religiosas, 
de festinhas e de brincadeiras na escola. 

Na igreja, as mulheres reunem-se e formam grupos de pastorais; estuda-se a 
Biblia, fazem preparacoes para casamento, batismo, crisma e primeira comunhao, alem 
das festividades esporadicas e das previstas no calendario religiose 

Minha vida passa pela Ig?-eja(...) tudo que eu fiz ate hoje 
teve uma ligagao religiosa... (informante 2) 
Desde novinha que eu gostwa das coisa da Igreja...minha 
mae me levou pra uma missao a primeira vez quando eu 
tinha 4 anos, foi no tempo que fi-ei Damiao veio pra Nova 
Palmeira... Eu posso td ocupada como tiver em casa, mas 
se tiver algum negogo pra resolver na Igreja eu saio 
correndo e fago isso com muita alegria...(informante 5) 

Na Igi'eja, a gente procura organizar as coisas bem 
direitinho, da curso biblico, faz celebragao, organiza 
missa, fazpreparagao de batismo...a vida da gente e muito 
feliz Id dentro da Igreja porque a gente sempre sente 
aquelaforga que vem do Senhor...(informante 17) 

...A igi'eja foi assim...uma grande motivagao em toda 
minha vida...mas logo quando eu comecei na igreja era 
mais esses trabalhos assim, de catequese, de grupos de 
catecismo, batismo, ne? Era nossa linha de trabalho, so 
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depois de 85, 86, parece, e que a gente foi despertando 
mais para as questoes... sociais ...(informante 8) 

Na Igreja, organizam-se tambem as mobilizacoes politicas a partir dos 
conselhos municipals, dos sindicatos, das associacoes e das pastorais. Ou seja, alem de 
ser um espaco da fe religiosa, e um cenario privilegiado para se debater os problemas 
sociais e politicos do cotidiano na comunidade; motivando as reflexoes em torno da 
realidade vivenciada. E o que nos informa a fala seguinte: 

A gente nao vai la so pra rezar, la a gente tern muita coisa 
importante que desenvolve sempre...debate, forma grupo 
para os conselhos...faz uma coisa mais critica. E bom por 
isso, ne? Porque voce ver as coisas acontecendo e ft car de 
brae os cruzados e muita falta de consciencia 
...(informante 17) 

Enquanto na Igreja, a pregacao e a fe motivam a vida religiosa e politica das 
pessoas, na escola, passa-se a infancia marcada pela alegria e pela tristeza, pelo medo 
da autoridade da professora e da descoberta das primeiras palavras, das estorinhas, das 
brigas, das paquerinhas e namoricos, coisas muito presentes na memoria dos que 
vivenciaram esse espaco em epocas mais longinquas, principalmente as mulheres, haja 
vista o maior indice de alfabetizacao corresponder as mulheres na cidade (CENSO 
1991). E o que expressa a nossa informante seguinte: 

A escolinha era toda alegi-e, no dia 7 de setembro a gente 
comemora\>a com que bra-pane las... bem enfeitado, todo 
mundo enfeitado...fazia poesia, brincadeira de roda...era 
animada mesmo a nossa escolinha aqui no 
sitio... (informante 5) 

No caso das mulheres, o estudo alem de representar importancia na familia, 
como extensao da aprendizagem fora de casa, "forma de conhecer as coisas", era e 
ainda e tambem oportunidade de se desprender das atividades rotineiras: lavar, passar, 
cozinhar, costurar, cuidar dos filhos ou dos irmaos mais jovens: 

Fazia as coisa de casa de manha e de tarde era na escola 
aprendendo a ler e escrever...era bom porque so fazia 
aquilo de tarde...(informante 5) 

Assim, algumas mulheres ate se sacriticam para ter no estudo essa 
oportunidade, seja quando solteiras ou como casadas: 
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Jd depois que as minhas filhas cresceram, eu resolvi 
terminar os meus estudos, tinha mais de 40 anos...fui 
estudar em Picui, saia todo dia pra la, porque aqui, nesse 
tempo, nao tinha o segundo grau, ne...volta\>a mais de meia 
noite pra casa, mas terminei...meu sonho era fazer 
faculdade, mas ficou muito dificil conseguir isso 
hoje... (informante 4) 
...eu sempre iapra escola, sempre gostei muito de estudar, 
nunca gostei de ficar so em casa...eu sempre fiz de tudo 
pra estudar e meus pais nunca fizeram questao disso...por 
isso, mesmo com todo sacrificio eu nunca perdi um ano na 
escola e graqas a Deus estou muito satisfeita com 
isso...porque se eu tivesse ficado so em casa como muita 
gente, hoje eu vivia feito uma abestalhada no 
mundo... (informante 3) 

As condicoes do cotidiano, aqui descritas e relatadas nas falas dos nossos 
informantes, querem fundamentar o nosso olhar para a realidade especifica de Nova 
Palmeira. 

Sobretudo, porque se trata do universo onde se passam as historias e a vida 
cotidiana dos nossos informantes. 

Portanto, do espaco privado da casa ao mundo da rua, essa realidade e que 
retrata o cotidiano dos moradores dessa pequena comunidade, composta por uma 
dispare condicao de vida social, cultural, politica e economica. 

3. A Familia: uma realidade em destaque em Nova Palmeira 

No mundo contemporaneo, as mudancas ocorridas no conjunto familiar estao 
relacionadas principalmente a perda do sentido da tradicao. Segundo SARTI56, 
Vivemos numa sociedade onde as questoes tradicionais estao sendo abandonadas 
como em nenhuma outra epoca da nossa historia. 

Para a autora, questoes como o amor, o casamento, a sexualidade e o trabalho, 
antes vividos a partir de papeis predeterminados pela familia, na pratica passam a ser 
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concebidas como parte de um projeto em que a individualidade conta decisivamente e 
adquire, importancia social. 

Todavia, mesmo sofrendo tais alteracoes cruciais em sua historica composicao 
tradicional, sobretudo em sua formacao hierarquica: sexual, etaria, trabalho etc., a 
familia mantem ainda hoje, em diversas sociedades, a exemplo das pequenas 
comunidades brasileiras, o perfil da autoridade, do poder e da emotividade, marcadas 
por lacos de tradicoes patriarcais que se reproduzem nos niveis de sociabilidade. Sobre 
essa questao assevera SARTI : 

Seus projetos sao formulados de acordo com a tradigao, 
caracterizada pela preexistencia de hdbitos e padroes que 
moldam os comportamentos e, consequentemente pela 
precedencia do todo sobre aspartesf....) 

O processo de convivencia se constitui como grupo nuclear de predominancia 
hierarquica: marido, esposa e filhos, de acordo com o padrao de hegemonia do 
masculino, ditando regras de poder que vao desde as relacoes de trabalho ao piano da 
afetividade. 

Na pratica, essa realidade significa direitos e deveres desiguais nas relacoes dos 
generos da sociedade, a comecar pela familia, mesmo que se reconheca uma certa 
flexibilidade nessa estrutura tradicional, sobretudo face as condicoes atuais de 
crescente insercao da mulher no espaco publico. De acordo com ROMANELLI58: 

E nesse processo constantemente reposto de convivencia 
domestica que a familia se constitui efetivamente como 
grupo, tanto na pratica quanto na representaqao de seus 
integrantes. Como grupo organizado para assegurar a 
manutencao de todos, pais e filhos podem pensar a familia 
como coletividade cuja coesao deve ser mantida para a 
consecuqao de objetivos comuns. Na convivencia grupal, 
a\>aliam-se possibilidades do presente e pensa-se o futuro, 
definindo-se meios para se enfrentar as difwuldades 
cotidianas e para se tentar a melhoria nas condiqdes de 
vida. Nesse processo, os componentes do grupo domestico, 

56Familia e Indhidualidade: um problema moderno. In: CARVALHO, Maria do Carmo 
Brant de. (Org.) A Familia Contemporanea em Debate. Sao Paulo: EDUC. 1995. 
57 Idem. Pag. 47. 
58 ROMANELLI, Geraldo. Autoridade e Poder na Familia. In: CARVALHO, Maria Brant de. 
(ORG.) A Familia Contemporanea em Debate. Sao Paulo: EDUC. 1995. 
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em especial marido e esposa, organizam um projeto 
coletivo cuja fmalidade e assegurar, atra\>es da producao 
de rendimentos e de valores de uso, a manutengdo do 
grupo como um todo e procurar promover sua mobilidade 
social, sobretudo, a dos filhos. 

No caso especifico de Nova Palmeira, pequena comunidade de caracteristicas 
eminentemente tradicionais, percebemos atraves do relato das falas dos nossos 
informantes no decorrer da nossa pesquisa, o papel de preponderancia que ocupa a 
relacao familiar no conjunto social mais amplo. 

Nesse contexto, ressaltando suas peculiaridades culturais, a familia tambem 
aparece como instituicao de sociabilidade primaria, capaz de modelar e ate inibir a 
acao cotidiana dos seus seus componentes, definindo assim, atraves das suas posicoes 
hierarquicas de poder o caminho a ser seguido pelos seus descendentes. 

Cabe reforcar que, como em toda sociedade, a familia nao e o unico canal dessa 
socializacao, mas e, sem duvida, um ambito privilegiado, uma vez que este tende a ser 
o primeiro grupo responsavel por essa tarefa. 

Nesse sentido, na familia se interiorizam os aspectos ideologicos dominantes da 
sociedade, como projeta ainda, em outros grupos, os modelos de relacoes criados e 
recriados dentro do proprio grupo59. 

No caso especifico de Nova Palmeira, por se tratar de uma pequena cidade, 
praticamente todas as pessoas se conhecem, tern de algum modo, certo grau de 
parentesco e de convivencia familiar. 

Ou seja, uma particularidade, marcada pela identificacao parental dos 
individuos na comunidade, o que na pratica cotidiana traduz-se numa manutengao 
historica dos lacos de afinidades e de conflitos nas relacoes de convivencia internas e 
externas dos grupos familiares. 

Assim, a familia retrata, nesse contexto, sempre uma imagem representada a 
partir das referencias do grupo: "ele e parente de..." , "o filho de ...", "o irmao da ..." . 
Formas de situar nos espacos sociais os papeis tanto da individualidade como da 
coletividade parental. 

SAFFIOTI. Heleieth. Op. Cit. Pag. 56 
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Dessa forma, para se compreender essas representacoes, faz-se necessario uma 
breve analise a partir das falas acerca da vida familiar de alguns dos nossos 
informantes. 

Essa tarefa significa reviver, na memoria dos nossos informantes, os fragmentos 
de sua vida no interior do grupo familiar; historias, boas e ruins, suas derrotas e 
conquistas, seus sonhos, suas decepcoes. 

Momentos que comecam no interior da familia, revelando-se em fatos da 
historia de vida. Como nos relatam os informantes seguintes: 

A minha familia teve uma historia muito feliz...nos tivemos 
uma liberdade de fazer as coisas mais do que na maioria 
das familias da cidade. Meu pai, apesar de vir de um 
tempo distante do nosso, sempre acatou muitas ideias dos 

filhos, principalmente das mulheres, que e quern estuda\>a 
na familia...faziam todo tipo de atividade, as mulheres 
eram o xodd dele, eram as que da\>am mais orgulho a 
ele... (informante 19) 

...desde o dia que a minha familia chegou nessa cidade...jd 
faz muito tempo, eu tinha dez anos...que a gente vive nesse 
sacrificio financeiro, as coisas aqui e muito dificil pra 
gente, a cidade e muito pobre, sem oportunidade nenhuma 
pra alguem veneer por aqui. Desde o tempo que eu era 
menina, logo quando vim pra cd...eu sinceramente ate hoje 
nunca vi progresso nenhum, era...era nao, ainda e uma 
cidade pequena, bastante pequena e...e ainda continua 
pequena, sem saida, sem oportunidade, sem nada, nada 
mesmo... (informante 20) 

Os lacos de identificacao familiar sao cristalizados na vida dos seus 
componentes, a partir das representacoes construidas no processo de socializacao 
dentro e fora de casa. 

Por isso, a ocorrencia da perda ou do afastamento do individuo com o grupo 
familiar, quebra, de certo modo, sua identidade de mediacao com a propria sociedade. 

Um corte na convivencia familiar representa para os individuos a "infelicidade", 
a "tristeza", o "vazio", como relatam os nossos informantes que vivenciaram essa 
realidade: 

Eu live uma vida muito feliz ate os 14 anos de idade, 
porque quando eu completei 14 anos meu pai morreu...no 
dia do meu aniversdrio, 23 de fevereiro...no dia 15 de 
agosto do mesmo ano, morreu a minha mde...jd pensou, 
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voce ver sua familia acabar duma hora pra outra...foi 
como a vida ter se acabado com poucos dias...foi como um 
caminho claro que voce vai indo e de repente 
escureceu...depois disso e que eu fin ver que tinha que 
comegar tudo de novo...so era 3 irmd, 2 jd tava casada, e 
so sobrou eu na vida ... five que ir morar na casa dos 
outro...e naquele tempo eu fid morar na casa dum tio meu 
em Cuite...foi muito triste pra mim esse 
tempo... (informanteS) 

...pra mim uma pessoa que nao tern e...nao tern uma 
familia pra se apoiar na vida e muito infeliz...eu mesma 
falo muito das coisa, vivo reclamando da vida, mas quando 
penso que tenho meu cantinho, meus parentes do meu lado, 
a minha familia... eu ate me conformo com as coisas dificil 
da vida...(informante 20) 
...meu maior sofiimento foi me afastar da minha familia 
quando era ainda adolescente...na epoca que sai daqui pra 
estudar for a... eu me lembro que eu sofri muito... eu nao 
sei ainda hoje como eu aguentei de tanta saudade de 
casa... (informante 21) 

Como espaco de sociabilidade primaria, a familia representa a principal fonte de 
aprendizagem de vida para os seus componentes, expressa no argumento de que: 
"educacao vem de casa, nao se aprende na rua". 

Na verdade, essa aprendizagem, em regra, reforca a formacao diferenciada dos 
generos no processo de socializacao dentro e fora do grupo familiar. 

Essa formacao porem, tern sofrido significativas alteracoes, mediante as novas 
circunstancias vividas por geracoes seguintes, tais como: novo mercado de trabalho 
para homens e mulheres, possibilidades de consumo, acesso aos sistemas de saude e 
educacional, a informatizacao e a acao da midia. 

Mesmo diante dessas transformacoes, preservam-se questoes mais especificas 
nas aprendizagens dos grupos, como em Nova Palmeira, onde a referenda familiar 
ainda se traduz na manutencao de valores fundamentals, tais como: honra, honestidade, 
vergonha, respeito etc. Como expressam os informantes seguintes: 

...venho de uma familia muito simples, mas muito honesta, 
sem duvida nenhuma, muito honesta. E eu segui as regras 
dessa familia pobre desde cedo e logo na infdncia aprendi 
a respeitar os mais velhos e pobres como eu, coisas que me 
ajudaram muito a crescer. Digo que cresci porque hoje eu 

49 



posso dizer que sou uma pessoa consciente do mundo que 
eu vivo, mesmo tendo tido uma infdncia dificil, porque a 
gente que vive no interior tern uma infdncia muito dificil, 
mas foram coisas que nunca mudaram a minha vida, nem a 
minha cabeca, meu jeito de pensar ne?...vida de pobre e 
dificil em todo canto(rindo)... (informante 15) 

A gente era educada sabendo que nao devia mexer nas 
coisas dos outros, que nao podia viver enfurnado na casa 
dos outros, que nao devia dizer nenhum palavrao, que 
devia respeitar sempre os mais velhos...(informante 20) 

...Meus pais faleceram depois de lutar a vida inteira no 
campo...meu pai trabalha\>a o dia inteiro na agricultura e 
a minha mae tambem ajudm>a na agricultura, cultivando a 
terra e cuidando da casa. Hoje sao falecidos e nos 
deixaram grandes saudades...foram assim...e...um grande 
exemplo de vida pra mim e meus irmaos...porque mesmo 
sendo pessoas muito pobres tiveram a honra de educar 
todos os filhos... (informante 13) 

...minha mae foi professora aqui em Nova Palmeira 
durante 25 anos, foi a primeira professora da cidade e 
sempre se empenhou com muito orgidho em mostrar para 
todos os ensinamentos das coisas boas, das coisas certas, 
do que e direito ne?...transmito hoje do mesmo jeito todos 
esses mesmos ensinamentos de bondade e respeito aos 
meus filhos... Eu hoje vejo que assim, tudo que aprendi eu 
procuro ensinar melhor ainda...a gente pensa que passa, 
mas nao, sao as coisas que vim desde dos nossos pais, 
passa para os filhos, os netos... (informante 16) 

Nesse processo, de acordo com as regras tradicionais da familia, sempre coube 
a mae, entre diversas atividades domesticas, a responsabilidade initial pela educacao 
dos filhos. 

A licao de vida que e transmitida dos pais para os filhos, apoia-se nas 
desigualdades culturais das relacoes de genero. Ou seja, as mulheres da casa cabem 
especialmente os ensinamentos da vida domestica, aos homens, por sua vez, o exemplo 
da vida paterna como guia do comportamento privado e publico. 
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E nesse cenario, cabe ao personagem paterno o conhecimento geral das coisas 
no espaco familiar, decidindo e dando a palavra final60. Essas representacoes estao 
presentes tambem nas falas de nossas informantes: 

...Id em casa a genie tinha uma educacao muito caseira, 
quando ia pra algum canto, sempre a\isa\>a, e quando 
passa\>a do hordrio, mamde jd saia pra ver o que 
aconteceu, pra saber porque nao tinha chegado na hora 
certa e era assim o tempo todo com a gente... nao tinha 
muita aquela liberdade que as moqas de hoje tem...jd, os 
homens, sempre foram mais sol to na buraqueira...da 
bebedeira, das farras, essas coisas ne? coisa de homem 
mesmo...e dificil voce encontrar um homem que nao goste 
dessas coisas, se nao viver assim o povo comeqa a falar 
que e uma coisa, que e outra...e presa, presa mesmo, so as 
mulheres, as mulheres nunca tiveram muita liberdade pra 
fazer as coisa...pelo menos Id em casa era assim que a 
gente aprendia as coisa...sempre o homem foi mais 
livre...as moqas direita nao podia sair assim atoa pelo 
mundo, tern sempre...tern sempre uma satisfaqao a dar aos 
outros, principalmente aos pais, ne? e os homens e...como 
diz a historia ...e mais banda voou, se mete no mundo, 
desaparece e td tudo em ordem... (informante 20) 

0 pai ensina ao filho a importancia social de "ser macho", a mae por sua vez, e 
a unica autorizada a discutir as intimidades do corpo com as filhas, educando-as para o 
namoro e, consequentemente, para o casamento no momento oportuno. 

Com base nas afirmacoes tradicionais, as maes transmitem para as filhas, como 
licao de vida, ideias como: "moca direita e que tern vez", "a mulher tern que ser uma 
boa dona de casa e uma boa mae", etc. 

Nessas licoes de casa, o casamento ainda e uma perspectiva importante a ser 
alcancada na vida da mulher, por isso, a virgindade e valorizada, simbolizando a 
"honra" da propria familia. Questao presente na fala da nossa informante seguinte: 

...quando eu casei, como foi tudo muito rdpido, ftcou 
aquela interrogaqao no povo da cidade: sera que td 
grd\nda?...ate em casa mesmo foi aquela coisa toda...ate 
porque eu era muito nova...e olhe que Id em casa meu pai 
era muito moderno pra aquele tempo...tive uma filha so e 
depois de 7 anos de casamento a gente viu que nao dava 
mais certo nossa vida de casados e a zente resolveu se 
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separar...hoje eu sou amiga dele, ele casou de novo...eu 
vivo bem e ele tambem...(informante 18) 

Quanto as questoes sexuais das mulheres na familia, as maes, sobretudo 
outrora, tinham dialogo distante com as filhas, ate porque o sexo, culturalmente 
pertence ao terreno privado da procriacao, referir-se a ele de forma diferente poderia 
ser interpretado como uma coisa imoral, um "desrespeito", algo que causaria vergonha 
e constrangimento. Vejamos essa questao nas falas das informantes ao comentar a 
educagao dada pelas maes em Nova Palmeira: 

Pra nos 5, quern fala\>a mais de negocio de namoro era 
mamae, mas fala\>a as coisa assim por alto, ela nao dizia 
as coisas mesmo de mulher como era, so dizia que era pra 
fazer as coisas certa pra nao contrariar nosso pai... agora 
falta\>a aqueles conselhos que a gente da hoje as filhas, 
dizendo que epra ter muito cuidado com os namoros...mas 
nao, era tudo calado, aquele respeito todo, ninguem se 
abria, com vergonha, tanto e que quando casa\>a a gente 
era inocente demais e tinha me do de tudo...No tempo do 
namoro, Ave Maria, tinha que ser tudo no claro, sent ado 
na sala, na frente deles, ninguem podia fazer nada 
mesmo... (informante 20) 
...Jose num foi o meu primeiro namorado, alias, quando eu 
vim namorar com ele eu jd tinha namorado com o irmdo 
dele (rindo)...foi ai depois...acho que deve ter sido o 
segundo paquera...Naquele tempo num era como hoje, a 
gente tinha um certo receio de namorar 'muito '...porque os 
pais ensina\'a a gente a num namorar muito por ai, porque 
a moca namoradeira nao prestcna e...num tinha 
confianca...bota\>a isso na cabeca da gente...a gente 
namora\'a com quern gostcna, mas tambem era um 
namoro...diferente desses do tempo de hoje...hoje nem bem 
se conhece, namora aqui, namora pra acold, quando da fe 
td todo mundo agarrado sem saber nem quern danado e 
direito...hoje e muito extravagante ...nos outro tempo da 
gente as mae que dizia as coisa as filha, o pai nao, que era 
mais envergonhado nos canto, a mae e que explicava 
alguma coisa...hoje em dia da ate medo, as pessoa nao 
pensa mais em casamento, se junta feito bicho como se 
Deus nao valesse de nada mais na vida...(informante 5) 
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Dessa forma, essa educacao iniciada na casa reproduz valores e tradicoes que 
ainda hoje dao o sustentaculo da hierarquia familiar, tidas como fundamentals para 
manutencao do poder patriarcal na sociedade como um todo61. 

Todavia, em face das questoes atuais, torna-se inevitavel sua ressignificacao, 
exigindo lentas mutacoes no comportamento dos pais para com os filhos, 
principalmente em relacao ao novo papel feminino na sociedade contemporanea. Sobre 
essa questao, afirma SARTI62: 

(...) Os sujeitos nao estao mais subsumidos no todo. Com 
isso, a divisao sexual das fungoes, o exercicio da 
autoridade e todas as questoes dos direitos e deveres na 
familia, antes predeterminadas, hoje sao objetos de 
constantes negociagdes, sendo passiveis de serem revistas d 
luz destas negociagdes (...) no caso do feminino se propoe 
novas formas de divisao do trabalho domestico e de 
cooperagao financeira, questionando a autoridade 
masculina e dos pais(...) 

Diante das reflexoes da autora, cabe lembrar que o conhecimento adquirido na 
vida, em parte significativa, continua a ser transmitido como licao dos pais para os 
filhos, mesmo sendo inevitavel conter as novas representacoes sociais que passam a se 
constituir no interior da familia como reflexos da propria sociedade. E o que nos revela 
uma passagem seguinte na fala da nossa informante: 

Digo sempre a cada uma pra andar na linha com as coisas 
certas e pra nao cr\>angar o sinal antes do tempo, que elas 
pode se arrepender um dia...euprocuro educar as meninas 
de uma forma bem diferente da que eu fid educada, porque 
a maneira que eu fid criada...td certo que minha mae 
sempre foi uma grande mae, mas os tempos mudaram, ne? 
e se a gente nao mudar, flea muito dificil, hoje, num mundo 
perdido como estd...e por isso que eu procuro dar uma 
educagdo muito diferente para as minhas filhas. Hoje eu 
dou muita liberdade a elas, mas sempre dizendo como deve 
fazer as coisa...Como eu sempre gostei de ler quando 
ensina\-a, e via muita coisa perigosa no mundo: assalto, 
aborto, grcn-idez, coisas com drogas, esses perigos todos... 
e...sempre procurei abrir os olhos delas, pra essas coisa 
toda nao acontecer com elas, tanto e que dou muita 
liberdade a elas porque tenho muita confianga, 

61 SAFFIOTI Heleieth. Op. Cit. 65. 
6:SARTI, Cinthya A Op. Cit. Pag. 43. 
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principalmente na mais velha, que jd e maior de idade, 
porque a outra so tern 13 anos ainda e so anda 
acompanhada da gente... (informante 20) 

De acordo com SAFFIOTI65, essa educacao que e transmitida atraves de 
geracoes, mesmo sofrendo alteracoes no curso das tradicoes, mantem-se ainda hoje 
apoiada na triade hierarquica, obedecendo aos papeis tradicionais: pai, mae e filhos, 
cabendo na maioria das vezes as mulheres um posicionamento cultural de inferioridade 
no espaco domestico. 

Em Nova Palmeira, evidenciamos, na historia de vida familiar dos nossos 
informantes, uma particularidade nesse processo de formacao pais/fllhos; sobretudo, 
nas posicoes de alargamento das atividades femininas dentro e fora do espaco 
domestico. 

Quanto a essa questao, e fundamental nos determos a formacao academica, tida 
em Nova Palmeira, como uma extensao dos ensinamentos do lar, principalmente em 
relacao ao feminino. Essa particularidade se expressa nas falas seguintes: 

...eu tinha uma vontade grande de estudar, mas naquela 
epoca...era tao dificil os estudo aqui em Nova 
Palmeira...so tinha a escola da rua e uma particular aqui 
no sitio mesmo...a gente pagcr\>a 500 reis...nds sempre...o 
pessoa I daquele tempo era criado assim: as menina 
estudava mais que os menino, porque os menino tinha que 
ajudar os pais na roga...as menina vivia ajudando a mae 
em casa, a gente tj'abalhcn-a tambem na roga, mas num era 
aquela coisa pesada, de limpar mato, ne? Eu me lembro 
que meu pai dizia: eu num vou botar mulher pra limpar 
mato, eu num tenho fe em mulher limpando mato, mulher 
no cabo da enxada...a gente so apanhcrva uma vez ou outra 
o algoddo, mas era so na safra do mes de junho...por causa 
disso, como so tinha mulher em casa, meu pai num deixa\-a 
ninguem ir pra roga...a gente ajudwa em casa de manhd e 
de tarde iapra escola...(informante 5) 

...papai sempre fez com que nenhum filho deixasse de 
estudar e como quern toma\>a as redeas dos estudos eram 
as mulheres, fomos nos mesmas as primeiras a veneer na 
vida dentro da familia e dar muito orgidho a ele, enquanto 
que os homens acabaram ficando por aqui mesmo, 
desenvolveram poucos estudos e so terminaram o 

63 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Op. Cit. Pag. 13. 
54 



primdrio...e as mulheres seguiram em frente, nos 
baialhamos e vencemos...(informante 19) 
...la na minha casa mesmo, somos 9 filhos, 5 mulheres e 4 
homens, das mulheres, 3 concluiram um curso de nivel 
superior e dos 4 homens apenas eu. Outro exemplo e na 
casa de Fdlima Bezerra, sao 3 mulheres, duas com curso 
superior e uma com o segundo gi-au completo e os homens, 
sequer conseguiram terminar o primdrio. Ld em Lourival 
da sinuca tambem, dos 21 filhos, todas as mulheres 
estudaram de alguma forma e os homens, de forma geral, 
no mdximo concluiram o primdrio...sao coisas como essa 
que chamam atenqao da gente pra tradigao das mulheres 
daqui estudarem mais que os homens...(informante 21) 

Porem, essa tradicao que poe a educacao como extensao da aprendizagem 
domestica da mulher em Nova Palmeira reflete significativamente em sua 
singularidade, o proprio quadro de crescimento da formacao academica feminina no 
Brasil. 

Haja vista que, na decada de setenta, a formacao academica foi a turbina 
fundamental do trabalho extra-lar, provocando mudancas substanciais na condicao de 
provento e da hierarquia familiar. 

Segundo CARVALHO64, atualmente, no Brasil, algo em torno de 39% de 
mulheres exercem posicoes no trabalho extra-lar, principalmente no ambito intelectual, 
com destaque para as areas de educacao e saude. 

Devemos ressaltar um fato em evidencia nesse debate, qual seja: no momento 
em que a sociedade vive uma crise economica, de crescente interdependencia causada 
pela globalizacao da economia, os consequentes ajustes economicos nos ultimos dez 
anos, em nosso pais, vem impondo um acelerado empobrecimento a familia brasileira 
nas pequenas e grandes cidades. 

Segundo o Mapa da Fome e, mais recentemente, o Mapa da Crianca, 
elaborados pelo IPEA em 1993, exist em 32 milhoes de pessoas e 9 milhoes de familias 
com renda mensal que nao lhes possibilitam sequer a satisfacao das necessidades 
basicas. 

^CARVALHO, Maria do C. Brant de. A Priorizacao da Familia na Agenda da Politica 
Social. In: CARVALHO. Maria do C. Brant de. (Org.). A Familia Contemporanea em 
Debate. Sao Paulo: EDUC, 1995. 
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Essa realidade tem contribuido para a mudanca no comando da familia. 0 papel 
do chefe do grupo familiar, funcao ate entao exclusivamente masculina, passa, no 
Nordeste, em grandes percentuais, as mulheres. 

De acordo com o ultimo Censo cerca de 19,5%, delas assumem a posicao de 
provedora, impondo, alteracoes na estrutura hierarquica da familia. Segundo 
ROMANELLI65, essa questao revela: 

Uma das tranformagoes mais significativas na vida 
domestica e que redunda em mudangas na dindmica 
familiar e a crescente participagao do sexo feminino na 
forga de trabalho (...) por sua vez, essa crescente inclusdo 
feminina do dominio publico das atividades proftssionais 
foi revestida de significado simbolico positivo, conferindo-
se a trabalhadora e produtora de rendimentos um novo 
lugar nas representagoes sobre as mulheres. O acrescimo 
de novos atributos a condigao feminina contribuiu para a 
introdugao de formas alternativas de relagdes entre 
homens e mulheres, dentro e fora da familia. 

Em Nova Palmeira, essa realidade particular, do alargamento das atividades 
femininas na sociedade, resulta da propria historia das mulheres dentro e fora do 
conjunto familiar. 

Nesse sentido, a formacao educacional e o elemento basico da trajetoria 
publica das mulheres na cidade, como relatam as reflexoes seguintes nas falas dos 
nossos informantes: 

...Uma hipotese que e muitopossivel de ser comprovada e, 
se um dia voce fizer uma pesquisa, vai chegar a conclusao 
que a maioria das pessoas de formagao aqui em Nova 
Palmeira sao mulheres, acho que umas 70% em relagdo a 
uma minoria masculina que pouco sabe ler e 
escrever... (informante 21) 

Desde da minha mae, minhas tias, eu e minhas irmas, 
sobrinhas, todas nos sempre estivemos de alguma maneira 
engajadas nas causas sociais, exercendo muitas fungoes 
publicas tanto daqui como de outros lugares. Pra voce ter 
ideia, hoje eu sou deputada em Natal e a minha irmd e vice 
prefeita daqui...acho que e a influencia das geragdes mais 
velhas nas geragdes mais novas, reproduzindo essa historia 
de Iuta, de foi ga...pra quern jd conhece a cidade, pode ate 
perguntar: por que nessa cidade os homens sao mais 
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acomodados...acomodados em relagao aos estudos, por 
exemplo, coisa do tipo que quando o homem atinge uma 
maiuridade ele se prepara logo para o trabalho e para o 
casamento, cortando, logo cedo as possibilidades de ter 
uma vida um pouquinho diferente da que eles tiveram e tern 
ainda hoje, e o caso dos meus irmaos que praticamente 
ficaram aqui, reduziram seu mundo a sobrevivencia nessa 
rotina... (informante 19) 

Por isso, desde a emanicipacao do municipio eram as unicas pessoas da cidade 
com habilidades especificas que exigiam principalmente o dominio da leitura e da 
escrita no trato das atividades das burocracias cotidianas das instituicoes que se 
instalaram na cidade, tais como: escola, correio, postos telefdnicos, prefeitura, camara 
de vereadores, FUNRURAL, STR, comercio etc. Vejamos essa questao na fala da 
informante seguinte: 

No tempo que eu comecei no FUNRURAL daqui e...eu fin 
indicada pra iomar conta das coisa porque eu sabia como 
cuidar das coisa das aposentadoria rural...eu sabia como 
ir pra Cuite, como encaminhar as pessoa, resolver essas 
coisa, ne? Foi assim que eu aposentei muita gente pobre da 
cidade... se fosse pelo saldrio, eu tinha deixado logo, mas 
era mais pelo amor ao que eu fazia, porque o saldrio era 
uma mixaria... (informante 4) 

...desde a infdncia eu fui criada no comercio, quer dizer, 
na agricultura e no comercio. E sempre batalhando, 
lutando pelo homem do campo, antes mesmo de ingressar 
na vida politica eu jd trabalha\a nisso, ne?...meu pai e 
depois o meu marido, eles me da\>a pra tomar conta porque 
eu tinha mais condicoes...(informante 9) 

Com ou sem o "apoio" da propria familia, as mulheres aos poucos foram 
ocupando esses espacos na sociedade, ampliando assim, o leque das suas atividades 
cotidianas para alem dos horizontes domesticos, em vista de atender as novas 
demandas publicas da comunidade. Essa questao se expressa na reflexao exposta na 
fala do informante seguinte: 

...ate um tempo atrds, nenhum homem tinha condigao 
nenhuma de assumir qualquer funqao que nao fosse no 
ramo da agricultura, eles so sabiam fazer isso mesmo, 
nenhum se atrevia a qualquer outra coisa porque nao sabia 
sequer fazer uma conta de somar e assinar o 
nome... (informante 21) 
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0 controle de determinadas atividades publicas, em Nova palmeira, 
proporcionou-lhe, simultaneamente, a abertura de novos espacos sociais. 

Dessa forma, as mulheres passaram a ser percebidas pela estrutura do poder 
local, e em especial, pela propria familia, como persongens de destaque no processo de 
articulacao e de atuacao politica eleitoral. Vejamos a fala seguinte da nossa 
informante: 

...eu trabalhei com o FUNRURAL e era uma matte ira de 
muita gente entrar num trabalho desse pra entrar na 
politica ne? mas eu nunca, nunca assim,...nunca 
pensei...mas meu marido viu que era ate bom pra mim...ele 
jd tinha mais experiencia, ne?...(Informante 4) 

Atingindo multiplas formas de participacao no terreno da politica institucional, 
grande parte do contingente feminino em Nova Palmeira lancou-se nas disputas 
eleitorais, muitas vezes sob a orientacao familiar. 

Pela propria tradigao local, a maioria dessas mulheres passaram a ostentar a 
bandeira da representatividade da familia, em especial dos seus componentes 
masculinos: o pai, o marido, o irmao etc.. Em regra, personagens que se afastaram 
indiretamente desses espacos. 

Segundo TABAK66, essa postura politica da mulher tornou-se comum desde a 
conquista do voto nos anos 30 e da ascencao feminina no mercado de trabalho. Porem, 
tern raizes muito fortes no Nordeste, devido a importancia do grupo familiar e dos seus 
principals componentes hierarquicos, pai, mae e filhos. 

Portanto, a luz da orientacao e do controle masculino da familia, muitas delas 
reproduziam e ainda reproduzem nesses espacos publicos as decisoes politicas tomadas 
de acordo com a hierarquia do poder domestico. Vejamos na fala seguinte da nossa 
informante essa questao: 

Quando eu fui a presidente dessa casa nunca faltei a uma 
sessao, sempre procure! dar tudo por ela...com eu era a 
primeira vereadora da cidade, tinha que mostrar 
sennqo...pra num ftcar aquele tititi danado: 'td la, mas 
num sabe nem abrir a boca '...eu tinha de mostrar que tinha 
capacidade de fazer as coisa como meu marido fazia aqui, 
ne? Como ele me dizia muito como era as coisa daqui, eu 
fui logo me entrosando e ate que deu certo... (mformante9) 
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Mesmo procurando desvincular sua postura institucional dos lacos familiares, 
essas mulheres fazem referenda ao terreno politico trazendo sempre a tona a figura 
patema da familia. Como expressam nas falas nossas informantes: 

...meu esposo tambem e daqui, ele foi vereador aqui tres 
vezes e outra vez foi vice-prefeito, fez quatro gestao...Meu 
esposo era politico, ele as vezes pedia a mim pra pedir o 
voto...era politico mas eu nunca forcei ninguem a votar 
nele... Ai minha familia e...eles botou, assim, na minha 
cabeca, que eu tinha de ser politica, que ele (o marido) ia 
sair...e eu entrei quase assim... sem querer... e porque eu 
nao tinha intencao de entrar na politica nao...na vida 
publico...mas entrei. Ai pronto, eu entrei e ganhei, 
ne?...(informante 4) 

...Pra dizer a verdade eu nunca fui muito politica mesmo 
nao, meu marido, falecido ha um ano, e que gostcn>a, foi 
vice-prefeito daqui, foi um grande lider local, mas eu... eu 
gostaw muito de ajudar as pessoas, pessoas que me 
procurcna pra ajudar. Ai foi quando surgiu essa ideia de 
eu me candidatar, de eu ser escolhida pra ser vice-prefeita 
de Lula ne? Mas eu trabalhava assim, nao era pensando 
em politica, nao, por que...esse negocio de voce trabalhar 
so visando uma posigao dentro da politica, eu nao gosto. 
Eu gosto de trabalhar, ajudar as pessoas, sem pensar em 
mim, ne? Gosto de ajudar as pessoas, mas sem tirar 
proveito...meu marido me ajudou muito, mas nao foi ele 
que disse voce quer ser candidata? e nem mesmo fez 
qualquer proposta, ate por que ele estcn>a meio descrente 
com essas historia de politica, por isso, eu digo que foi o 
hospital mesmo. Por que na epoca que Ze de Souza era 
prefeito e eu trabalhcnw la, eu sempre 1eva\>a as pessoas, 
todo o pessoal, toda vida me procurou... e...pedir pra levar 
pra Campina, pra mar car, pra fazer consulta, exame, pra 
cirurgia, esses negocio. Ai, foi dai que partiu essa ideia, a 
ideia de eu me candidatar...(informante 6) 

...eu jd venho de familias politicas, ne?...o meu pai jd era 
politico no municipio de Nova Palmeira, depots eu me 
casei com o meu esposo sendo politico tambem...nao, meu 
pai era politico de Pedra Lasrada e meu esposo e que era 
de Nova Palmeira e depots ele abandonou a politica, nao 
quis mais, foi quando o pessoal comegou me pedir pra eu 
continuar no lugar dele, foi ai que eu ingressei na vida 
politica e, gi'agas a Deus, eu tenho me dado muito bem...no 
primeiro mandato foi eu e meu irmao vizinhos de ponta, do 
PMDB e do PFL e foi os dois eleitos, e, gragas a Deus, foi 
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tudo bem, hoje e/e tambem abandonou a po/itica pra me 
apoiar e eu continuo... (informante 9) 

No processo eleitoral e no exercicio dessas funcoes institucionais, o apoio 
recebido pelos familiares tern um valor fundamental, o contrario, pode representar 
decadencia, desuniao, fracasso e desestimulo para a participacao, ate mesmo dos que 
conseguiram atingir uma relativa independencia do grupo domestico nesse espaco. E o 
que expressa a fala seguinte: 

(...) No initio todo mundo da minha familia me criticava muito(...)eu 
sofria muito com aquilo(...) voce nao ter nem o apoio dos seus parentes 
e muito ruim(...) eu fui eleita sem precisar deles (...) hoje em dia, nao, 
minha familia ja ti quase que totalmente em peso unida e votando no 
PT(...) isso e muito bom pra gente (...) como a repressao vai 
aumentando, ne? as perseguicoes (...)eles ficam assim, querendo me 
apoiar, percebem que eu estou certa(...) que a gente faz um trabalho 
serio(...)minha familia hoje ta votando no PT, na ultima eleic§o foi 
quase que todo mundo (...) eu fico muito feliz em ver todo mundo da 
minha familia empenhado na minha candidatura de vereadora (...) 
(informante 1) 

Em Nova Palmeira, o empenho de determinadas familias nas ultimas 
campanhas em prol de algumas candidatas teve importancia decisiva, sobretudo, na 
transferencia dos votos do marido ou do pai, resultando em vitorias de mulheres que 
chegaram a ser maioria no exercicio de cargos eletivos nessas instituicoes. Vejamos 
como elas afirmaram esse posicionamento: 

...todo mundo Id em casa me apoiou, minhas fdhas, o meu 
marido, minhas irmds, minha mae... todos me ajudar am 
muito a chegar ate aqui...por sinal, eu tenho uma filha que 
me ajuda muito, e o meu braqo direito...(informante 4) 
...meus fi/hos sao compreensivos, e/es nunca fizeram 
nenhuma diftcu/dade. E o meu marido quando era vivo ate 
incentivava muito...Ouanto a isso, nao posso 
rec/amar...sempre minha fami/ia foi a minha forqa maior, 
me apoiando, me ajudando tota/mente na epoca da 
campanha... (informante 6) 
...eu comecei fazendo a minha campanha po/itica andando 
na mota com o meu marido e no dia a dia, saia com e/e 
pa/estrando com o povo, dando a minha confianqa a e/es e 
recebendo a de/es tambem...e/e traba/hou o tempo todo 
comigo e hoje ainda me ajuda muito (informante 7) 
...todos me da\>am a maior forqa, o maior apoio possivel 
para que se continuasse assim, continuasse dando 
assistencia... todos os meus famihares me apoiam e me dao 
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a maior a forqa, inclusive meu marido, meus filhos, minha 
mae, ja que meu pai e falecido, e...todos eles me apoiam e 
me ddo a maior forqa politica... (informante 9) 

Se por um lado, a familia pode representar essa unidade de apoio a presenca 
das mulheres nesses e noutros espacos politicos, por outro, pode significar um 
obstaculo, dificultando de diversas formas a sua atuacao. Nas falas seguintes dos 
informantes percebemos como essa realidade e relatada: 

...de inicio foi um pouco dificil deles aceitarem. Enquanto 
eu participa\'a do sindicato nao ha\'ia nenhuma barreira, 
mas ai depois que eu comecei participar do partido, eu 
enfrentei, assim, um pouco de obstdculos...isso porque na 
epoca que a gente comeqou, a gente era so um grupo de 
jovens. Nos comeqamos a participar de um gi-upo de teatro 
popular e, como a gente fala\>a da realidade, assim, do 
municipio, das coisas que aconteciam na Cdmara e das 
questoes que tambem envolviam a cidade, algumas maes 
tiraram os filhos do teatro, porque a gente comeqcr\>a a 
falar isso, algumas pessoas que eram ligadas ao poder 
ficaram com medo e tiraram os filhos...Id em casa todo 
mundo foi contra no inicio eu entrar no PT, me meter em 
politica...mesmo com difiaddades, hoje eu sou apresidente 
do partido e eles nao reclamam mais como 
andgamente...(informante 3) 

Tern mulher que num participa muito das coisa porque o 
marido bota questao, fica com ameaqa, ne? A gente tern 
muito disso aqui no sindicato, eu conheqo um bocado delas 
que tinha o maior gosto de ajudar aqui, mas quando sai 
uma horinha o marido jd fica no pe feito um danado pra 
mandar ir pra casa... La em casa foi mais no comeqo, Jose 
ficcn-a assim...mei desconfiado com essas Iuta nossa, ai 
depois ele viu que era assim mesmo e ate me ajuda muito 
quando pode... (informanteS) 

...meu marido foi um engenheiro muito engajado desde 
cedo nos movimentos estudantis da nossa epoca. Foi com 
ele que aprendi a me envolver mais com as questoes 
politicas, que comecei a fazer oposiqdo sistematica ao 
regime militar. Nessa epoca votamos nulo e branco por 
muitas vezes. Em 78 e 79 Geraldo comeqou a discutir com 
o processo de abertura a criaqdo de um novo partido. 
Vinham os rumores de S. Paulo de que estava sendo 
criado em 80 o Partido dos Trabalhadores e pouco tempo 
depois confirmada a sigla, fundamos o PT...Jd estd\>amos 
morando em Joao Pessoa a dois anos, eu tinha terminado 
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em 75 o curso superior e tinha ido fazer Especializagdo, 
depois o Mestrado e entrado na Universidade como 
professora. Em 80, quando participamos da inscrigao do 
Partido, voltamos para Nova Palmeira e comegamos com a 
Nega Lourdes, Tedinha, Marizinha e outras tres a discutir 
a organizagao politica oposicionista na cidade. No 
comego, todos nos viam como comunistas e bagunceiros, 
mas caminhamos e hoje estamos ai...hoje eu sou candidata 
a vice-prefeita do PT e devo grande parte da minha 
formagao e do meu apoio ao meu marido, sem ele eu nao 
sei se teria forga pra enfrentar essa batalha que esta so 
comegando... (informante 16) 

...o meu esposo, que nao aceita\>a que eu participasse do 
sindicato, nem dos movimento da Igreja, porque e uma 
pessoa sem conhecimentos...ele nao aceita ainda, fica 
reclamando que eu tenho que td em casa e nao no 
sindicato, essas besteiras...e uma falta de compreensdo 
muito grande (informante 10) 

Todavia, mesmo tendo, na maioria das vezes, a familia como pano de fundo nas 
decisoes politicas fundamentals, o posicionamento publico das mulheres pode, em 
alguns momentos, representar discordancias cruciais, principalmente com a figura 
paterna, a exemplo das falas seguintes: 

Eu sempre acompanhei o meu marido...mesmo no tempo 
que a gente 1a\>a fora da politica, a gente decidia e pronto, 
votcnw no mesmo candidato...ficava sempre do lado 
dele...mas teve um dia que ele se danou pra ficar contra o 
que eu pensa\>a e terminou muito ruim, porque eu fiquei 
mesmo contra ele, e votei contra as proposta do prefeito 
que era do lado dele... (informante 7) 

...meu esposo era associado no PMDB e quando eu 
comecei a descrer do PMDB, que passei para o PT, ai ele 
num queria, num da\>a muita crenga, ne? Td certo, num 
fazia muita zoada, ne? porque a gente se conversou e eu 
disse: bem, a vista voce num da muito valor ao Partido do 
Trabalhador voce fique na sua, no seu mesmo e eu 
continuo no lado que eu queira e fui tirando meus filhos 
tudinho, tudinho, tudinho...Eu tenho 12 filhos que me 
apoia, gragas a Deus, e tambem me acompanha...Ai fui 
tirando cada um, cada dia eu tira\>a um e ai ele se viu 
sd...o prefeito atual foi Id em casa convidar ele pra ser 
vereador por parte dele, ne? Ai isso me custou muito, 
porque eu chamei, eu disse: homem, pelo amor de Deus, 
voce num vd ser vereador da parte desses homem, porque 
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esses homem nao tern dignidade: 'nao, mas eu vou, nao sei 
o que', eu disse: apois entao vd, agora que eu vou 
trabalhar a seu fa\>or, eu num vou nao, nem eu nem seus 
filho e nao fui nao...foi em 88. Eu sei que eles ficaram toda 
twite la em casa incentivando ele e eu aperriada, 
aperreada porque eu nao queria segidr o regime deles e ele 
dizia: 'seu for ser vereador eu tenho consciencia que sigo 
so minha consciencia'. Eu dizia: mas num dd certo, num 
dd certo e eu num ajudo voce e num ajudei, nao. Ai foi 
quando ele viu os meninos, eu comecei a dizer aos meninos 
tambem que nao da\ja certo, ai ate que a familia tirou ele, 
gracas a Deus. E hoje ele apoia o PT e td por dentro e vai 
ajudar os candidato da gente hoje... (informante 5) 

...se tudo que o marido falar a gente aceitar, fica ruim...eu 
fui muito discriminada por ele mesmo...mas tinha que 
participar das coisa, se nao ia ficar em casa so pra ser 
adoradapor ele...(informante JO) 

Assim, conflitos dessa natureza, podem comprometer decisivamente a 
autoridade masculina no interior da familia, abalando os esteios de sua legitimidade de 
poder. 

De acordo com ROMANELLI67 a participacao das mulheres em novas esferas 
sociais, inevitavelmente provoca mudancas conflitivas na familia, a medida que 
provocam: 

Reduqao da autoridade do chefe de familia e abre espaqo 
para o questionamento, tanto de sua autoridade quanto do 
exercicio de seu poder no interior de uma estrutura 
familiar que, lentamente deixa de ser 
hiererquizada(...)Atualmente tal autoridade nao e absoluta 
e total, jd que essa pode ser questionada, criticada e 
mesmo em alguns casos, negada e rejeitada, como muito 
mais vigor que foi no passado (...) 

Em linhas gerais, podemos afirmar que esse modelo familiar de Nova Palmeira, 
mesmo mantendo historicamente os seus atributos de uma estrutura hierarquica, 
possibilita o alargamento das atividades das mulheres dentro e fora do espaco 
domestico. 

Nesse sentido, as formas de sociabilidade entre generos passam a ser mais 
equilibradas, sem que isso elimine as relacoes e a dominancia masculina na familia. 

ROMANELLI. Geraldo. Op. Cit. Pag - 86 
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Portanto, reflete de certo modo, em sua trajetoria, alteracoes no 
comportamento dos grupos familiares, em especial, nas relacoes de genero dentro e 
fora do espaco domestico. 

Finalizando, podemos dizer, em face dos elementos aqui analisados, que esse 
modelo familiar vivenciado em Nova Palmeira nao pode ser visto a partir de 
conclusoes estanques ou totalizantes. O conteudo transmitido pelos seus agentes 
sociais podem ser transformados ou repetidos, bem como confrontados como uma 
dialetica de composicao e recomposicao de um pensamento que passa cotidianamente 
pela historia de vida de cada geracao. 

4. Contando Historias: outras notas acerca da trajetoria de vida de alguns 
moradores de Nova Palmeira. 

De uma forma sintetica, homens e mulheres contam suas historias de vida, a 
partir das representacoes sociais que sao construidas coletivamente, compartilhadas e 
vivenciadas no universo cotidiano. 

Dentro desse mesmo universo cultural, segundo SENA68, estao presentes os 
elementos simbolicos que permitem a cada pessoa representar a "realidade" a partir da 
sua propria historia de vida, organizada sob regras fundamentals de relacionamento. 

Mesmo havendo tracos singulares nessa trajetoria de vida de cada individuo, 
familia ou grupo, o que traz a tona experiencias diversas, o ponto de partida e marcado 
por um mesmo contexto de convivencia socio-cultural: a vida urbana e rural dos 
moradores de Nova Palmeira. Como nos mostram as falas seguintes: 

Eu sou daqui das Porter a, nasci e me criei aqui...a minha 
casa era aqui pertinho dessa, essa que eu moro hoje era da 
minha sogra...e a dos meus pais era ali perto 
tambem...tudo no mesmo sitio... era uma familia so...Foi 
aqui que minha vida toda eu vivi, eu quero morrer aqui 
tambem... (informante 5) 

^SENA, C. S. "Durkheim e o Estudo das Representacoes". In: Anuario Antropologico - 82. 
Fortaleza/Rio de Janeiro: UFC/Tempo Brasileiro, 1984. 
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Eu sou natural daqui de Nova Palmeira, nasci no dia 19 de 
maio de 1955 e permaneci na cidade ate os anos 70. Aqui 
em Nova Palmeira, eu fui sempre muito feliz. Mesmo com 
as ach'ersidades financeiras, nossa familia alem de grande, 
era pobre, quase todo mundo da zona rural, a propria 
cidade era muito rural, so existia naquele tempo umas duas 
ruazinhas, meia duzia de casinhas e so...(informante 19) 

Eu nasci aqui mesmo, mas morei pouco tempo na 
cidade...so ate os 9 anos de idade que eu fiquei aqui, 
porque eu five que ir embora pra Catole do Rocha 
estudar...Mas tudo comeqou aqui, guardo ainda 
lembranqas muito boas, coisas que ninguem esquece com 
facilidade... (informante 21) 

...Sou daqui, sempre vivi aqui, so sai pra estudar na 
faculdade, mas mesmo nesse tempo eu nunca deixei de Id 
aqui direto...tenho familia, amigos, as pessoas que eu 
sempre convivi, acho que e por isso que eu tenho esse 
apego todo a cidade...gosto daqui apesar de tudo de ruim 
que acontece com todo mundo...(informante 1) 

A infancia e a referenda inicial dessa trajetoria, nela se juntam alegrias, tristezas 
e sonhos. A vida, que comeca "no lugar onde nasceu", tern um significado simbolico 
preponderante, "coisas que ninguem esquece". 

Assim, essa socializacao primaria, segundo VITALE69, e entendida como 
interiorizacao da realidade a partir da relacao entre a crianga e os seus multiplos 
significados de convivencia com o mundo. 

Para autora, o mundo, interiorizado na infancia, tern o significado da 
socializacao primaria, assim, e mantido fortemente na consciencia, e, no decorrer da 
vida, prepara os individuos para a chamada socializacao secundaria, facilitando as 
adaptagoes aos novos paptis que devem assumir na sociedade. 

Esse percurso inicial da vida e marcado por situagoes, encontros e 
acontecimentos que se tornam fonte de transmissao e de transformagao da "realidade" 
que foi interiorizada como processo primario. 

69VIATALE, Maria A. Faller. Socializagao e Familia: uma analise intergeracional. In: 
CARVALHO. Maria do C. Brant de. (Org.) A Familia Contemporanea em Debate. Sao 
Paulo: EDUC, 1995. 
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Sao as brincadeiras, as historias, os amiguinhos de ontem e de hoje, a familia 
etc.. Enfim, todo um recorte de vida que, mesmo sofrendo alteragoes com o passar do 
tempo, continua presente na memoria. Vejamos essas questoes nas falas seguintes dos 
nossos informantes: 

...nossa infdncia foi mar cada nesse espaco. Corria de 
canto a canto...sempre fui muito sapeca...vivia na 
molecagem, toda mo/ecagem que voce possa imaginar. 
Mesmo com todas as dificuldades, todo mundo era muito 
feliz, e como nossa familia era muito unida, muito 
harmonica, ha\na muito amor entre a gente, muito carinho, 
coisa que ajuda a uma crianqa crescer feliz...por isso, eu 
tenho muita saudade quando me lembro ainda 
hoje... (informante 19) 

A minha infdncia foi muito bonita, eu fui a ultima... fui a 
cagula da casa...ai eu era mimada demais em 
casa...sempre brinccna demais, gosta\>a de brincar de tudo 
que toda menina gosta: de roda, de casinha...era aquela 
coisa muito pur a...sem maldade, juntcn>a todo mundo que 
mora\>a aqui no arredd: os primo, as irmd, os amiguinho, 
era aquela folia toda. Foi tudo muito feliz ate completar 
meus 14 anos, que foi o tempo que meus pais morrero e eu 
five que ir morar na casa do meu tio la em 
Cuite...(informante 5) 

...a nossa traquinagem de menino era correr nesse mundo 
a dentro, fugir de casa, se enfiar nos canto, nos sitio...a 
gente inventa\>a o que fazer numa cidade que nao tinha 
atrativo nenhum...como a cidade era pequena demais, se 
desse um passo mais longo voce jd desaparecia...isso que 
eu tenho muito claro em minhas lembranqas ate os 9 anos, 
quer dizer, ate 19 de Janeiro de 1960 quando fin embora de 
uma vez da cidade...De uma maneira geral eu nao tenho 
lembranqas ruins dessa fase da minha vida, tinha e claro, 
as dificuldades de ordem fmanceiras que atingia todo 
mundo daquela epoca aqui em Nova Palmeira, mas eram 
problemas que voce quando crianqa nao abson>e muito, as 
vezes passa ao largo da nossa realidade infantil, ate 
porque o mundo das brincadeiras que a gente cria\>a era 
muito mais forte, eu mesmo como crianqa fugi muito dessa 
realidade, embora no meu caso live que trabalhar logo 
cedo: buta\>a dgua em casa, vendia laranja na feira, vendia 
jogo do bicho...(informante 21) 
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Ld em casa a genie sempre teve muita liberdade...quando 
todo mundo era ainda pequeno, papai jd deixa\>a fazer as 
coisa...eu e que era mais danadinha da familia, fazia 
confusao, armava traquinagem, sempre fui muito 
avoada...tinha uma certa lideranca, ne?...eu me lembro 
que uma vez eu juntei as meninas e a gente foi Id no jogo 
de sinuca e aproveitando que nao tinha mais ninguem, 
levamos as bolas pra brincar...e levamos pra casa...e eu 
quern guardei. Eu sei, que quando foi no outro dia era a 
noticia correndo na cidade que tinham roubado as bolas 
da sinuca...eu sei que, quando eu fui pra escola 
encontraram essas bolas no meu quarto e foi aquela briga 
toda...quando eu vi o fusue todo,fugi de casa e so voltei na 
noitinha, quando jd ta\>a todo mundo doido me 
procurando...me escondi na casa de uma mulher que 1cr\>a 
com tuberculose e ninguem me procura\>a Id, com me do de 
passar ate na porta... (informante 18) 

Nesse caminho inicial, a escola e um espaco privilegiado das representacoes 
constitutivas da infancia. A formacao educacional confunde-se com a vida cotidiana, 
haja vista que as pessoas tern nesse cenario de socializacao a oportunidade de conviver 
coletivamente com a mesma realidade. 

Como um dos poucos espacos de socializacao publica, sobretudo no passado, 
onde a concentracao coletiva na cidade era mais restrita, a escola era "praticamente o 
unico" lugar privilegiado para se aprender as primeiras palavras, e com elas descobrir 
os novos caminhos da vida e do saber. Como demonstra nossos informantes seguintes: 

Tudo que eu estudei na vida foi ate o quarto ano...aprendi 
a cartilha, vi matemdtica...foi dai que eu pude, mais tarde, 
estudar a Biblia...eu fiz uma parte dos estudos quando jd 
lava casada...eu conseguia deitar as crianqa de node e saia 
pra estudar...eu era louca pra aprender mesmo...ate hoje 
eu estudo, em casa, na Igreja, eu nunca mais abandonei as 
leitura...eu tenho por devoqao...eu posso trabalhar o dia 
todinho, mas de node eu so durmo se eu ler qualquer 
coisa...foi com a leitura da Biblia que eu vi que nossa 
historia tern muito a ver com a de Jesus 
Cristo... (informante 5) 

A escola e um retrato presente, tanto do ponto de vista do espaco, como dos 
seus atores, das suas historias. Como expressa o saudosismo do poema A Primeira 
Professora, da informante a seguir: 
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A professora sozinha pra escola vinha. A mesma rua, os 
mesmos passos, mesmo caminho. De repente alunos a 
seguem: um, dois, tres...E Id se vao: a professora, os 
alunos de bolsa na mao. A sala unica, a dasse unica, a 
'mestra' unica, liqao a tomar - quern sabe? Venha dar! 
Geografia, Histdria, Ciencia...Cada materia uma ligao. 
Quanto trabalho, quanta paciencia! E a "mestra" unica, 
da classe unica, que ensinava no povoado, deixou a terra, 
deixou a escola, mas o seu nome na nossa vida ficou 
marcadof...) (informante 2) 

Em geral, ha um sentimento marcante desse cenario nas lembrancas das pessoas 

que o vivenciaram, sobretudo nas mulheres, principals frequentadoras desse espaco 

publico. Como nos mostram as falas: 

Eu tinha uma vontade grande de estudar...fui com 9 anos 
comecar a fazer o primeiro ano...gostava tan to da escola 
que ainda hoje eu tenho o retrato dela na minha 
cabeqa...ld, eu fiz quase a metade assim do quarto ano, 
mas man cheguei a terminar...aprendi a ler direito, tinha 
que escrever direitinho, se esforqa\>a pra nao errar as 
coisa, se errasse tinha que fazer aquele nome uma dez vez 
ate acertar, ate fear na lembranqa...mas era tambem muito 
animada, a gente se reunia, aprendia fazer 
drama...brinca\>a muito...no recreio, toda brincadeira que 
voce possa imaginar. Tinha tambem as poesia, era o que a 
gente mais treina\>a na escola, a professora matidcn'a que 
fizesse mesmo, a gente tira\>a ponto com as poesia...Era 
isso, ne?...(informante 5) 

Nessa epoca, o que era bom e que se estudwa com muita 
curtiqao, estudasw vivendo esse mundo que era a sala de 
aula, especialmente a escola. E uma coisa que marca 
muito nesse tempo...e que a escola, me lembro muito bem, 
nao era so um espaqo de formaqao preliminar...era na 
verdade um dos poucos espaqos onde a gente podia se 
sentir a vontade para brincar, fazer amizade, um...espaqo 
onde se podia viver mesmo como crianqa, onde podia 
curtir a beqa a infdncia...na escola, tinha todo espaqo 
propicio a uma crianqa: a vida se dividia nas horas de 
estudar que era o mais dificil e a hora das brincadeiras do 
recreio, que a gente leva\>a o tempo de correr, de pu/ar 
corda, de esconder as coisas, tudo isso. Tudo era 
brincadeira mesmo, na escola todo mundo brincava de 
tudo isso, eu costumo dizer que quern viveu a escola dessa 
epoca foi muito feliz. E muito estudiosa que eu era. 
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brinccnw, brincwa, brincava, mas na hora de dar conta 
das coisas da escola fazia tudo certinho...(informante 19) 

Naquele tempo, na escola, os professores eram bem mais 
rigidos do que hoje em dia, naquela epoca o aluno nao 
tinha vez, so ele...so oprofessor quern da\-a apalavra final, 
quern decidia tudo, era o que ele queria e pronto, ta\>a tudo 
acabado, a professora nao da\'a a vez a ninguem, era o que 
era, elas tinha assim um jeito de muito mandona...mas era 
assim mesmo, ne? A gente aprendeu, assim mesmo, a 
gostar de estudar... (informante 20) 

A maior lembranga que eu tenho...(pensando)...e da escola, 
ate por que era praticamente o unico espago de 
convivencia social existente. A escola dessa epoca foi uma 
parte muito importante da minha vida ate aos 9 anos de 
idade em Nova Palmeira...Nessa epoca, grande parte da 
minha infdncia girava principalmente em torno daquelas 
horinhas sagradas que a gente passa\-a por ld...embora 
todo mundo saiba que e comum pra crianga nessa fase 
detestar a escola. No caso da nossa escola, ir pra la 
signifccn'a vivenciar duas coisas: o estudo, que era a coisa 
chata, e o lazer, porque boa parte do tempo era dedicada 
as brincadeiras, como a gente era criado feito batata na 
beira do rio a rotina era uma coisa sem muita alteragao: 
acordcn'a e ia pra escola como uma obrigagao, porque se 
nao fosse, era umas palmadas na certa, e depois da escola, 
pe na rua pra brincar o resto do dia com a molecagem. 
Particularmente, esse cotidiano da escola pra rua, ainda e 
algo muito presente na minha memdria...A infdncia era 
algo de total espontaneidade, nao e como hoje, que a 
tecnologia tomou conta de todo espago, naquele tempo ate 
pra brincar a gente e quern sonhava e fazia os brinquedos e 
nele tcn'a depositada toda uma fantasia gostosa...hoje 
quando bate a nostalgia desse tempo eu tento traduzir tudo 
pra meus filhos, mas eles nao conseguem entender, jd 
nasceram no mundo dos video-games, dos videos-cassetes, 
da informdtica de uma maneira geral. Eles dao e risadas 
com essas histdrias, pra eles e uma coisa boba, sem 
sentido, ne?...(informante 21) 

Toda aprendizagem adquirida na escola serve como elemento de transmissao de 

conhecimento para as geracoes seguintes: criancas, adolescentes, adultos, mulheres e 

homens. "Se aprcndc pra ensinar o b a ba dcpcis". 

Nesse contexto, o destaque feminino no desempenho da funcao de educadora, 

ainda hoje, em Nova Palmeira, e preponderante. As mulheres, em sua maioria maes e 
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esposas, sao professoras dentro e fora de casa, educando seus filhos e os filhos dos 

outros. Como relatam as informantes seguintes: 

...eu so tinha 14 anos quando fui morar em Quite...quando 
cheguei Id, jd fui ensinar a 21 alunos a cartilha do ABC, 
naquela epoca era a carta do ABC.Nenhum sabia do 
A...eu ensinava 21 de dia e 16 de noite...os adulto eu 
ensinavapra aprender a votar...pra aprender o nome de Ze 
Americo...era de 49pra 50...(informante 5) 

Eu comecei a ensinar muito cedo, me aposentei como 
professora, ne? Aqui a gente comeqa cedo na profissao, 
mas como o saldrio e pouco a gente vai se desestimulando 
com o que faz...eu tenho certeza que isso so e assim, aqui 
em Nova Palmeira...(informante 20) 

...minha profissao de educadora vem da minha familia, 
sempre a gente teve uma vocaqao pelo ensino...eu formei 
muitas geraqoes de alunos que hoje estao crescendo e 
desenvolvendo sempre muito mais...(informante 2) 

Na escola, como professora, eu to jd faz muito tempo, so 
me afastei mais por conta da politico, ne?...mais eu 
comecei muito nova dando aula aqui em Nova 
Palmeira...depois que eu me formei me efetivei na 
profissao, foi quando voltei par cd e fiquei aqui ate 
hoje... (informante 1) 

Ha, igualmente, nesse processo da infancia escolar, o mundo da rua, espaco 

onde as criancas, em especial as do sexo masculino, passam parte de sua vida em volta 

com as brincadeiras, isso, antes de assumirem as condicoes "necessarias" para o 

desempenho do trabalho adulto, algo que em regra, na cidade, acontece de forma 

prematura para ambos os sexos. Como nos informam as falas a seguir: 

Imagine o car a morar aqui nos anos 60, hoje ainda e muito 
pequeno, imagine ai ha mais de 30 anos atrds?...e como eu 
disse, so tinha uma rua, umas casinhas ali em cima...para 
a crianqa era se meter na rua depois da escola, brincar ate 
anoitecer: jogar bola, brigar...inventar o que voce na 
verdade nao tinha em casa...nesse tempo nao tinha esses 
atrativos tecnoldgicos que prendem mais as crianqas em 
casa, ne?...(informante 21) 

...eu vivi no sitio, mas naquele tempo era quase a mesma 
coisa da rua...a gente brinca\>a muito...isso aqui era muito 
animado...tinha os vizinho, esses que ainda tdo por aqui 
mesmo, outros foro em bora, outros morrero...fazia uma 
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folia danada, quando tinha uma oportunidade de juntar 
tudo, era um Deus nos acuda...cada casa tinha bem wis 
dez, ai era menino pra danado, saia de casa e ia pra rua 
fazer bagunga ate a hora de ir embora pra 
casa... (informante 5) 

E importante destacar que, no caso de Nova Palmeira, apesar da pouca 

extensao territorial do espaco publico urbano e dos poucos atrativos sociais da cidade, 

da infancia a adolescencia e desta ao mundo adulto, as pessoas retratam com grande 

valoracao o cotidiano das estorias de vida que se passa fora de casa. 

0 mundo das brincadeiras, das farras, das brigas, dos namoros na porta, na 

calcada etc.; tudo esta presente nesse micro espaco urbano, de ontem e de hoje. 

Vejamos nas falas a seguir: 

Naquele tempo era engragado, se junta\>a as meninas daqui 
de uma casa e de outra e a gente saia pra andar de noite 
na rua...coisa de adolescente, ne?...era muito bom, ficava 
de um lado pra o outro...todo mundo se conhecia, quern 
quisesse namorar tinha que se declarar mesmo ao 
rapaz...era uma falta danada de homem (rindo)...o bom de 
quern tinha namorado e que podia sair, quern nao 
tivesse...so se fosse num dia de festa, mas tinha de ter 
alguem de lado e quern namora\'a nao, mesmo que o pai 
reclamasse muito, tinha pelo menos um motivo pra sair de 
casa... (informante 18) 

Tenho muitas saudades, tanto da infdncia como da 
adolescencia, principalmente das questdes amorosas, que 
na maioria eram platonicas, namorar pra gente ainda era 
uma coisa muito estranha, tern uma menina aqui da cidade, 
a Nivaldete, que eu ate tenho vontade de perguntar pra ela 
se a gente namorou...se ela foi mesmo a minha namorada, 
ela morava de frente a minha casa e o namoro se resumia 
naquela coisa de fear um olhando pra o outro, ali jd era 
tudo... (rindo)... (informante 21) 

La em casa a democracia toma\>a conta, todo mundo tinha 
o direito de sair de casa, ha\na muita confianga na 
gente...saia pra festa, pra farra, pra namorar...e logo Id em 
casa, que as mulheres eram danadas mesmo, cada uma que 
se aproveitasse da bondade de papai...tinha uma irma que, 
se desse corda, ela ia longe, namorwapra danado...erape 
na rua...so aprontando...(informante 19) 
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As dificuldades financeiras, somadas aos problemas sociais de rotina na cidade, 

tais como: falta de emprego, saude, educacao precaria, moradia etc., contribuem 

decisivamente com o afastamento de algumas pessoas, "que tern que ganhar o mundo 

pra viver um dia melhor". 

Porem, esse desligamento forcado, impoe um afastamento radical das pessoas 

com as suas origens, deixando para tras partes importantes da constituicao da sua 

propria vida, como a familia, os amigos etc. 

0 ritual da despedida, comumente e marcado pela aventura de sair de casa pela 

primeira vez. Todavia, a apreensao da partida e compartilhada pela dor dos que vao, 

muitas vezes para sempre, e tambem pelo sofrimento dos que ficam curtindo a 

saudade. 

Sair de casa e comecar uma "nova vida" nao e uma tarefa facil, em especial 

tratando-se de uma pequena cidade, que pouco teve contato com o mundo exterior a 

sua realidade de vida. Nesse sentido, os depoimentos a seguir dos nossos informantes 

sao ilustrativos sobre essa questao: 

...quando fiz mens 10 anos e live que ir morar em Catole e 
tudo teve que mudar na minha vida. Ld, minha vida se 
resumia aos estudos, era uma cidade maior, muito 
diferente daqui, onde five que refazer todo um novo circulo 
de convivencia, foi um corte na minha vida, ne?...ld eu five 
que comecar tudo de novo, como eu ainda fui pra Id muito 
crianqa, a experiencia de sair de casa signifcou uma 
ruptura muito forte, voce morar man pequeno povoado 
campones como era Nova Palmeira e de repente ter que 
morar numa cidade bem mais desenvolvida como Catole do 
Rocha, com rede de esgoto, calqamentos, escolas, energia 
eletrica, tudo isso que aqui em Nova Palmeira na epoca 
ninguem via nem fa1ar...eu mudei pra estudar for a porque 
aqui so existia o primdrio e men tio, como soube disso, 
pediu ao meu pai pra me levar pra Catole com ele...ld, eu 
five que comeqar tudo de novo...Ld, era tudo muito 
diferente, ne?, comeqa\>a pela casa do meu tio, tinha dgua 
encanada, energia eletrica, toda no mosaico...tinha fogao 
a gas, geladeira...tudo de uma tipica classe media daquele 
tempo, uma classe media bem 
estabelecida... (informanteH) 

A minha sogra, a mae de Jose, foi a minha primeira 
catequista...eu aprendi com ela a ler a Biblia...depois de 
uns 6 anos de casada ela foi embora e deixou nos aqui. Ela 
foi embora pro Brejo...por causa dessas seca...como ela 
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tinha uma grande familia, muito numerosa mesmo, 17 
filhos, ela se retirou pra Id, de Id jd foro pro Rio de 
Janeiro e a gente nunca mais se viu... (informante 5) 

...morar em Natal foi muito dificil, ainda nos anos 70...eu 
era ainda adolescente...sair de uma cidade com duas ruas, 
onde a gente vivia um cotidiano de lentidao, para se 
deparar com aquele mundo de cidade que era Natal. Natal, 
jd naquela epoca era uma cidade muito elevada do ponto 
de vista geogrdfico e populacional...voce tinha que refazer 
todas as redes de amizades, as relagoes de intimidade...so 
ai jd era um grande desafio, mas um desafio que, com 
perseveranqa, com firmeza, humildade, fui vencendo, me 
inserindo aospoucos nesse novo contexto...(informante 19) 

A pobreza generalizada da populacao, a precaria rede de transporte que 

dificultava o acesso entre Nova Palmeira e outras cidades, o sistema lento de 

informacoes, entre outras questoes sociais, afastavam ainda mais as pessoas que saiam 

das que ficavam. Um corte radical nos lacos de convivencia. E o que relatam os nossos 

informantes nas falas seguintes: 

Minha sogra morreu sem a gente se ver mais... ela veio 
aqui so uma vez e ficou de nos ir Id...a gente se preparamo 
pra ir Id, jd tcn>a cevando um touro pra vender, so pra 
viaje, ai recebemo a notiqa muitos dias depois por conta 
que ela tinha morrido...foi muito duropra gente...voce num 
ter a oportunidade nem de se despedir de quern voce 
gosta... (informante 5) 

Quando eu mora\-a em Catole, uma das coisas que mais me 
incomoda\>a...que me fazia sofrer, era a dificuldade que eu 
tinha pra se deslocar de Id para aqui, passava quase dois 
dias pra chegar, por isso eu demora\'a muito voltar a 
cidade...so podia vir nas ferias, uma ou duas vezes no 
ano... (Informante 21) 

...o acesso a cidade era uma contramao muito grande pra 
cd. Pra se ter uma ideia, chegar em Natal saindo daqui, 
significava pegar uns tres dnibus, uma parte da viagem era 
de mistro(caminhao de feirante) ate Nova Floresta, de la ia 
de kombi pra Jacana ate tomar o dnibus para Natal. Esse 
era um deslocamento cruel...(rindo)...ficava dificil o 
contato, as coisas aconteciam e voce nao tinha noticia da 
sua cidade... (infunnante 19) 
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O retorno e marcado pela emocao, partes de uma vida deixada no tempo, 

vivida apenas na imaginacao das pessoas. E o que expressa Zila Mamede70, nos anos 

50, em seu poema "Visita (A CASA MATERNA)" ao voltar a Nova Palmeira: 

Aqui te visito sem fa/a, sem pratito: com este silencio nosso 
e leu nome malpintado no chdo que moras, terra pobre que 
pediste raso pedago de cidade: ausencia de vozes, de rostos 
e janelas(...) Essa algaroba da pousada vizinha, sabes, 
deixa sobras de sombras na tua face desfeita (...) Regresso 
incompletada ao casarao sem sentido: quase tudo 
permanece igual, mas de um mesmo substancialmente 
diverso: a rua domingueira, a grama expandida, o cajueiro 
e as velhas paredes de iimidos fantasmas nas tuas febres. O 
quarto sumido no passado, teu lugar a mesa, o preguinho 
do roupao sem conteudo. Teu retrato de azul, o radio, a 
saia e o espago todo em que nao estds. 

Para finalizar, e importante ressaltar que, mesmo tendo como referenda 

fundamental a vida comum iniciada em Nova Palmeira, os rumos tornados na trajetoria 

individual de cada um desses agentes sociais, dao-se a partir de uma relativa 

diversidade de acontecimentos. 

Entre os fatores mais importantes no decorrer dessa trajetoria individual que 

diferencia as historias de vida dos nossos agentes sociais, estao: a influencia familiar, a 

formacao educacional, a vida recomecada fora da cidade e as questoes de ordem 

economica. 

Portanto, cabe tambem compreender nesse processo a representacao de vida a 

partir dessa diversidade de papeis sociais, haja vista os diferentes rumos tornados nas 

historias de vida dos nossos informantes. 

Nesse sentido, as falas seguintes de alguns desses agentes sociais retratam de 

forma ilustrativa essa realidade: 

Quando eu decidi voltar pra cd foi com intuito de 
desenvolver um trabalho na cidade...eu sou historiadora. 
Fiz Historia em Campina Grande...eu vi que eu tinha que 
ajudar de alguma maneira a sociedade...o melhor era 
comegar pela realidade da minha cidade...por isso, eu me 
formei, mow aqui hoje, dou as minhas contribuigoes na 
associagao das mulheres e se um dia eu tiver uma 
oportumdade de sair pra fazer outro curso, um meslradu, 

7 0MAMEDE. Zila. Navegos: (poesia reunida, 1953-1978). Belo Horizonte: Vega S.A 1978. 
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uma coisa assim, eu vou...eu tenho certeza que a minha 
vida naoparou, ne?...(informante 18) 

...Eu to com 61 anos...morei a vida toda aqui...aprendi 
muito com a vida...hoje eu vejo que a gente num pode 
sonhar mais...jd to com mais de um meio da minha idade, 
mas eu vejo que ainda tern tempo de ilusdo, nao pra mint, 
que a vida bem dizer jdpassou...Eu esperope/o ano 2000. 
Pra mim, se Deus quiser, e uma nova etapa, com novas 
coisa, porque ate aqui o que a gente td vendo e roubo, 
morte, injustiga, isso tudo, ne?...eu ainda tenho na minha 
mente que eu vou ver um mundo mais sadio, um mundo 
sem violencia, sem injustiga, que o trabalhador possa ter 
vez...a gente vai lutando com essa ilusdo porque se eu num 
realizar, por certo que meus filho realiza...Deus ha de 
ajudar que eles possa veneer na vida, que eles tenha uma 
vida melhor do que a que eu tive, porque a minha vida foi 
muito sofrida ate hoje, onde eu vivo...eu luto muito pra 
mostrar isso pra eles, pra eles sair daqui, e veneer a vida 
noutro canto de maisfuturo...(informante 5) 

...eu acho que jd nasci pegano no pesado (rindo)...todo 
mundo Id em casa foi pro cabo da enxada ainda gurizinho, 
acho que com 5, 6 anos mais ou menos, so eu e outro que 
sabia ler uma coisinha e assinar o nome...porque a gente 
fez ate o primeiro ano...jd o resto nem isso sabe...tanto e 
que mora tudo no sitio, trabalhando na roga...e vida de 
pobe mesmo, ne?...tem que pegar mesmo no pesado, senao 
morre de fome...se tiver medo de pegar no pesado ele td 
lascado... (informante 11) 

Eu e Geraldo saimos muito cedo de Nova Palmeira pra 
estudar...eu sou Cientista Social e ele e Engenheiro, 
ensinamos na Universidade Federal da Paraiba, em Joao 
Pessoa, mas sempre estamos aqui na cidade...grande parte 
da nossa familia mora aqui, por isso que nos somos muito 
ligados a essa vida daqui... moramos for a ha mais de SO 
anos e nunca perdemos esse vinculo com essa 
realidade...dando sempre uma contribuigao, pra ver se um 
dia, Nova Palmeira vai mudar... (informante 15) 

Eu nasci e me criei aqui em Nova Palmeira...nunca sai 
daqui pra morar noutro canto...eu acho que o mais 
importante e voce amar a sua cidade...meus estudos eu fiz 
aqui mesmo, eu nao fiz vestibular, fiquel aqui...eu nao me 
arrependo de ter ficado aqui. Eu sei que as vezes quando a 
gente vai pra outro lugar tern chance de veneer mais do 
que aqui, mas eu sou conformada com a minha vida, com 
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as coisas que eu fago aqui em Nova 
Palmeira... (informante 17) 

Quando eu fui embora de Nova Palmeira, eu nunca 
imaginei que um dia eu pudesse voltar como 
deputada...hoje eu ftcopensando como minha vida mudou, 
em termos de responsabilidade. No comego eu era uma 
estudante, uma professora, uma pessoa que tinha uma vida 
muito comum, hoje nao, a minha responsabilidade e muito 
grande, eu sou a unica representante do meu partido no 
Rio Grande do Norte, fui quase eleita prefeita da capital 
naquele Estado...essa e a minha vida que comegou desde 
do dia que sai daqui...Desde cedo, quando eu cheguei em 
Natal, me casei com essas coisas todas, abri mao da 
minha vida pessoal pra me doar a tudo que e luta em nome 
das causas coletivas. Eu saio de casa logo cedo e so volto 
pra casa a noite, quando jd tenho debatido, participado de 
alguma reuniao, de alguma coisa junto ao povo; e a minha 
razao de viver no cotidiano, uma razao que me move e...de 
uma forma muito forte...minha tristeza e nao ter tempo 
nenhum de me dedicar a essa terra que eu tanto amo ainda 
hoje, que e Nova Palmeira, de me dedicar com mais tempo 
as minhas raizes... (informante 19) 

A nossa vinda pra cd foi por causa de mamae que tinha 
raizes aqui, ela era da cidade e como todo mundo da 
familia dela mora\-a aqui, ela tinha sempre aquele sonho 
de voltar pra cd e ftcou e ftcou, ate que papai resolveu 
trazer todo mundo pra morar aqui, ate hoje...eu so nao sou 
mais feliz porque moro ainda aqui nesse fim de mundo (se 
referindo a N. Palmeira). E um lugar muito triste, muito 
pobre, sem perspectiva nenhuma de alguem viver felizy eu 
sinceramente tenho muito medo do futuro das minhas filhas 
nessa cidade...(informante 20) 
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CAPITULO T E R C E I R O 

POLITICA COMO VIDA: o cotidiano das atuacoes 

politicas em Nova Palmeira. 



1. O Papel da Igreja na Formacao dos Agentes Sociais. 

Nas ultimas duas decadas, a representacao catolica na regiao do Curimatau foi 

sedimentada por uma especie de cartilha da "politizacao da fe ". Esse perfil critico, por 

sua vez, partindo da propria Igreja, atraves das orientacSes desenvolvidas nas CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base), fomentou no cenario politico de algumas dessas 

cidades, a perspective declarada do confronto de diversos setores sociais, incluindo os 

proprios padres, face a determinadas institui96es reconhecidas como escudo de 

preservacao da "ordem" local, a exemplo da Prefeitura, Camara de Vereadores e seus 

Partidos de sustenta9ao. 

Em Nova Palmeira, especificamente, desde meados dos anos 80, esse 

posicionamento teve influencia decisiva na dinamica de parcialidade assumida pela 

Igreja catolica nos processos de disputa do poder local, na medida em que, como 

aliada incondicional de determinados grupos de oposi9ao, abriu suas portas para a 

organiza9ao e o fortalecimento publico desses diversos setores sociais. 

Nesse contexto, sua principal caracteristica foi a transcendencia de diversas 

praticas ritualisticas de espiritualiza9ao, do debate indissociavel do politico-religioso, 

com base nos questionamentos da vida cotidiana a partir de tematicas concretas, tais 

como, a fome e o desemprego na comunidade. Acerca desses novos pressupostos 

defendidos pela Igreja assevera GRZYBOWKY 7 1: 

O papel da 'igreja popular', inspirado na teologia da 
libertagao, pode ser defmido como uma combinacao de 
evangelizagao com educagao politico do 'povo' em vista de 
sua organizagao e participagao para a construgao de uma 
nova sociedade. A educagao popular, entendida como 
conscientizagdo para a agao liberfadora, e um trago 
caracteristico da agao da igreja hoje(...) 

Com base nesses novos principios de evangeliza9ao ja desenvolvidos no Brasil 

e demais paises da America Latina, denominados de "Teologia da Liberta9ao", os 

padres que estiveram nos ultimos anos na cidade empenharam-se sistematicamente na 

introdu9ao dessa nova metodologia crista, visando a atingir, num curto espa90 de 

71GRZYBOWSKY, Candido. Caminhos e Descaminhos dos Movimentos Sociais no Campo. 

In: Revista: Temas Rurais. Vol. 2, n 4. Recife: Recane, 1989. 
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tempo uma parcela consideravel de fieis na cidade. 0 limiar dessas organizacdes 

sociais sob a orientacao da Igreja sao sintetizadas nesse relato seguinte do nosso 

informante: 

...meu irmdo, o padre Aparecido, veio primeiro, tinha 
acabado de se ordenar...quando ele chegou aqui ele viu 
aquela coisa meia parada, todo mundo e...sem muita 
motivagao sabe...ai comegou se reunir com as pessoas que 
jd tinha um trabalho na cidade...e...a Nega Lourdes, 
Marizinha, Mocinha, Da Luz, Tedinha e foi passando as 
coisas nova, formando mais grupos ate que a coisa foi 
melhorando...foi nessa epoca que eu cheguei tambem pra 
ajudar ele, acho que foi em 87...e, foi em 87, a gente se 
uniu e foi formando outros grupos, associagdes 
comunitdrias, ne? Eu sei que a coisa foi caminhando 
devagar...veio as eleigoes do sindicato e a gente formou 
uma oposigao ao presidente, que queria tirar as 
mulheres...ganhamos essa eleigao, depois fundamos outros 
sindicatos...o SIMPUC, depois foi o CENEP que e uma 
ONG e o PT em 92 quando Nega Lourdes foi eleita 
vereadora...De Id pra cd jd faz muito tempo...Aparecido 
hoje td em Soledade, ele foi pra Id em 93, vem aqui mais 
pra fazer as celebragdes, as missas e...e nos ftcamos por 
aqui mesmo continuando esse trabalho...Quern comegou 
tudo, mesmo, acho que foi ele na Igreja...depois veio o 
Pociano ajudar...o Lourival...cada um foi dando sua 
contribuigao junto a Igreja... (informante 13) 

Agregando diversos setores da populacao carente da comunidade, a Igreja foi 

transformada num espaco politico privilegiado, como canal de expressao, capaz de 

debater e reivindicar do Estado as demandas das politicas sociais. 

Assim, canalizando esse setores, a partir do peso da sua identidade 

institucional, a Igreja passou a influir, posteriormente, na defmicao das politicas sociais 

defendidas pelos grupos nas reivindicacdes ao Estado, reforcando e conseguindo 

verbas com outras organizacoes nacionais e internacionais para manutencao dos 

trabalhos desenvolvidos na cidade. Como relata a informante seguinte em sua fala: 

Tudo a gente aqui trabalhwa combinando...senta\w todo 
mundo pra elaborar os projeto e fazer as coisa...Ninguem 
decidia sozinho...quando foi pra fundar o CENEP, a gente 
aqui na Igreja deu o primeiro passo pra conseguir um 
finanelador...hoje a gente recebe pouco, mas dd pra tocar 
os trabalho de educagao popular... (informante 13) 
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A metodologia de trabalho, expressa na Teologia da Libertacao, atraves dos 

padres Lourenco, Lorival, Aparecido, Pociano e demais seminaristas que passaram 

pela cidade, motivou as organizacoes populares atraves de cursos de formacao 

politica/religiosa de leigos e demais fieis dedicados ao catolicismo. Essas mudancas 

ocorridas no cotidiano das atividades da Igreja sao relatadas pelas nossas informantes 

como algo profundamente vivenciado: 

...A Igreja foi assim,...uma grande motivagao em toda 
minha vida ...mas logo quando eu comecei na Igreja era 
mais esses trabalhos assim, de catequese, de grupos de 
catecismo, batismo, essas coisas, ne? Era nossa linha de 
trabalho, so depois de 85, 86, parece, e que a gente foi 
despertando mais para as questoes sociais.. (informante8) 

...descobri na catequese o sentido da esperanga em Deus 
pra lutar para uma vida melhor, pra mint e meus 
semelhantes...Jd na adolescencia, em 87, mais ou menos 
em 87 mesmo, que eu me engajei mais...em todos os 
movimentos de Igreja, entrei ainda adolescente e nao sat 
mais, quero continuar ate muito tempo pela frente...foi na 
Igreja que eu adquiri consciencia de que eu devia lutar por 
uma vida melhor... (informante 17) 

...foi na Igreja que a gente teve um a\>ango, porque o padre 
italiano que passou aqui 5 anos, que era padre Lourengo, 
ele era uma figura muito bacana...ele trabalha\'a muito 
pelo trabalhador rural e incentivwa que a gente se 
organizasse, que era a melhor forma de nos conseguir 
alguma coisa. Entao ele ajudou muito, ele...ele ia Id pra 
casa de mes em mes fazer reunioes com a gente, o 
Evangelho no Campo. Entao esse Evangelho entra\>a em 
muitos trabalhos popular, muitas lutas popular e ajudou 
muito. E ainda hoje a Igreja continua nos 
ajudando.. (informante 5) 

As atividades de rotina mais tradicionais desenvolvidas pela Igreja Catolica, 

como cursos de batismo, de crismas, de casamentos e a propria celebracao dominical, 

foram mantidas, mas sua representacao simbolica foi paulatinamente alterada com a 

introducao de uma mensagem divina articulada com a vida cotidiana das pessoas da 

comunidade: 

Depois que padre Lourengo vet pra cd a gente comegou 
mudar as coisa, eu me afeigoei mais nos estudo da Biblia, 
fazendo cxirso junto com ele...nesses cursilho a gente viu 
que a historia de Jesus Cristo tinha muito da nossa 
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realidade, parecia muito com a histdria da gente...Hoje eu 
sou catequista da Igreja. Preparo as criancas pra fazer a 
Primeira Comunhao, preparando tambem pra vida, porque 
a gente sabe que Biblia e vida e a mesma coisa, ne? 
Quando voce td preparando pra entender a Biblia voce td 
preparando pra entender a vida como ela e, mostrar que 
Jesus foi perseguido do jeito dos pobe tambem... e que a 
fome e uma coisa do patrdo e nao de Deus, que Deus td e 
do lado da pobreza e nao dos poderoso...A gente mostra 
tambem que religiao num e so rezarl... antigamente a gente 
pe?isa\>a isso, que religiao era so a gente rezar de joelho, 
orar epronto...a religiao e aquela que a gente na verdade 
se doa ao irmao, luta pela justica, luta pela vida dos 
outros...e assim que eu mostro que a gente td sennndo a 
Deus. Porque nao foi essa a luta dele, ne?... (informante 5) 

Ampliando essa metodologia "voltada a questao local" foram criadas algumas 

pastorais visando a formacao politico-religiosa de diversos grupos sociais, tais como, a 

mulher, o menor e o trabalhador rural; na luta em defesa dos mais importantes direitos: 

de aposentadoria da mulher, da sindicalizacao rural e urbana, pelo estatuto da crianca. 

Enfim, pela defesa dos direitos humanos, como informa a seguir: 

...Eu fui uma daspessoa que acompanhou desde o comego 
os movimentos das pastorais, sempre five uma ligacao com 
a Igreja Progressista...o meu amigo mais importante da 
Igreja da libertaqdo e Frei Betto, que sempre me deu muita 
forga pra continuar na luta e envolver outras pessoas, com 
muita fe e consciencia...dou cursos e coordeno pastorais, 
fago tambem celebragoes e ajudo nos trabalhos sociais de 
educagao popular do CENEP... (informante 2) 

A gente tinha um movimento chamado religiao e vida, 
fazia assembleia e falcn-a muito das coisa errada da cidade 
(...) nesse grupo a gente discutia a fome, a aposentadoria 
da mulher, a pobreza(...) Depois reza\ja e saia em grupo 
pra trabalhar na comunidade (...) (informante 5) 

Tendo como base o conteudo politico da religiosidade, a Igreja ramificou sua 

atuacao influindo diretamente na formacao de importantes espacos na sociedade, a 

exemplo do CENEP (Centro de Educacao Popular), que e uma ONG, do SIMPUC 

(Sindicato dos Funcionarios Publicos Municipals), de outras associacoes comunitarias 

no campo, bem como da conquista eleitoral do S.T.R (Sindicato dos Trabalhadcrcs 
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Rurais) e ate mesmo na construcao de um Partido de oposicao de esquerda (PT). Para 

GRZYBOWSKY 7 2: 

O basismo da vigor a Igreja a nivel dos grupos e CEBs, 
mas Ihe tira eficdcia politica e gera enormes tensdes na 
medida em que o trabalho se amplia, as lutas dos 
movimentos se expandem e novos desqfios sao colocados, 
sobretudo em termos de representagao, alianqas e 
negociaqaof...) e o momento que a instituiqao tern 
dificuldade de controlar o resu/tado da sua propria 
organizaqao(...) 

Colando suas principals atividades de ambito religioso nas problematicas mais 
gerais da sociedade, a Igreja fomentou uma solidariedade absoluta, principalmente com 
os grupos de organizacao popular identificados com a sua metodologia. Essa questao 
pode ser vista de acordo com GRZYBOWSKY 7 3, da seguinte maneira: 

Os organismos da Igreja fazem educagao politica 
atendendo aos apelos da religiosidade popular e usando a 
religiao como elemento politico. A simbiose foi produzida 
teoricamente pela Teologia da Libertaqao e se exprime 
numa metodologia de leitura da realidade, atra\>es de 
categorias biblico-religiosas e socioldgicas, e numa 
prdtica politica religiosizada. Nos movimentos sociais onde 
a igreja se faz presente, produz-se uma ambigua identidade 
politico-religiosa, cujas consequencias no desenvolvimento 
das lutas e, sobretudo na articulaqdo politica, nao podem 
ser desprezadas. A religiosizaqao de categorias politicas se 
exprime no uso politico de simbolos cristaos, como a cruz 
nos acampamentos, e na realizaqao de atos religiosos com 
fins politicos, como missas, romarias da terra, etc. E tern 
um conteudo particular: a solidariedade politico-religiosa. 

Esse fato se expressa com relevante evidencia nas falas dos informantes, que se 

dedicam de uma maneira indissociavel as atividades identificadas com a Igreja e outras 

instituicoes ou movimentos de cunho social: 

...minha vida aqui em Nova Palmeira e de dedicaqao aos 
movimentos populares, a Igreja e aos grupos de liturgia 
comunitdria, trabalho tambem com os grupos de 
alfabetizaqao de adultos e milito no Partido dos 
Trabalhadores...Por isso que eu digo que temos, nao so na 
Igreja mas em todos os movimentos, a mesma coragem de 
lutar contra a injustiga e a opressao, de falar a verdade 
sem medo do que os poderosos pensem ou digam. 

72GRZYBOWSKY, Candido. Op. Cit. Pag. 68. 

"3Idem. Pag. 69. 
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organizamos muito as coisas de forma c!ara...por isso, tern 
gente que ftca sempre dizendo: 'voce e do PT ou e da 
Igreja?. '...As vezes, com certa irritacao, procurando 
provocar, ne?...a verdade e que nos estamos na 
luta...quando a gente vai fazer uma missa e claro que a 
gente tern que dizer a verdade, a Igreja tern um 
compromisso com a verdade, tern que mostrar as coisas 
certas como fez Jesus, mostrar que Jesus morreu porque 
queria a igualdade...queria o bem de todos...e a gente 
procura conscientizar o povo dessas coisas na missa 
mesmo, nas pastorais, nos cursos que a gente traba/ha...No 
ano passado, aqui vizinho, em Pedra Lcnrada, foi a maior 
confusao, que o prefeito e os vereadores ftzeram com o 
coitado de Aparecido, quiseram ate atirar nele, teve 
revolver, teve tudo, so por que ele queria na procissao da 
cidade colocar no lado da padroeira um retrato de Chico 
Mendes e outro de Margarida A Ives, pra falar da 
violencia do campo. Eu sei que foi uma confusao danada, 

foi parar em Campina, na policia, esse 
negocio... (informante 17) 

Nesse processo de alteracao metodologica nas atividades da Igreja, as mulheres 

de Nova Palmeira tiveram uma participacao decisiva, haja vista que fazia parte da 

formacao feminina os principios da religiosidade. Assim, a Igreja era o espaco publico 

de maior permissao a sua freqiiencia e mesmo de obrigacao como mae, esposa e dona 

de casa, como nos relata a informante seguinte: 

...as mulheres sao mais catdlicas, principalmente em 

cidades pequenas como a gente ve aqui, que a gente nao ve 

um homem indo a igreja, e muito dificil, ne?...e a gente que 

sempre vai mesmo a Igreja e assiste as missas...ld em casa 

todo domingo a gente saia pra assistir as missa, quando 

tinha, as vezes, e as celebracoes...(informante 7) 

A exemplo das pequenas cidades, em Nova Palmeira, a pratica comum de "ir 

para Igreja sempre foi coisa de mulher", assim, foram elas as primeiras a vivenciarem a 

politizacao religiosa. 
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Essa realidade, segundo COVRE , demonstra inicialmente um contingente de 

mulheres tradicionais, em sua maioria maes que, discretamente sensibilizadas com as 

suas proprias questoes familiares, abrem-se para a percepcao social da fome, da 

miseria, da carestia, inserindo-se dessa forma numa nova sociabilidade, que sob o 

amparo ideologico da ala clerical da Teologia da Libertacao, tornam-se agentes 

criticos, em defesa da cidadania. Para a autora, via de regra, acontece da seguinte 

forma: 

(...) mulheres simples que vao para Igreja discutir o 
Evangelho e, atraves dele, descobrem-se como sujeitos de 
direitos, rompem relativamente com sua submissao e, via 
Igreja, abrem um espaco de liberdade para si mesmas e de 
luta social em geral (...) vincula-se, a partir dai como 
agente nessa luta do cotidiano na perspectiva de alcanqar 
uma cidadania nova(...) 

A partir da formacao das pastorais e do evangelho no campo, as mulheres, 

atraves da Igreja, estenderam sua esfera de participacao a diversos setores sociais da 

cidade: S.T.R, ONGs, Conselhos de Politicas Publicas, PT etc., onde se estabeleceram 

no exercicio de determinadas atividades reconhecidas como de exclusividade 

masculina. Esse fato esteve bastante presente nas falas das nossas informantes ao 

criticarem o preconceito masculino em relacao a Igreja: 

...Quando e na politica partiddria os homens ate que 
participant mais, ne? Agora, jd na Igreja e muito menos, 
ne? jd nos trabalhos, nos movimentospopulares, a gente ve 
uma minoria de homens. E na Igreja e uma minoria 
tambem, na Igreja nem tern. Nos trabalhos mesmo da 
Igreja, nao tern nem um homemparticipando...Eu acho que 
isso se deve ao machismo, ao preconceito que e grande, 
ne? Acho que se deve a isso, eles pensam que e uma coisa 
de mulher, por isso, e uma desonrapra eles...(informante8) 

...nos so temos quase mulheres na Igreja, sao poucos 
homens...nao existe um homem sequer presidindo 
celebracoes em Nova Palmeira, somos so nos mulheres...na 
verdade, quando se trata da Igreja, quern sustenta todas as 
responsabilidades e a gente, porque realmente e muito 

4 COVRE, Maria de Lourdes Manzini. A Familia. O " Feminine", a Cidadania e a 

Subjetividade. In: CARVALHO, Maria do Carmo Brant, de. (Org.). A Familia 

Contemporanea em Debate. S3o Paulo: EDUC, 1995. 
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dificil voce encontrar um homem participcmdo dessas 
coisas... (informante 17) 

...existe uma certa barreira pra homens participarem de 
grupo de crisma, de grupo de batismo, dessas coisas. 
Entao quern participa mais e as mulheres, entao as 
mulheres que estdo Id, tocando o barco, organizando os 
movimentos. Os homens nao participant, e mais pelo 
preconceito, ne? de participar de Igreja, porque sempre 
quern tdparticipando e mulher...(informante 3) 

As mulheres reconhecem nesse espaco de participacao politica orquestrado pela 

Igreja uma mudanca concreta na forma de representar a realidade, dentro e fora da 

familia, a partir de um tipo sociabilidade que se apoia na Utopia das transformacoes 

mais amplas: 

Eu acho que a igreja catolica foi o meu primeiro passo pra 
eu ser consciente das coisa. Eu me lembro que quando eu 
comecei mesmo, no comeco, eu era assim meia abestada do 
juizo, tanto fazia as coisa, so depois desses trabalho aqui 
como catequista, dos curso de leitura da Biblia e que eu 
despertei mais pra as coisa do mundo...hoje a gente luta 
por uma sociedade mais justa, que foi o mesmo que Jesus 
Cristo lutou...(informante 5) 

...foi na Igreja que eu me formei para a vida, na Igreja 
que eu comecei enxergar melhor a vida la fora. De lutar 
pel os nossos direitos...Foi atrm'es da convivencia com 
pessoas aqui dentro que eu cresci, dos grupos de estudo de 
reflexao da vida, dos grupos de orientaqao social...Eu acho 
que nos mulheres de Nova Palmeira temos hoje, nao so na 
Igreja, mas tambem nos sindicatos, nos movimentos todos, 
a coragem de lutar contra a injustiga e a opressao, de 
falar a verdade sem ter medo do que os outros digam, 
organizamos muito as coisas de forma clara...(informante 
17) 

...o dia a dia, a convivencia com os problemas que surge 
na vida da gente... Foi atrm'es das pessoas que a gente ve e 
acha que nao pode mais fear calado, que tern de 
participar, ne?...na Igreja, eu comecei a falar dos 
problemas de todos e aprendi a lutar com mais 
coragem... (informante 8) 

Portanto, como instancia de formacao critica da realidade em Nova Palmeira, a 

Igreja, em termos gerais, e um espaco de socializacao politica que viabiliza no 
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aprendizado pratico de religiosidade, a uniao, a organizacao, e a participacao, 

principalmente das mulheres. 

No seu interior, elabora-se uma identidade social pautada na cidadania, ou seja 

dos direitos e das reivindicacoes mais amplas da sociedade. Finalmente, e um espaco 

de construcao de novas representacoes sociais e culturais. 

2. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais: uma particularidade dessa 

historia da atuacao das mulheres. 

Do ponto de vista das organizacoes oposicionistas de ambito popular, desde a 

ultima decada, tem-se constituido paulatinamente uma nova frente de disputa pelo 

poder local em Nova Palmeira. O STR, o SIMPUC, o CENEP, a Igreja, os Conselhos 

Municipals e as Associates Comunitarias, sao, nessa conjuntura, alguns desses 

espacos privilegiados de formacao politica, o que tern demonstrado que, a cada 

momento, vem ampliando suas fronteiras, seus raios de influencia e acao no confronto 

direto e personificado, com as forcas tradicionais do Estado no municipio. 

Nesse processo de constante formacao, surgiram atores e atrizes sociais no 

cenario politico de Nova Palmeira, sobretudo em espacos como a Igreja e o S.T.R, que 

ha mais de uma decada tern sistematicamente investido na ampliacao das esferas de 

ambito popular. 

Nesse contexto, a participacao feminina, ancorada na propria historicidade 

das tradicoes da figura ativa da mulher na comunidade, tern se alargado, 

correspondendo a uma expressiva fatia da motivagao em todas as lutas sociais do 

municipio, em especial, do campo, onde recentemente se deu a progressiva luta pela 

sindicalizacao da mulher na perspectiva de conquista de sua identidade como 

trabalhadora. 

O fenomeno da participacao politica das mulheres nas instancias sindicais, em 

especial no campo, apesar do seu crescimento recente, tern uma historia que antecede a 

85 



essa peculiar realidade ocorrida nos anos 80 com o advento da lei da aposentadoria da 

mulher trabalhadora. Segundo GRZYBOWSKY 7 5: 

Seria erroneo, porem, entender que a presenga de mulheres 
nas lutas sociais no campo, no Brasil, seja recente. As 
lutas no campo jd produziram mulheres lideres do porte de 
Elizabethe Teixeira (das Ligas Camponesas), Margarida 
Maria A Ives (Presidente do Sindicato de Alagoa Grande 
PB, assassinada em 1983), Maria Oneide Costa Lima 
(lider dos posseiros em Sao Geraldo, na conflagrada 
regiao do Araguaia - TO). Em todas as lutas as mulheres 
se fazem pre settles e empurram os proprios maridos(...) 

Em Nova Palmeira, em vista da preponderant de sua realidade basicamente 

rural, torna-se impossivel dissociar as lutas desencadeadas pelas mulheres da cidade 

das lutas do campo, nas ultimas decadas. 

Na verdade, as comunidades rurais e urbanas convivem dioturnamente com os 

mesmos problemas sociais relacionados a saude, ao desemprego, a fome, a moradia, a 

agricultura etc. 

Essa questao contribuiu decisivamente para a formacao conjunta das 

reivindicacoes do campo e da cidade, tendo no limiar das organizacoes, a participacao 

direta de setores urbanos, tais como estudantes, militantes partidarios de oposicao 

local e liderancas religiosas. Essa situacao e refletida no depoimento dessa informante: 

Eu sou aqui da cidade mesmo, so morei no sitio ate os 10 
anos de idade...quando eu e meu irmao comegamos a 
estudar na cidade os meus pais se mudaram logo pra 
cd...quando foi em 89, na campanha de Lula, a gente tinha 
um grupo que fazia parte do Gremio Estudantil, e...a gente 
fazia teatro de rua...at Marizinha e Nega Lourdes me 
chamaram pra participar das lutas...me associei depois no 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e hoje sou a vice 
presidente...mas eu comecei aqui na Igreja e no teatro, e 
no CENEP tambem, so depois foi que eu fui pra o 
Sindicato ajudar as mulheres fazer oposigao ao antigo 
presidente...naquela questao que a gente se uniu pra 
sindicalizar as mulheres da zona rural...(informante 3) 

Mesmo que a mulher tenha tido uma participacao politica importante, desde 

as ligas camponesas dos anos 60, em Pernambuco e na Paraiba, cabe ressaltar que o 

maior impeto dessa trajetoria de massificacao feminina nas lutas sindicais do campo, a 

7 5 GRZYBOWSKY, Candido. Op. Cit. Pag. 47 
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exemplo de Nova Palmeira, ocorreu mesmo no final da decada de 80, especialmente 

em 1988, com a promulgacao da nova Constituicao Brasileira. Neste momento, as 

reivindicacoes estao centradas no reconhecimento social e legal da sua identidade de 

trabalhadora rural, o que implica a necessidade de obtencao do direito a sindicalizacao, 

e consequentemente seu espago como trabalhadora junto ao Estado, em especial a 

previdencia social. 

Essa questao se traduz principalmente na conquista da extensao do direito a 

aposentadoria rural por idade, outrora de exclusivo reconhecimento do trabalho 

masculino, ou seja, dos tradicionais provedores, "os chefes de familia". 

A luta pelo reconhecimento dessas garantias deu enfase ao aspecto 

organizacional na reivindicacao de uma identidade propria para o trabalho da mulher 

no campo, momento em que comecaram a perceber que "os documentos dos homens 

nao serviam mais" para elas e que ser trabalhadora rural significava lutar tambem por 

uma cidadania. Sobre essa questao assevera CARNEIRO e TEIXEIRA 7 6: 

Nesse contexto. a cidadania e entendida. genericamente, como o 
conjunto de direitos que sao normalmente concedidos ao homem 
mas nao as mulheres. Neste sentido a organizacao e um 
caminhopara colocar a mulher 'lado a lado do homem'(...) 

Todavia, o esforco das lutas femininas nesse momento de crescente 

sindicalizacao rural e de luta pelo reconhecimento de uma identidade propria, a de 

trabalhadora ativa, a exemplo do que ocorreu em Nova Palmeira, desde os anos 80, 

posta na conquista de uma cidadania pela igualdade de direitos dos trabalhadores, 

homens e mulheres, segundo CARNEIRO E TEIXEIRA 7 7: 

(...) nao implica, necessariamente, em igualdade nas 
relacdes sociais de genero. A formulaqdo de reivindicaqdes 
especifwas passa pela construqdo de uma ideia de direitos 
coletivos e, sobretudo, pelo reconhecimento desses direitos 
pelo grupo, que orienta as mulheres para uma prdtica 
politica voltada, primordialmente, contra o Estado (...) A 
luta pela igualdade de direitos ad\'indos de uma legislaqao 
mais justa (...) concentra os esforqos na denuncia contra a 
inoperdncia do Estado(...) 

76CARNEIRO, Maria Jose, e TEIXEIRA Vanessa Lopes. Mulher Rural nos Discursos dos 

Mediadores. In: Estudos: sociedade e agricultura. Rio de Janeiro: CPDA, 1995. 
7 7 CARNEIRO, Maria Jose, e TEDCEIRA, Vanessa Lopes. Op. Cit. Pag. 50 
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Assim, segundo as autoras , a primazia a luta pelo reconhecimento particular 

dessa identidade de trabalhadora rural, no processo de sindicalizacao ocorrido nesse 

momento, poe em segundo piano o questionamento acerca das contradicoes sociais 

que tern origem nas relacoes de genero. Para elas: 

Nesse sentido, a singularidade das relacoes entre os 
generos na sociedade em que a mulher se encontra e uma 
questao totalmente secundarizada, nao se faz referenda a 
ruptura com hierarquizaqao dos generos na sociedade (...) 

Essa questao encontra-se presente tambem em Nova Palmeira, a partir das 

modificacoes constitucionais no sistema previdenciario, provocando, em curto espago 

de tempo, uma mobilizagao crescente das mulheres na defesa do reconhecimento 

especifico da identidade de trabalhadora rural nas instancias do S.T.R., com a 

perspectiva de viabilizar essa "nova" identidade perante as instituicoes burocraticas do 

Estado, a exemplo do INSS. 

Nessa conjuntura, a Igreja assumiu, politicamente, junto as trabalhadoras 

rurais em Nova Palmeira, a tarefa de articulacao, em vista da conquista sindical, 

apoiando e reivindicando tambem, junto aos grupos de oposigao, o direito da mulher 

associar-se ao S.T.R e ser reconhecida como trabalhadora. 

A luta ampliou-se sobretudo nas pastorais do campo, haja vista a maioria das 

integrantes viverem na zona rural e atraves das atividades religiosas mantinham-se 

sempre informadas dos seus novos direitos. 

Diante de uma diretoria autoritaria, que, ameacada pela oposigao impunha o 

veto ao direito de sindicalizagao das mulheres, a Igreja, junto a algumas liderangas 

populares articulou um trabalho de unidade politica visando a conquista do S.T.R nas 

instancias judiciarias da regiao. 

Apoiando-se nas questoes legais em vigor, o padre Aparecido, junto com a 

representante comunitaria Nega Lourdes, confrontaram-se na justiga com a diretoria 

do Sindicato, apontando juridicamente suas atitudes anticonstitucionais, no que diz 

respeito ao direito da mulher associar-se na instituigao como trabalhadora, o que 

consequentemente levou a uma decisao judicial favoravel a oposigao, marcando novas 

Idem. Pag. 50. 

88 



eleicoes (agora com a presenca da mulher associada)e destituindo dos respectivos 

cargos o grupo situacionista: 

No comego, quando a gente foi informada dessas lei nova 
dos aposento rural, procuramo logo o presidente...ele 
quase bateu na minha cara e disse que nndher num 
preciswa pisar Id pra se associar, porque so basta\'a o 
marido e pronto...foi quando a gente foi pra justiga... e 
quando ele soube (o presidente anterior do S.T.R) que o 
juiz tinha mandado tirar ele de Id e fazer as eleigdes com 
iodas as mulher, ele fechou as porta e sacudiu fora as 
chcrve do sindicato e num pisou mais la de jeito 
nenhum... (informante 5) 

Por toda a sua importancia nessa luta como aliada da oposigao sindical, a 

Igreja sempre foi referenciada com muito significado nos relatos das informantes que 

vivenciaram esse processo de conquista, atribuindo ao desempenho dos padres da 

regiao, em especial ao padre Aparecido, a vitoria final, com a expressiva sindicalizacao 

da mulher. Vejamos como sindicalistas revelaram a historia dessa luta junto a Igreja 

em suas falas: 

Desde o comego que o sindicato teve o apoio do Padre 
Aparecido, ele sempre deu muita forga a gente pra 
continuar lutando...foi depois dessa conscientizagdo das 
mulheres rurais que a gente venceu as eleigdes no 
sindicato... (informante 1) 

...na epoca que eu entrei pra trabalhar no sindicato, a 
gente ainda nao tinha...o pessoal que, que tava la, ainda 
nao era o pessoal da diretoria mesmo, de hoje, na epoca a 
gente teve uns problemas la com o sindicato e o presidente 
antigo teve que se afastar, porque ele nao quis que uma 
outra chapa concorresse nas eleigdes...ele tinha medo de 
perder e na epoca, tambem, ele nao queria que as mulheres 
se associasse ao sindicato rural, ne? e as mulheres 
entraram na justiga e ganharam a causa...ele acha\a 
que...as mulheres nao eram agricultoras, que a mulher 
traballwa so na cozinha, so era domestica, e nao aceitava 
que as mulheres fosse vista como agricultoras de forma 
alguma, ele dizia sempre: elas eram domesticas, entao nao 
tinha direito a se associar no sindicato ...porque se o 
marido ja era socio tava bom demais... Ai a Igreja ftcou do 
nosso lado e a gente se sentiu mais corajosa e foi brigar 
ate na justiga...depois ftzemos as eleigdes e 
ganhamos... (informante 3) 
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...chegou o ano de 89 e decidi mesmo rim pra cd e vim, 
ne? foi quando fui convidado a participar de reunido na 
Igreja e como eles jd tinha um trabalho bom, eu dicidi 
entrar na luta de vez. Nesse tempo e...e...jd tinha opessoal 
da Igreja e dos movimento que luta\'a contra o presidente 
do sindicato, era as mulher da parte de Nega Lourdes e do 
padre, elas dizia que o presidente nao atua\>a em nada, nao 
estava atuando bem, e a questao maior e que ele nao 
deixm'a as mulher se associar pra ter direito das 
aposentadoria e lutar pela presidencia do sindicato. Foi ai 
que as mulher comegou a lutar e fazer reunido e acharo 
que eu devia ser o novo presidente do sindicato. Eu nao 
queria, mas elas queria de todo jeito e insistiro bastante, e 
terminei sendo mesmo o candidato, elas foro pra justiga e 
ganharo a causa, ftzero uma comissdo provisoria e 
organizaram uma eleigdo que eu ganhei com apenas dois 
votos de maioria e hoje jd faz mais de 6 anos, td entrando 
pra 7 anos que eu sou presidente, fui reeleito agora numa 
nova diretoria e to trabalhando...(informante 11) 

Atraves da Igreja, as mulheres de Nova Palmeira se informavam das lutas 

femininas em outros municipios, em especial no Brejo paraibano, polo de maior 

concentracao das oposicoes sindicais na Paraiba. 

O movimento de oposigao sindical em Nova Palmeira, ja articulado com os 

grupos de mulheres do Brejo paraibano, recebeu todas as orientagoes juridicas 

necessarias, e com o apoio das CEBs e CENTRU/CUT intensificou suas estrategias de 

disputa no processo eleitoral seguinte. E o que nos relata essa informante: 

...mas o primeiro movimento que a gente participou mesmo 
nao foi o sindicato dos trabalhadores rurais, porque o 
sindicato daqui era aliado com a prefeitura, ai a gente 
queria se sindicalizar e eles nao aceita\,a...eles dizia que a 
mulher nao precisa\,a...ser aposentada no sindicato, 
basta\-a os home. E ai foi chegando a historia dos 
aposento, a gente sempre saia pra reunir...em Lagoa Seca, 
Sape, que Id o sindicato era muito bom, o sindicato dos 
trabalhadores, e a gente ia tomar experiencia com eles e de 
Id a gente trazia a noticia que era preciso a mulher se 
sindicalizar, se nao, nao tinha direito a nada mais pra 
frente. Ai com essa conversa a gente saiu (risos)...pelos 
sitios, ne? falando com comade fulana, comade sicrana, 
ne? e reunindo para explicar que se nos nao se...nao 
tomasse chegada ao sindicato pra tirar a carteira do 
sindicato, nao ia ter direito mais adiante no aposento. Ai, 
isso deu muita bronca, foi muita briga, muita revolta e...Ai 
a gente comegou nesse tempo jd... desde o meu comego 
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dessas entrada nessa luta que a...que a primeira reunido de 
organizagao que a gente fez das mulheres foi em Sape, 
agora o ano...eu nao sei...porque com o tempo as coisa 
passa despercebida, ne?...Eu sei e que essa luta a gente 
deve muito a Nega Lourdes e o padre Aparecido que todo 
tempo com a gente, toda reunido importante levava a 
gente nos sindicato e nas igreja de outras cidade, que jd 
tavapor dentro da coisa, ne?...(informante5) 

0 resultado politico de todo esse processo foi confirmado com a vitoria 

apertada da oposigao por apenas 2 votos de maioria, tendo a frente da nova diregao o 

agricultor Antonio Pereira, atualmente presidente do S.T.R, acompanhado de um 

contingente consideravel de mulheres do campo que haviam-se associado, como Dona 

Mocinha e Edilandia, que assumiram, de imediato, importantes funcoes na tesouraria e 

na secretaria geral da instituigao. 

Assim, desde o primeiro momento dessa nova gestao sindical, as fungoes 

desempenhadas pelas mulheres, segundo os proprios informantes, foram e tern sido de 

relevante destaque, sobretudo no espago da organizagao e na rigorosa manutengao das 

atividades politicas, que permitiram paulatinamente o crescimento dos trabalhos de 

base, o que resultou em aumento significativo de novos associados. 

A frente da diregao do S.T.R, o grupo de mulheres recuperou a importancia 

da instituigao, que ate entao so servia de amparos assistencialistas do antigo 

FUNRURAL, criado pela ditadura no final dos anos 60. 

Num curto espago de tempo, grande parte das agricultoras procuraram a 

instituigao para legalizar sua identidade social de trabalhadora, mesmo visando, antes 

de tudo, a questao da aposentadoria aos 55 anos de idade, o que triplicou em menos de 

dois anos o numero de associados da instituigao. 

No caso das mulheres, a sua crescente presenga superou as expectativas da 

diregao do S.T.R, influenciando posteriormente a participagao mais ampla da familia, 

a exemplo dos proprios maridos, que comegaram a despertar o interesse pelas reunioes 

promovidas pela instituigao na cidade e no campo, o que possibilitou a diregao ampliar, 

atraves dos discursos, a politizagao do papel do sindicalizado: 

... quando a gente ia tava ja com o sindicato na mao. o povo foi 
se chegando devagazinho, vinha um. se associava, depois vinha 
outro, trazia mais gente da familia... todo mundo interessado no 
aposento, ne? Ai, foi quando a gente se reuniu e viu que devia 
aproveitar na reunido pra mostrar a esse povo que sindicato 



num era so pra hater carteira de quern precisava se 
aposentar...foi ai que quando a gente comegou fazer de novo 
reunido. foi trazendo gente da Igreja. de associagao...muita 
gente de fora pra conscientizar o povo que o sindicato era uma 
coisa muito importante...que tinha que todo mundo se unir pra 
derrotar os poderosos e nao ficar so de brago cruzado 
esperando o dia de se aposentar...que a mulher trabalhadora 
era aquela que lutava pelos seu direito e do semelhante 
(informante 5) 

Nessa conjuntura e que se inscreve uma nova identidade social, no momento 

em que as mulheres do campo comecavam despertar para o fato de que "os 

documentos dos homens nao servia mais para elas", haja vista o reconhecimento da sua 

propria condicao de trabalho e, consequentemente, dos seus direitos. 

Essa questao, segundo CARNEIRO e TEIXEIRA 7 9 , nao altera 

fundamentalmente as tradicoes culturais da divisao de tarefas de trabalho nas relacoes 

de genero, nem tampouco provoca fissuras radicals na representacao social da figura 

paterna de provedor e chefe de familia, realidade relativamente incompativel face as 

mudancas ocorridas atualmente nos grupos familiares. Para as autoras, esse momento 

converge com a crescente sindicalizacao da mulher do campo: 

reflete apenas uma unica face de sua identidade - a de 
trabalhadora. A questao da 'cidadania' e dos 'direitos' 
ftca, assim, atrelada a necessidade do reconhecimento da 
mulher como agricultora. Esta enfase se justifica pelo fato 
de que grande parte da populagdo rural feminina esta 
inserida em formas de organizagoes familiares que 
conjugam fungoes reprodutivas e produtivas, onde a 
insergdo da produgdo e entendida como um prolongamento 
das atividades domesticas. 

As autoras, ainda, caracterizam as lutas em torno da construcao e conquista 

dessa identidade de trabalhadora como algo que comeca e termina na afirmacao legal 

de uma "igualdade" face o processo de producao social. Nesse sentido, nao se 

aprofunda o questionamento critico a dupla exploracao da forca de trabalho feminina 

no campo, o que tern como pano de fundo uma divisao sexual das atividades 

9 CARNEIRO, Maria Jose, e TEIXEIRA, Vanessa Lopes. Op. Cit. Pag. 50. 
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construidas culturalmente sob o amparo do patriarcalismo. Nesse sentido, CARNEIRO 

e TEIXEIRA 8 0 afirmam que: 

(...) o esforgo em reconhecer a mulher como parte da 
populagdo ativa nao explica, e muito menos elimina, por si 
so, as discriminagoes a que estdo submetidas em 
decorrencia de uma ideologia que se sustenta na 
desigualdade e na hierarquia entre os generos (...) 
Relagoes essas informadas por um sistema de valores que 
nao lhes e exclusivo, mas e produzido pela sociedade e 
reproduzido nas relagoes familiares. 

Todavia, em Nova Palmeira, a afirmacao dessa nova identidade ganhou 

espago fundamental no campo da administracao da instituigao, onde, devido a uma 

atuagao mais presente, as mulheres comegaram a exercer, junto aos associados o poder 

de lideranga. E o que revelou a fala de um informante masculino, o presidente em 

exercicio do S.T.R: 

...aqui no sindicato tern sido assim, sdo elas que comandam 
mesmo e organizam tudo pra beneftciar a todos os 
trabalhadores, quase nunca tivemos discussoes, sempre a 
gente conversa e chega a um acordo...depois dessa nova 
diregao os trabalhadores tern se engajado mais...as vezes 
elas tern um ideal melhor...aprendi muito com dona 
Mocinha, com Edildndia, com as meninas daqui, por isso, 
eu nao tenho nada a reclamar so a agj-adecer a 
elas... (informante 12) 

A frente da organizagao geral do sindicato, as mulheres tern desenvolvido 

diversas atividades, tais como: palestras, cursos profissionalizantes como corte e 

costura, atos de apoios aos movimentos populares, entre outros. 

Esse perfil feminino no centro da organizagao do S.T.R alterou sua 

visibilidade politica no conjunto da sociedade, ampliando no espago publico a 

identidade da mulher trabalhadora/mulher sindicalizada, como nos mostra a informante 

a seguir: 

(...) no sindicato dos trabalhadores rurais, as mulheres, 
devido ao seu grande engajamento, ftzeram um sindicato 
de mulher (...) sdo elas que mais estdo a frente de tudo, a 
prova e que tern sua maioria mulher (...) Conseguiu 
assegurar o direito de associaqao de todas as mulheres do 
sitio se associar pra ter direito a aposentadoria. Isso foi 

CARNEIRO, Maria Jose, e TEIXEIRA, Vanessa Lopes. Op. Cit. Pag. 56 
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um peso grande pra organizagao das 
base(...) (informante 16) 

Mantendo o permanente trabalho de organizagao e extensao das suas bases, a 

nova diretoria do S.T.R. continuou defendendo politicas conjuntas com a Igreja e com 

os movimentos populares, na defesa dos direitos dos associados, a exemplo, da luta 

conjunta para amenizar as arduas funcoes das mulheres nas frentes de emergencia do 

Estado, da garantia de cestas basicas para as familias carentes na epoca da seca, do 

salario para gestante e das reivindicacSes mais gerais pela melhoria das condicoes de 

saude, agricultura, trabalho etc. As informantes seguintes relataram em suas falas a 

dimensao de algumas dessas conquistas: 

Nos juntamos com o pessoal mulheres do Sindicato, da 
Igreja, dos movimentos e do PT...e a questao maior da luta 
era fazer parte da frente produtiva...a gente 
procurou...fazer com que as mulheres nao trabalhassem 
mais no sol nem no pesado, como os homens, e 
conseguimos, foi uma luta muito grande porque eles nao 
queria aceitar (os representantes da prefeitura). Tinha 
mulher dentro da comissdo e muitos representantes de 
entidades que era contra as mulheres trabalharem no sol e 
no pesado. E a gente lutou muito e conseguimos que a 
mulher durante o periodo todinho da seca, da frente 
produtiva trabalhasse na sombra com mais 
tranquilidade... (informante I) 

...a maior conquista do sindicato foi garantir a mulher 
gestante o direito a um salario minimo, so precisa ela 
trazer os documentos direitinho que ela vai receber um 
salario minimo dos 3 meses ate 9 meses...por causa disso, 
muita mulher tern vindo aqui se associar, a gente jd tern 
feito muitas ftchas...antes, ninguem sabia nem disso, so 
depois que a gente do sindicato junto com padre tomamo 
informagao disso, que comegamos a cr\isar e muito gente 
tomou de conhecimento e vei atrds desse 
direito...(informante 5) 

O fruto da integragao dessas e de outras politicas, em sua maioria 

assistencialistas, garantiu, no pleito eleitoral seguinte do S.T.R, a reeleicao do grupo 

atual, outrora conquistada com grande margem de inseguranga. 

No novo mandato, as mulheres que ja participavam da diregao, como Dona 

Mocinha e Edilandia, conquistaram, atraves do trabalho de base pela sindicalizagao, 
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espacos de grande relevancia e visibilidade politica no S.T.R. Assumiram a tesouraria, 

a secretaria geral e a vice presidencia da instituigao, superando restritas atividades 

subalternas, tais como a de recepcionista, faxineira etc., a medida em que passaram a 

ocupar majoritariamente 7 dos 12 cargos. 

Uma ressalva importante nesse processo, segundo CAPPELLIN 8 1, diz 

respeito ao fato de que essa nova condicao da mulher no sindicalismo rural produz 

indubitavelmente uma importante visibilidade acerca do seu papel politico na 

sociedade. Na estrutura sindical revela tambem o reconhecimento economico do seu 

trabalho, antes tido como provisorio e complementar, permitindo assim, corrigir nesse 

e noutros espacos a visao de subalterno nas atuacoes. 

Segundo relatou nosso informante e atual presidente do S.T.R, Antonio 

Pereira, o crescimento das mulheres nas instancias da instituigao foi resultado de um 

trabalho sistematico que continua sendo desenvolvido por elas no contato periodico 

com as bases. Vejamos como ele expressa essa realidade em sua fala seguinte: 

...elas trabalham, luta, desenvolve uma boa politica junto 
com a Igreja e o PT, tanto e que o sindicato hoje e muito 
movimentado, hoje se faz uma coisa, se faz outra e nao 
para nunca e elas sempre na frente...tern sido muito 
positivo pra todo mundo a participaqao das mulher no 
sindicato... cada quad faz o que deve fazer pen sando so no 
trabalhador, na pobreza e na conquista de cada um...e 
isso, tern que ser por ai, ne?...tanto e que hoje a gente se 
reelegeu sem nenhuma oposigao pra reclamar...se deve ao 
trabalho delas nos sitio, conversando, fazendo reunido, 
sindicalizando outras mulher... (informante 11) 

Para o informante, presidente em exercicio do S.T.R, Ronildo Marques, a 

vitoria do grupo nessa ultima eleigao comprovou o interesse maior das mulheres pela 

organizagao sindical, o que demonstra, na sua condigao majoritaria, uma "atuagao 

constante e responsavel" 

Assumindo atividades no S.T.R, "as mulheres butaram o sindicato nos 

trilhos", sobretudo nas questoes que correspondem as organizagoes de base: 

8 1 CAPPELLIN, Paola G. "Genero e Classe: Mulheres Trabalhadoras Rurais". In: Rebeldia e 

Submissoes. Sao Paulo: Venice, 1989. 
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...a mulher tern conquistado a cada dia um espago maior 
no sindicato e na mudanga da sua vida...elas fazem quase 
tudo e eu acho que e muito importante elas continuarem 
assim, se nao o sindicatopodeparar...prova que elas estdo 
ganhando do machismo toda vida. Entao assim...elas estdo 
lutando e vencendo, e muito bom que continue com esse 
ideal, ne? (informante 12) 

A partir dessas falas, percebemos que o desempenho politico das mulheres no 

S.T.R, em Nova Palmeira, nao se restringiu apenas as tarefas domesticas na instituigao, 

como e bastante comum ainda hoje no convivio hierarquico dos generos no 

sindicalismo82. 

Atraves da sua participacao no S.T.R, as mulheres adentraram politicamente 

em outros espacos publicos, legitimando suas reivindicacoes frente aos poderes 

Legislative e Executivo, na exigencia do cumprimento de deveres e direitos comuns a 

todos os cidadaos: a aplicagao de verbas nos setores de saude, educagao, lazer, 

agricultura, entre outras. E o que expressou muito bem em sua fala a nossa 

informante: 

...a gente aquipassou a ser muito odiada, perseguidapelos 
politicos...sd por que a gente decidiu que num vai mais se 
sujeitar a tudo...a gente num vai ser do lado dele, que a 
gente sabe que eles so tern interesse proprio, num tern 
inter esse pela gente, ne?...a gente e excluida aqui na 
cidade, ai eles so procuram mesmo rebaixar a gente, 
mesmo assim, a gente esta preparada, estamos reunidas 
para o que der e vier, se Deus qui ser... e vamos continuar 
lutando pelos nossos direitos sempre...doa a quern doer 
vamos continuar lutando...o importante e a gente ter fe em 
Deus e seguir em frente na luta, de cabega erguida, mesmo 
que, as vezes, a gente tern muita fe numa mudanga e ela 
nao acontece, mas nem por isso a gente vai fear de bragos 
cruzados...a gente jd chegou aqui e num pode parar... tern 
que continuar lutando em todo canto, ne? pra ver se esse 
povo trabalha, ne? pelos sofrido da cidade...Eu acho que 
isso e da vida da gente, a gente num pode fear uma pessoa 
desanimada, cada dia que passa a gente deve ter esse afeto 
vantajoso de uma coisa melhor pra vida da gente. Porque 
eu nunca espero o mat, ele vem por acaso, mas eu num 
espero, eu sempre so espero coisas boas, e se a gente 

!2CAPPELLIN, Paola G. Op. Cit. 29. 
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qui ser, vai acontecer um dia...mas so vai acontecer se a 
genie lutar de verdade em todo movimento...(informante 5) 

O reconhecimento desse efetivo contingente social feminino resultou na 

ampliacao das atuacoes politicas das mulheres em diversos setores sociais da 

comunidade, a exemplo dos Conselhos Municipals, criados com a participacao direta 

da Igreja e do S.T.R. 

Nesses espacos, as mulheres tern uma presenga assidua, reivindicando 

questoes que fazem parte da demanda de bens de consumo coletivo: abastecimento de 

agua, investimentos na producao agricola, criacao de postos de saude, geracao de 

emprego etc., e principalmente na fiscalizacao da aplicagao correta do dinheiro 

publico. Como nos relata a informante: 

Se nao fosse a gente nos conselhos, esse prefeito jd tinha 
passado por cima de todo mundo...nenhuma de nos 
per demos uma reunido...mas, mesmo assim, ele conseguiu 
des\>iar uma fortuna que veio para ser aplicada na 
saude...nos denunciamos na justiga e ele foi processado, 
vai ter que devolver o dinheiro do povo... (informante 2) 

E importante reforgar, mais uma vez, que todo esse trabalho politico 

desencadeado pelas mulheres, inicialmente no S.T.R, teve sua dinamica fundamental 

com a sua crescente sindicalizagao, tendo como questao especiflca o reconhecimento 

do estatuto da trabalhadora rural, objetivando o direito a aposentadoria. 

Porem, a partir do reconhecimento dessa identidade, as mulheres atingiram 

maior visibilidade politica, social e economica, "tomando gosto pela coisa", 

envolvendo-se cada vez mais com as questoes de luta pela cidadania: 

...as mulheres tdo na vez mesmo, elas estdo em tudo, vai 
ser importante estar com elas lutando, por toda mudanga 
na cidade...(informante 12) 

...isso deve senir como exemplo para os homens tambem 
despertar, comegar a participar mais, se envolver, que e 
assim que se vai educando, ne? pra um dia todo mundo 
trabalhar junto mesmo pelo bem comum... (informante IS) 

...a mulher que eles chamam (os homens) a classe do sexo 
frdgil...aqui e do sexo forte (risos), ela aqui sempre vem 
vencendo, ne?...(informante 9) 
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...como sindicalista, eu acho que a gente mostrou pra o 
povo da cidade que nos temos um sonho...todo mundo 
sonha com uma vida melhor pra os outros...nos mulheres 
demos esse exemplo em N. Palmeira...que a gente sonha 
com uma vida melhor pra eles, queremos gerar, assim, uma 
vida boa, uma vida digna...(informante 3) 

Portanto, atraves do discurso e da pratica, percebe-se no interior do S.T.R de 

Nova Palmeira, senao um espago de transformagao profunda das contradigoes no nivel 

das relagoes de genero, pelo menos, um espago de crescente aprendizagem politica e 

de formagao popular. 

Porem, mesmo diante da construgao dessa "nova"' sociabilidade no S.T.R, 

cabe ressaltar outra questao de fundo proposta por CARNEIRO E TEIXEIRA 8 3 nesse 

debate, qual seja: a especificidade da participagao da mulher nesses espagos em 

pequenas cidades como Nova Palmeira, pode, por fim, representar, mesmo a nivel das 

reivindicagoes, uma visao naturalizada do ser mulher. A medida em que a pratica 

reivindicatoria seja interpretada pelo agentes sociais como uma qualidade tipicamente 

feminina, na medida em que para os homens, o ato de reivindicagao e luta social 

significaria uma especie de humilhagao frente as autoridades locais. 

Assim, segundo as autoras, a atuagao das mulheres no ambito sindical, mesmo 

tomando uma dimensao reivindicativa face as demandas ao Estado, teria como 

explicagao, sua identidade mais tradicional, mae, esposa, dona-de-casa. 

E mais, seguindo a logica dessa leitura, a atuagao das mulheres em Nova 

Palmeira, nesse caso especifko do S.T.R, deve apoiar-se numa analise que, mesmo 

particular, assemelha-se numa mesma origem, vivenciada com a promulgagao da Carta 

Constitucional de 1988, alterando a burocracia previdenciaria e estendendo o direito a 

aposentadoria das mulheres. E na conquista dessa nova identidade da mulher, a 

crescente necessidade de sindicalizagao. 

Finalizando, cabe ressaltar o paradoxo da nossa interpretagao com a rica 

leitura debatida por CARNEIRO e TEIXEIRA ao longo desse trabalho. Ou seja, 

mesmo que admitamos que a atuagao das mulheres durante toda a trajetoria de 

sindicalizagao nao tenha de fato provocado fissuras "reais" no conjunto das relagoes de 

genero, e mister reconhecer que a participagao feminina em espagos como do S.T.R de 
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Nova Palmeira tern, ao nivel do discurso e da pratica, alterado a visibilidade politica do 

feminino na realidade local, o que implica no cotidiano um prolongamento da 

descoberta constante de uma "nova" identidade e da construcao de uma "nova" 

representacao social, como nos sugerem as falas seguintes: 

...a vida da genie e...e uma vida sofrida, porque a genie 
que vive no Curimatau sofre muila seca, ne? mas foi dai 
que a gente aprendeu, ne?...aqui tio sindicato e Id na 
Igreja, que e com seca que surge a consciencia da gente 
se organizar, ne?...como no sindicato a gente se organiza 
pra plane jar junto uma vida melhor...a vida melhor que eu 
digo, e que a gente so sofre mais, ne? E acompanhada 
diminui esse sofrimento, porque o sentido da gente e 
melhorar cada vez mais a vida um do outro...jd faz muitos 
anos que a gente vive com essa luta e agora eu acho que a 
luta td crescendo cada dia mais...se a gente num pode 
mudar a vida de todos os oprimido agora...num deve 
desanimar...deve pensar sempre em frente que vai 
conseguir...se a gente tivesse par ado, tinha perdido ate a 
vontade de lutar pelo sindicato, de brigar pra toda mulher 
se associar...mas nao, a gente foi em frente, ne? jd 
consquistamo muita coisa mesmo...tern que continuar 
sonhando, se qui ser chegar Id... (informante 5) 

...eu acredito mid to na luta, antes eu era muito 
crianqa...quando era adolescente nao estcn'a nem ai, so 
depois que eu entrei no sindicato que comecei a ver a vida 
do homem do campo como e dificil...eu que sou filha de 
agricultor e que morei muito tempo no sitio...eu achcr\>a 
tudo normal...hoje eu vejo que a gente tern que pensar 
muito nas pessoas, principalmente quando se trata da 
questao rural, porque e um povo sofrido e e um povo 
assim, que nao tern muita condiqdo, que nao tern muito 
esclarecimento, que nao e alfabetizado...sdo mais 
enganados dos seus direitos...(informante 3) 

CARNEIRO, Maria Jose, e TEIXEIRA Vanessa Lopes. Op. Cit. Pag. 53. 
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3. As Mulheres na Formacao dos Movimentos Sociais em Nova Palmeira. 

A decada de 80 assinala a crescente participagao das mulheres nos 

movimentos sociais em todos os espagos do Brasil. Tradicionalmente voltadas para as 

atividades privadas, no seio da familia e das obrigagoes domesticas, elas deram o 

primeiro passo, mobilizando-se a partir da sua principal identificagao: a matema. 

Segundo MOTTA 8 4 , essas mobilizagoes, que puseram a mulher no epicentro 

da politica, ocorreram em primeiro piano numa conjuntura de relagao de 

espontaneidade social. Significa dizer que muitas delas nao percebiam inicialmente a 

dimensao politica da sua participagao. 

Nesse sentido, muitas mulheres engajaram-se em organizagoes reivindicativas, 

confrontando-se diretamente com o Estado, a exemplo das multiplas organizagoes 

comunitarias, urbanas e rurais, criadas basicamente com o intuito de lutar por melhores 

condigoes de vida para a propria familia e demais moradores vizinhos da localidade. 

Para a autora, pode-se dizer, em linhas gerais, que essas mulheres tinham 

inicialmente como ideia fundante, a organizagao e o trabalho entre amigos, conhecidos 

e parentes, em defesa de uma demanda coletiva pautada principalmente nas questoes 

sociais da saude, educagao, agricultura, moradia, emprego etc. A respeito dessa 

questao ela afirma o seguinte: 

A passagem para a expert encia piiblica politica vai se dar 
quando a partir de um encontro coletivo, eventual ou 
organizado, identificam-se carencias e necessidades 
comuns e o grupo vai trabalhar e realizar certas prdticas 
reivindicativas dirigidas basicamente ao Estado, para 
tentar superar essas carencias. Os primeiros tempos de 
participagao podem ser ainda plenos de inseguranga, 
hesitagoes, ambivalencias. A certeza passagem se da 
quando atingem a percepgdo de que tern direitos e devem 
lutar para garanti-los. E particularmente para as 
mulheres, nas peias culturais em que sdo postas, quando 
percebem as privagoes como injustiga e nao como 
'repetigdes naturais do cotidiano'(...) 

8 4 MOTTA Alda Brito da. Familiarizando (-se com) o Publico e Politizando o Privado. In: 

XTMENES, Tereza. (Org.). Novos Paradigmas e Realidade Brasileira. Belem: UFPA, 1993. 
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A presenca marcante dessa nova dimensao simbolica do feminino no campo das 

organizagoes sociais impos uma relativa visibilidade no desempenho do seu papel 

publico, confrontando-se diretamente com uma visao estereotipada de poder, pautada 

na ideia machista mais comum de que "mulher e politica nao combinam". 

Contrariando a regra historica desse comando publico masculino, as mulheres, 

na pratica, aderiram a participagao reivindicativa a partir da otica da cidadania e do 

questionamento social da sua propria realidade de convivencia. 

Assim, guiadas pela orientagao de um nivel de vida comum, as mulheres 

construiram novas possibilidades de socializagao no espago publico, reconstruindo, 

simultaneamente, o espago privado, com a coloragao critica ao conjunto das relagoes 

familiares. Nesse caso, o espago privado, a medida que se foi politizando, impos 

alteragoes nas relagoes de poder estabelecidas culturalmente pela hierarquia patriarcal. 

Em Nova Palmeira, ainda nos anos 80, com a conquista do S.T.R, 

movimentos de organizagao comunitaria desta natureza comegaram a se articular, 

tendo a frente um pelotao de mulheres: maes, donas de casa, funcionarias publicas etc. 

O que veio contribuir sobremaneira com a base das reivindicagoes comuns no espago 

da politica local. 

Num periodo de pouco mais de 2 anos, ao final da decada de 80, a frente das 

organizagoes no interior da comunidade, elas participaram diretamente da criagao, em 

Nova Palmeira, de diversos movimentos e instituigoes sociais importantes: O CENEP 

(Centro de Educagao Popular), primeira ONG da regiao do Curimatau, o SEMPUC 

(Sindicato dos Servidores Publicos Municipals), a Associagao dos Jovens, o Gremio 

Estudantil, a Associagao dos Idosos e a Associagao das Mulheres, Pastorais, alem dos 

Conselhos Municipals que tern uma expressiva representatividade das mulheres em 

todos esses espagos. 

De uma maneira semelhante, foram movimentos e instituigoes deflagrados por 

mulheres, que no cotidiano se aproximaram pela mesma identificagao de problemas de 

miserabilidades sociais, de direitos usurpados, de cidadania castrada, seja na cidade ou 

no campo: 

A gente viu que e so lutando que consegue as coisas que 
quer, ftcar de braqo cruzado, fazetido de conta que nada id 
acontecendo, e tudo que o poder sempre quis...Id no 
sindicato a gente tern procurado ir sempre em frente, 
organizando mais as pessoas da cidade...(informante 3) 
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Mesmo diante das pressoes sociais dentro e fora de casa, essas mulheres 

passaram a manipular normas e estabelecer relacoes para o seu proprio beneficio e da 

sua familia no contexto social mais amplo. 

Seja como domesticas, professoras, sindicalistas, comerciantes e sobretudo 

maes, elas comecaram vivenciar novas necessidades de convivencia, o que as 

possibilitou integrar no cotidiano das atividades, os problemas de ambito publico, e 

privado. Como nos relata a informante seguinte: 

Voce fica por ali, por ali, ate que chega um dia que nao dd 
mais pra agiientar e se mete no mundo...porque, mesmo 
tendo as obrigacao de casa, a mulher tern de buscar os 
seus direito...foi o caso da associagao da gente no 
sindicato... se fosse fear de brago cruzado ainda tava tudo 
do mesmo jeito, ninguem tinha se aposentado ate 
hoje... Agora mesmo tamo formando a associagao da gente 
aqui no sitio, o que eu digo sempre as pessoa e que se for 
pra fear so aqui, essa energia eletrica nunca que vai ser 
colocada...se num sair pra exigir do poder eles, nem tdo ai 
proproblema...(informante 5) 

Assim, passaram a enfrentar uma maior diversidade de situacoes e administrar 

conflitos de naturezas distintas. Segundo COSTA8 5, essa extensao de novas 

problematicas da-se pela: 

(...) necessidade de integrar as responsabilidades do 
trabalho e da vida privada, o que torna mais complexa a 
vida das mulheres, levando-as a enfrentar uma maior 
diversidade de situagoes e a administrar conflitos de 
distintas naturezas. Segundo esta argumentagao, a 
experiencia das mulheres e mais ampla, uma vez que as 
leva a lidar com mais intensidade com os aspectos da vida 
privada e publica. 

Ocupando diversos territorios de participagao social, elas manisfestaram, ao 

mesmo tempo, diferencas e similaridades com as praticas de composicao masculina a 

medida que as suas proprias experiencias individuals e coletivas foram exigindo um 

tratamento de maior intensidade com os aspectos da vida privada e publica. 

8 5COSTA Delaine Martins. Do Lugar das Mulheres e das Mulheres Fora do Lu'gar. In: 

NEVES, Maria da Graca Ribeiro das. (Org.). Genero e Desenvolvimento Institucional em 

ONGs. Rio de Janeiro: IB AM/EN SUR/NEMPP; Madri, Instituto de la Mujer, 1995. 
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Em Nova Palmeira, esse contingente feminino teve como caracteristica 

principal sua posicao numericamente majoritaria; em alguns espagos, formando-se em 

numero absoluto, como no SEMPUC, sindicato que teve como origem a organizagao 

popular, em especial, de professoras e funcionarias publicas do municipio que se 

reuniam semanalmente para discutir desde questoes da familia aos aspectos da vida 

professional. 

Com legitimidade, a trajetoria da organizagao do SIMPUC partiu do dialogo 

cotidiano e informal, e so a posteriori foi transformado numa estrutura burocratica 

sindical, com estatuto, associados e regras politicas definidas no campo das 

reivindicagoes, pondo frente a frente funcionarias publicas municipais e o proprio 

Estado, no que diz respeito a questao judicial dos direitos e deveres. 

A base organizativa desse grupo partiu sobretudo da iniciativa das 

funcionarias de educagao da rede municipal, ou seja, das professoras que a nivel local 

sempre tiveram forte influencia nos segmentos publicos da sociedade. Podemos 

constatar essa peculiaridade na fala de uma informante ao historiar um pouco a genese 

da organizagao: 

...quando comegamos com o SIMPUC foi uma dificuldade 
muito grande...e a gente enfrentou muita dificuldade pra 
fundar o nosso sindicato porque a maioria dos 
funciondrios tinha medo, principalmente os homens, 
parece que tinha medo de brigar...dai vieram algumas 
mulheres da rede de ensino...fizemos um estatuto e bu tamos 
pra frente o negocio...tanto e que hoje nao existe ainda 
nem um homem participando, so existe mulheres. Desde o 
inicio que so se associaram mulheres...OIhe, jd no primeiro 
ano a gente lutou na justiga contra os problemas de 
salubridade que atinge nossas atividades escolares...a 
gente, acho que voce sabe, ne? as professora trabalha 
ainda hoje sem protegao. O outro problema foi salarial, a 
gente lutou pelo saldrio-familia que os professores tinham 
direito e aqui so recebia uma pequena quantia, uma 
migalha. Gragas a essa luta, hoje em dia melhorou mais, 
ne? E quanto a participagao da mulher, a gente lutou para 
organizar todos os anos...agora o dia da mulher que 
nunca foi comemorado na cidade... tanto e que virou uma 
obrigagdo da gente todo ano... (informante 10) 

No caso do CENEP, as diretrizes estiveram desde o inicio voltadas para a 

organizagao popular, atraves de uma pedagogia de formagao libertaria com o metodo 
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Paulo Freire, em vista de educar homens e mulheres, criancas, jovens e adultos, para 

"transformagao da realidade": 

Nosso objetivo aqui e educar as criancas pra...pra se 
construir um pais mais justo, com novas coisas...e...e 
tambem pra que elas sejam conscientes disso e um dia tente 
mudar tudo, ne? (informante 13) 

Como instituigao de fomento religioso, esse grupo foi transformado em ONG, 

envolvendo em toda a sua organizagao mulheres ligadas a Igreja, preocupadas 

principalmente com a formagao educacional e espiritual das criangas e dos 

adolescentes. 

No intuito de alcangar as condigoes basicas para o envolvimento coletivo na 

instituigao, a diregao do CENEP, nos ultimos anos, tern estimulado no processo de 

alfabetizagao alguns treinamentos que ainda hoje nao existem na maioria das escolas da 

rede municipal; sao cursos de carater recreativo, espiritual, politico, alimentar e de 

educagao higienica, objetivando assim, num futuro muito proximo alcangar, um melhor 

nivel de formagao social. Segundo um informante: 

...O CENEP foi muito importante pra Nova Palmeira 
porque e Id que temos desenvolvido grandes trabalhos de 
organizagao... eu mesmo participei ativamente da formagao 
das criangas, minha fungao era orientar cada uma para as 
questoes higienicas...se for fazer um balango hoje, voce vai 
ver como todas atividades deram certo...eu acho que o que 
precisa\>a mesmo e de mais dinheiro para organizar melhor 
os trabalhos...(informante 12) 

No cenario local, movimentos desencadeados por mulheres tiveram tambem 

as suas limitagoes organizativas, e as justificativas davam-se, sobretudo, pelo tempo 

dedicado as questoes da familia, o que demonstra uma dificuldade de articulagao das 

atividades domesticas com as questoes publicas. 

Foi o caso do Movimento Estudantil Secundarista e do grupo de professoras 

da rede estadual de ensino ligadas ao SINTEP (Sindicato dos Trabalhadores da 

Educagao da Paraiba), que, pouco tempo apos a sua formagao, desagregou-se 

totalmente, como nos relate as informantes seguintes: 

...Falicn'a empolgagdo, mesmo no tempo de Lourdes na 
diretoria...que ela ajuda\>a muito, elas comegavam a lutar, 
organizar uma coisa e para\>a, preferia organizar grupo de 
capoeira e teatro, e as lutas mesmo da escola num se 
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preocupcn'a muito e porque tambem tinha umas que ta\^a 
na frente que jd era casada e fica\-a pouco tempo pra 
tomar conta das responsabilidades do 
movimento... (informante 3) 

Antigamente no SINTEP PB as professoras de Nova 
Palmeira daw uma contribuicao muito grande as greves 
do Estado...a gente se reunia e todo mundo toma\>a uma 
decisdo so, nao saia daqui dividido...iapara as cidades da 
regido apoiar os professores em greve...cada professora, 
por sua propria consciencia, ia em sala de aula e explica\>a 
aos alunos o que tava acontecendo com os saldrios e fazia 
tambem reunido de pais pra explicar o problema...Nao era 
esse imobilismo de hoje, parece que todo mundo td 
desacredilado, ninguem faz mais nada...cada uma 
cuidando da sua vida parti cidar, da sua familia e pronto, o 
resto que se dane...(informante 1) 

A relagao politica desses e de outros movimentos com as agremiacoes 

partidarias tambem aconteceu em Nova Palmeira, principalmente em fiincao da 

crescente visibilidade politica desses grupos no processo de reivindicacao das 

demandas sociais ao Estado, criando um nivel de disputa local muitas vezes 

incompativel com as lutas que originaram o sentimento de defesa da cidadania. 

E o caso de movimentos como a Associagao de Jovens de Nova Palmeira que 

fracassou devido as disparidades das orientacoes e disputas pelo seu controle, 

orquestrada pelos Partidos Politicos da cidade, como nos relata o informante a seguir: 

...no comeco...nos na Associagao de Jovens desenvolvemos 
esporte, lazer, cultura e ninguem fala\>a de politica, depois 
veio o Tido defendendo o prefei1o(antigo presidente da 
Associagao e atualmente vereador do PMDB) ten ton trazer 
a gente pro lado do prefeito...alguns discordaram porque 
viram que era uma manipulagao...Depois ftcou aquela 
briga com o PT, que queria tomar conta tambem...hoje a 
Associagao praticamente td acabada, nao existe 
mais...depois dessa briga ninguem quis mais saber, deixou 
pra Id de vez...no lugar de debater as coisas da juventude a 
gente vinha ver so briga de partido desse e daquele 
lado... (informante 14) 

Todavia, outros movimentos tiveram os partidos como uma bussola 

orientadora, o que resultou numa burocratizagao desses espagos, que perderam 
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legitimidade na organizagao coletiva para ficar sob o controle de alguma lideranga 

ligada oficialmente a um determinado candidate 

Assim, atrelados as instancias burocraticas, esses movimentos, guiados pelos 

Partidos e liderangas perderam em certa medida, no terreno social, sua influencia de 

reivindicacao, limitando-se as disputas eleitorais como tentativa de inverter a 

legitimidade alcangada no coletivo para o piano da legalidade. 

A Associagao das Mulheres e a Associagao dos Idosos sao exemplos dessa 

realidade, foram fundadas sob orientagao politica da Prefeitura, mesmo tendo alguns 

associados manifestado-se contrarios as interferencias nas questoes partidarias: "esse 

nao e o objetivo do grupo". Segundo uma das representantes, o grupo nao se originou 

com essa preocupagao ideologica, mas com o compromisso coletivo de defender o 

interesse direto da mulher, objetivando um dia alcangar sua independencia financeira e 

mesmo uma posigao de provedora, consequentemente, sua autonomia como cidada 

livre economicamente. 

Todavia, esses grupos tern desenvolvido suas atividades de rotina com o 

apoio sistematico das instituigoes oficiais, como os trabalhos de integragao social, 

elaborados em conjunto com a secretaria de agao social da prefeitura da cidade, que 

promove a maioria dos seus cursos. Essa questao esta presente na fala da nossa 

informante: 

Aqui a gente traz pessoas de todo canto pra ajudar, e 
recebe ajuda de todo mundo, a gente nao rejeita apoio de 
ninguem, pra nos, todo apoio e vdlido, se e pra ajudar o 
grupo, ninguem quer saber de que partido e...e o apoio 
maior da prefeitura e necessdrio, isso e a obrigaqdo mesmo 
do prefeito e da primeira dama... (informante 18) 

Os incentivos institucionais dados pela Prefeitura vao desde as questoes do 

lazer e da formagao ao desenvolvimento de debates em torno das questoes mais 

especificas, corpo, casamento, familia, religiao e, principalmente, as possibilidades de 

uma independencia economica futura, identificadas na maioria das vezes com os papeis 

tradicionais das mulheres: corte e costura, bordado, culinaria, artesanato etc. E o que 

demonstra o relato a seguir: 

...A questao e ajudar a mulher a ere seer... sempre trabalho 
com palestras e nestas palestras que eu convoco, minha 
atuagao maior e falar sobre mulher...sempre utilizo uma 
linguagem mais fdcil pra que elas se sintam a vontade na 
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discussdo, trabalho com textos de conscientizagdo que sdo 
necessdrios pra debater a vida da mulher...quero que um 
dia elas dependant menos de mint, porque a gente nao pode 
ficar muito presa a uma orientagdo...mas hoje eu to 
sentindo que elas ainda precisam muito de mint e por isso 
eu nao posso me afastar delas...o que elas precisam mesmo 
e ser economicamente independentes dos maridos...estamos 
trabalhando com esse sonho jd faz tempo...Hoje, por 
exemplo, estamos tentando dor viabilidade ao grupo de 
costureiras da prefeitura, Id elas jd aprenderam a bordar, 
outras a fazer croche, sdo grupos que estdo desenvolvendo 
bem essas atividades na tentativa de melhorar de vida, e 
essa a nossa intengao...(informante 18) 

A verdade, e que esse apoio dado pela Prefeitura ao Movimento de Mulheres 

exige, no momento eleitoral, conscientemente ou nao, um retorno imediato do grupo 

aos investimentos feitos pelo Chefe do Executivo Municipal durante seu mandato, e, 

consequentemente, a exigencia de apoio a candidatura dos seus sucessores. E o que 

deixa transparecer com contradicao a fala da informante seguinte: 

Eu, como presidente do grupo, vou votar no candidato do 
prefeito(...)eu sei que quase todo mundo daqui vai votar tambem, mas 
na"o e pela ajuda que ele deu a gente (...) na"o e so por isso, nao (...) e 
tambem, e claro, que a gente reconhece que ele nunca falhou com a 
gente, mas nao e so por isso (...) e" porque a gente sabe que Ze de 
Souza quern e(...)(ex-prefeito da cidade e candidato apoiado pelo 
atual)(...) e sabe que vai ser o melhor mesmo pra Nova Palmeira(...) 
(informante 18) 

Nesse contexto, alguns movimentos sociais ligados tambem as oposicoes 

fazem coro a essa realidade. E o caso do CENEP, que mesmo como ONG, criada sob 

a orientagao da Igreja Catolica, tern sua administracao amparada no controle partidario 

do PT, que dita sua metodologia de trabalho atraves das suas proprias liderangas: 

A gente faz o que pode Id no CENEP, porque, como foi a 
gente que fundou, ne? a responsabilidade ftca toda com a 
gente, trabalhando muito pra nao fechar de vez, porque e 
um brago forte, ne? Na campanha passada, a gente 
apresentou o CENEP como um modelo de formagao 
educacional...Muita gente do lado do prefeito vive 
colocando terra no que a gente faz aqui por eles, sabe que 
foi uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores...por isso, 
vivem torcendopra dar tudo errado...(informante 13) 
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Situacoes como essa, que demonstram o atrelamento das forgas sociais as 

estruturas partidarias, explicam-se, segundo PINTO 8 6, pela necessidade dos partidos 

tentarem se recompor perante a sociedade civil organizada, tentando cooptar novos 

quadros desses setores, principalmente nos momentos eleitorais: 

(...)Sao os espagos nao conquistados pelos partidos em sua 
vida cotidiana que estes vdo buscar no momento eleitoral. 
A razao na qual este encontro se da, principalmente a nivel 
municipal, deve ser buscada, nao no fato de ser este o 
nivel menos prestigiado de representagdo, mas no fato de 
que e neste nivel que o eleitor identiftca a tomada de 
decisdo politica como algo que transforma sua vida 
cotidianaf...) 

Enfim, as mulheres que atuam junto aos movimentos sociais, integradas as 

questoes publicas, nao se desvinculam do espago privado, mas ampliam sua 

participagao para alem do territorio domestico na medida que tornam visivel sua 

atuagao politica, reivindicando melhores condigoes de saude, trabalho, salario, lazer, 

infraestrutura, na vida de sua familia em particular, ou no grupo mais amplo de 

moradores em sua comunidade. 

Sao mulheres como estas que estao presentes em Nova Palmeira, no centro 

desse debate politico, seja como domestica, funcionaria publica, vereadora, mae, 

dedicadas a construgao da cidadania no espago privado e publico. Independente de ter 

ou nao uma vinculagao direta com certas instituigoes oficiais ou organizagoes de cunho 

popular, sao mulheres, e como tais, participam como poder construindo poder no seio 

da sociedade, isso porque veem na capacidade de produgao e reprodugao o limiar das 

suas condigoes de mudangas de vida: 

...os homens na verdade nao participam muito, que...quern 
faz, bem dizer, a politica Id, sdo os movimentos sociais, sao 
as mulheres. Acho que organizou-se mais um 
pouco... (informante 3) 

Tomando iniciativas politicas gerais para dinamizar a cooperagao da sociedade 

civil para com as instituigoes governamentais, bem como para exigir justiga e seriedade 

no trato dos recursos publicos e de suas aplicagoes com as questoes sociais: 

8 6 PINTO, Celi R. Jardin. Op. Cit. Pag. 141. 
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A gente quando soube que veio uma vebra pra saude e o 
danado do prefeito tinha desviado, ftcamo tudo enfurecida 
e saimo da reunido certa de tomar as providenga na 
justiga... se a gente num tivesse no con sei ho de saude... se 
mint tivesse gente do Sindicato, da Igreja...tinha ftcado por 
isso mesmo, ne?...(informante 5) 

E atraves de conselhos municipals, como esses de Nova Palmeira, que as 

mulheres fiscalizam e exigem o direito a saude, a educagao, a agricultura, ao emprego, 

haja vista que, como agentes representatives, demonstram interesse por questoes 

diretamente ligadas a sua vida particular, bem como a de amigos e vizinhos, moradores 

da mesma comunidade. Por isso, destacam-se no piano politico em todos os espagos 

sociais, tais como a Igreja, o S.T.R, o CENEP, os Conselhos Municipals etc. 

Portanto, sao essas mulheres que na pratica estao buscando construir uma nova 

cidadania, movidas por uma agao social, de confronto reivindicativo de demandas 

gerais ao Estado e de solidariedade com parentes, vizinhos e amigos. 

Mesmo nao firmando-se nas reivindicagoes mais especificas do ser feminino, 

elas estao travando no cotidiano uma batalha de reconhecimento e visibilidade politica 

da sua atuagao nos espagos publicos e privados. Finalizando, acerca dessa questao 

assevera JELIN 8 7 : 

(...) a saida deve ser buscada nao na contraposigdo 
irredutivel entre o discurso da igualdade e o discurso da 
diferenga, mas na elaboragdo de um enfoque que defenda a 
questao da igualdade de direitos no contexto das relagoes 
sociais, onde sdo apresentadas e manifestadas as 
diferengas, inclusive as de poder e marginalizagao (...) 

Nesse sentido, a luta social encerra pela construgao da cidadania, marcada pelas 

condigoes dos deveres e dos direitos, como busca irredutivel de um espago de 

dignidade e justiga para todos os cidadaos, sejam homens, sejam mulheres. 

8 7 JELIN, Elizabeth. Mulher e direitos Humanos. In: Estudo Feministas. Vol 2 n 3. Pag. 

117/149. 
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4. Compreensao e Pratica Politica: breves anotacoes de pesquisa. 

Na diversidade das informacoes, desvendamos imagens constitutivas do "real" 

e da representacao do real, construindo informacoes que aproximam e contrapoem no 

nivel dos discursos os agentes sociais em seus respectivos terrenos de convivencia 

cotidiana. Segundo CALDEIRA 8 8 , essa realidade demonstra que: 

Na vida cotidiana as pessoas tent de interpretar 
acontecimentos e nao construir sistemas explicativos 
globais e coerentes. Para isso, elas lanqam mdo dos mais 
variados elementos, tomam os fragmentos disponiveis e 
mais adequados a cada caso, sem se preocupar em manter 
uma coerencia. As conexdes discursivas sdo estabelecidas 
conjunturalmente e na pratica estao sempre mudando. 
Assim, o que os revelam sdo as memorias fragmentadas, 
justapostas, e informacoes parceladas e contraditdrias, 
exp/icacdes parciais que nao tern de se conectar para 
formar um todo. 

E o caso das concepcSes e das praticas politicas, reveladas de forma diversa 

nos discursos dos nossos informantes nessa pesquisa em Nova Palmeira. Cada fala 

comeca e termina pelo cotidiano, demarcando em cada espago social as historias de 

vida de cada personagem. 

Nesse itinerario discursivo, a fala acerca da compreensao do "ser politico" 

parte de pessoas residentes na mesma comunidade, a exemplo, das duas informantes 

seguintes, que no cenario local posicionam suas praticas politicas a partir de valores 

opostos no cotidiano: 

...surgiu a necessidade...da candidaturaporque a gente viu 
que tinha que interferir tambem na politica, porque so nos 
movimentos sociais nao resolvia, precisava fazer 
um...veiculo entre os movimentos sociais e no caso o poder 
legislativo.. que a gente precisa entrar mesmo na politica 
pra conquistar as coisas junto... (informante 1) 

...eu nunca fui muito politica mesmo nao; meu marido, 
falecido, e que gostar\>a, ele foi vice-prefeito daqui, foi um 
grande lider na cidade, mas eu...eu gosta\>a muito de 
ajudar as pessoas, pessoas que me procura\-a...aqui e no 
hospital, pra ajudar. Ai, foi quando surgiu essa ideia deu 
me candidatar, deu ser escolhida pra ser vice-prefeita, 

CALDEIRA, Tereza Pires do RIO. Op Cit. pag. 286. 
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ne?...eu ftquei meia sem querer...eu trabalhcnw assim, nao 
era pensando em entrar na politica, nao, porque...esse 
negocio de voce trabalhar so visando uma posicdo dentro 
da politica, eu nao gosto...mais fui, decidi, ne? e entrei e 
fui vitoriosa...(informante 6) 

No tocante as circunstancias mais diversas, "entrar na politica" ou "ser poder," 

significa, principalmente, de acordo com essas falas, sair da vida comum para se inserir 

num espago de representatividade oficial, identificada principalmente com os poderes 

legislativo e executivo, ou seja, no caso local, a Camara dos Vereadores e a 

Prefeitura: 

No comego eu queria fear so no sindicato, num tinha 
interesse de entrar na politica...mas ai veio a fundagao do 
PT' e todo mundo ftcou pedindo pra eu me associar...como 
eu vi que era o unico que defende o trabalhador, eu 
entrei...mas eu num tenho vontade de ser politica mesmo, 
nao, eu apoio, me esforgo, sem ser politica...ftzemo a 
campanha de Nega Lourdes e ela, gragas a Deus, se elegeu 
pra defender a gente... (informante 5) 

...eu jd venho de familias politicas, ne?, meu pai foi 
politico, meu esposo politico, ai abandonou...ele sempre 
tentou consegiar coisa pra regiao...eu nao, eu ftcaw mais 
em casa, ajudando ele nas coisa do dia-a-dia...recebendo 
os elettor, dando assistencia...so depois que ele parou foi 
que eu resolvi ingressar na vida politica e, gragas a Deus, 
eu tenho me dado muito bem...eu tenho batalhado com 
dificuldade, como voce sabe, o Estado e dificil, ne? mas, 
gragas a Deus, eu tenho conseguido alguma coisa para o 
municipio, tenho me dado muito bem como vereadora 
daqui...(informante 9) 

Para as liderangas integrantes dos movimentos ou instituigoes de ambito social, 

o acesso a esse espago da oficialidade politica, onde "vivem os poderosos", e 

interpretado como algo muito restrito, onde a insergao popular so se torna possivel 

atraves do caminho da filiagao partidaria, vista como principal ferramenta legal de 

institucionalizagao da representatividade coletiva nas decisoes dos poderes legislativo e 

executivo. 
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Diante dessa realidade, segundo CAPELIN 8 9, o partido inscreve-se, 

principalmente para os movimentos integrados por mulheres, como proposta de 

ocupacao possivel nesses espagos mais longinquos para o feminino. 

Dessa forma, a instituigao partidaria e vista por esses agentes sociais como 

mediadora de uma sociedade dita politica com as organizagoes civis, a medida que 

como espago privilegiado de poder, ela apresenta-se como lugar onde se formula 

propostas, fornece alternativas e se negocia questoes no ambito mais geral. Para 

CAPPELLIN 9 0, essa concepgao e vista da seguinte maneira: 

O partido possibilita uma relagdo direta com o Estado por 
ser um espago de atuagao em que a meta e a agao com fins 
politicos e sociais. E atra\>es do partido que se atinge o 
poder politico e se pode modi fear relagoes na sociedade 
civil e entre ela e oproprio Estado (...) 

Assim, liderangas ou representantes das organizagSes populares reconhecem na 

ocupagao desses espagos alcangados por alguns dos seus companheiros, atraves das 

instituigoes partidarias, o resultado da conquista do campo social. 

Cabe relembrar, no sentido presente, que o objetivo de "entrar na politica", 

filiando-se a um determinado partido, e concorrendo no processo eleitoral, revela 

principalmente uma estrategia de condugao de toda a trajetoria do trabalho coletivo a 

esse espago "privilegiado" do poder legal, Legislativo e Executivo. Esse elemento de 

compreensao esta presente no discurso seguinte: 

...A gente se reuniu com os movimento e viu que tinha de 
entrar na politica, porque a gente faz um trabalho de 
conscientizagdo e na hora da eleigdo a gente ftca\>a de 
fora, respaldando quern? os politicos proftssionais!...Na 
verdade, eles e quern saiam ganhando quando a gente 
ftccr\'a parada... (informante 1) 

Em Nova Palmeira, o exemplo relatado dessa possibilidade de ascensao dos 

grupos sociais aos poderes constituidos foi vivenciado pela experiencia particular de 

um mandato de vereador conquistado por uma lider comunitaria. 

Para os informantes que vivenciaram esse processo, o mandato de vereadora da 

lider comunitaria foi marcado pela diferenga do seu exercicio parlamentar, a medida em 

CAPPELLIN, Paola G. Op. Cit. Pag. 49. 

CAPPELLIN, Paola. Op. Cit. Pag. 49. 
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que transformou sua atuagao politica no legislativo em mediagao das reivindicagdes de 

suas bases de apoio (Sindicato, Igreja, CENEP etc.). 

A estrategia principal desse mandato foi a ampliacao das portas do poder 

legislativo para a comunidade, convocando setores da populagao a participar das 

sessoes legislativas e debatendo na condicao de oposigao diversos problemas que 

atingiam diretamente a sociedade: 

...foi assim, uma coisa nova no legislativo, eu acho que 
aqui na regido, nao so...a gente tentou fazer um trabalho 
diferente, como a gente nao teve muito acesso na Cdmara, 
ai a gente procurou trabalhar nos movimentos, fazer essa 
ligaqdo e eu acho que isso deu um respaldo...foi um 
negocio novo, foi uma coisa nova...o sonho e que a gente 
tern vontade, ne? de chegar ao poder, de...fazer um modelo 
novo... (informante 1) 

...nos temos um mandato de vereador e eu acho que a 
coisa nova que aconteceu foi a gente ter se mostrado 
diferente dos outros...a gente tern denunciado ao povo, as 
mentiras, asfalcati'uas...(informante 3) 

Depois desse mandato, a gente se sentiu mais conftante 
com as coisa, mais preparado pra enfi-entar os 
poderosos... (informante 5) 

Dentro dessa logica de atuagao, o mandato foi transformado em veiculo oficial 

das reivindicagoes e da fiscalizagao dos movimentos sociais, atingindo importantes 

espagos nas esferas dos poderes Legislativo e Executivo, como nos relata o informante 

seguinte: 

...Quando comeqamos aqui, era um grupo muito pequeno, 
ainda nao tinha nem o Partido dos Trabalhadores, hoje jd 
temos ate um mandato de vereador a...a gente sabe onde 
brigar...onde enfrentar os poderosos...com esse mandato o 
povo hoje vive mais de olho nas coisas...Lourdes mostrou 
uma forma nova de legislar e ftscalizar, fazendo projetos 
de acordo com as necessidades dos movimentos e mais, fez 
assim...que toda a populaqdo participasse e ajudasse a 
decidir. Foi e e de fato uma grande batalhadora na 
Cdmara municipal...(informante 13) 

Todavia, a filiagao partidaria para informantes nao advindos dos movimentos 

sociais tern uma coloragao propria. Sao, na maioria, pessoas que se filiaram desde cedo 
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a um determinado partido, muitas vezes para assegurar uma posigao de poder e 

atender a uma exigencia familiar. 

E o caso de algumas mulheres em Nova Palmeira, que desde cedo se filiaram a 

um determinado partido, muitas vezes sob a orientacao da familia, em especial dos pais 

ou maridos. E o que nos relata os informante seguintes: 

...a gente la em casa sempre foi ftliado do partido do 
PMDB...derne do tempo de papai...era ainda o MDB...e/e 
sempre acompanhou esse Iado...e vivia debaixo na politica 
daqui de Nova Palmeira so por ser da 
oposigao... (informante9) 

Quando eu trabalhcn'a no FUNRURAL, o meu marido jd 
era politico e vivia pedindo pra eu pedir voto pra ele... mais 
eu so, fazia isso nas eleigdes...eu sempre fui filiada no 
partido dele, tie? ai saia procurando um conhecido e outro 
pra votar no partido da gente...(informante 4) 

Mesmo impondo uma visibilidade politica nesse espago Legislativo, a atuagao 

dessas mulheres registra, de certo modo, um processo de continuidade de poder que se 

origina no espago domestico, onde, segundo TABAK 9 1 , as principais decisoes publicas 

sao tomadas no seio da familia, tendo muitas vezes o veredicto final dos patriarcas, 

pais, irmaos mais velhos e maridos. Nesse sentido o relato seguinte da nossa 

informante reforga essa compreensao: 

A minha familia, quando fala de politica, e tudo muito 
unido...ninguem sai assim de um lado pra outro como a 
gente ver por ai...tem so minha irma que e deputada do PT, 
mas e Id em Natal...ela, bem dizer, vive afastada da 
politica daqui...agora, aqui mesmo em Nova Palmeira, a 
gente trabalha muito unido na politica...e assim desde do 
tempo que o meu marido foi vereador daqui... (informante 
4) 

Porem, segundo T A B A K 9 2 , mesmo centrando importantes decisoes a partir de 

um posicionamento familiar, essas mulheres conseguem, atraves da sua atuagao 

parlamentar, vislumbrar novas preocupagoes politicas, construindo na vida publica e 

privada possibilidades novas de reflexao da condigao feminina. 

9 1 TABAK, Fany. Op. Cit. Pag. 78. 
92IderrL 79. 
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A propria condigao de vida construida no interior da familia provoca, em ultima 

instancia, mesmo nesses espagos, sua sensibilidade para com questoes sociais muitas 

vezes desconhecidas dentro da rotina domestica. 

De sujeitos passivos e ocultos das decisoes de poder, elas passam a debater 

ativamente dentro e fora de casa as problematicas mais flagrantes, tendo o desafio de 

tomar decisoes politicas que correspondam ao desempenho das suas atividades, seja no 

Legislativo, seja no Executivo. 

Por isso, nao e surpresa, na nossa sociedade, quando acontecem unidades 

circunstanciais de mulheres com ideologias opostas nesses espagos, em defesa de 

projetos que provocam de forma comum a sua sensibilidade familiar. 

Nesse contexto, a particularidade marcante das historias de vida de cada agente 

social constroi distintas representagoes sociais acerca da problematica politica, tanto 

do ponto de vista da sua concepgao, como da pratica, e o que nos revela as falas 

seguintes dos nossos informantes: 

Toda vida Id em casa era aquela romaria de gente fazendo 
as coisas pelo povo...toda casa de politico e assim...e a 
gente ajudava muito...e assim mesmo, quern resolve entrar 
em politica tern que ajudar os mais carentes...(informante 
4) 

Existe a politica mentirosa e a politica verdadeira...a 
politica mentirosa e desses cobras que anda ai, em cima de 
palanque, mentindo sem fazer nada e flea com o dinheiro 
do povo e nada faz, ne?... jd a verdadeira e a que se luta 
pela uma causa melhor. Se luta pela causa do outro, 
ne?...(informante 5) 

...sempre que o povo me procura eu ajudo e sempre eu 
nunca digo nao a ninguem, sempre dou um jeitinho. Don 
pouco ou muito e nunca me faltou em casa ate hoje, isso e 
que politica pra mim...pra mim, quern nao ajuda os que 
precisa, nao e um politico...sempre defend! o mais carente, 
sempre se pudesse, se eu pudesse eu esta\'a com os mais 
carentes, era eles que eu na Cdmara mais defendia, os 
menos beneflciados e eles entenderam a minha mensagem e 
hoje votam mesmo pra valer em mim...Na eleicdo eu dizia, 
eu posso fazer qualquer coisa, dentro das minhas 
possibilidades, o que voce precisar, basta voce precisar e 
eu puder. Voce pode bater na minha porta a hora que voce 
precisar, por que eu sou, e quern me conhece sabe disso, a 
mesma Maria de sempre...(informante 7) 
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...a politica, eu vejo como uma forma de comunicaqdo 
maior daspessoas...voce td ensinando as pessoas, abrindo 
a cabega de cada uma, conscientizando, pra aprender a 
lutar pela vida e a se defender da miseria...Pra mint, a 
politica e a dedicaqao consciente pelo povo, e uma forma 
de se dedicar a um trabalho, seja no Municipio, num 
Estado, num pais. E a htta pelo bem comum, e sempre 
querer o melhor para todos, quern nao pensa no melhor 
pra todos nao e um politico, e politiqueiro barato, 
ne?... (informante 15) 
...Tudo que eu consegui, foi sem fazer qualquer distinqao 
de partido, foi dar assistencia pra pessoas carentes, porque 
o meu tipo de politica e isso, pra mim a politica e isso, e 
dar assistencia aos eleitores antes e depois da eleiqao, dar 
assistencia as pessoas carentes, essa e a minha forma de 
fazer politica, dar assistencia sem olhar a quern e nem de 
que Partido seja ou tenha votado...tomei uma prdtica de 
dar assistencia de saiide ao homem do campo...eu tenho 
todo o material que e possivelpra dar uma assistencia, ne? 
e naquele tempo quando, nao era possivel, conseguia 
transporte e tirava pra o hospital de Campina Grande, as 
vezes pra Cuite, Picui, que na epoca era onde tinha 
hospital mais perto...todos me apoicn'a, para que se 
continuasse assim, continuasse dando assistencia ao povo 
carente... (informante 9) 
...A politica pra mim e tudo aquilo que visa o bem comum 
do povo e nao essa coisa eleitoral que so acontece de 
quatro em quatro anos, aquela coisa que so lanqa um 
candidato e pronto, a politica e a defesa constante da vida, 
da humanidade, e a htta por uma causa justa, por saldrio, 
moradia, contra o preconceito. Tudo que seja em defesa da 
vida humana, epolitica...(informante 17) 

Essa atuacao politica das mulheres, presente em diversos espacos da sociedade 
palmeirense, a partir das experiencias individuais e coletivas, vivenciadas para dentro e 
para fora do circulo familiar, constroi no cotidiano uma posicao de destaque, como 
percebemos a nivel dos discursos dos proprios informantes: 

...os homens na verdade nao participam muito, que...quern 
faz, bem dizer, a politica la, sao os movimentos sociais, sao 
as mulheres. Acho que organizou mais um 
pouco... (informante 3) 
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...as mulheres hoje tern mais tendencia, assim...a politica 
em Nova Palmeira que antes, ne?...todo canto tern sempre 
uma mulherfazendo alguma coisa... (informante 5) 
...em Nova Palmeira a mulher tern conquistado um espaqo 
importante na politica, na mudanqa da sua vida...eu acho 
que e muito importante ela participar dessas coisas, 
ganhar do machismo e em qualquer 
circunstdncia... (informante 11) 
...aqui realmente e um fenomeno, e bem diferente de muitas 
cidades que eu conheqo, as mulheres estao na fi'ente em 
tudo, ne? tao na Igreja, na escola, no hospital. E tudo, a 
meu ver comeqa, acredito eu, com aquela histdria do 
homem querer sempre td fora de tudo, de achar que Igreja 
e lugar de mulher, que rezar e coisa de mulher, que...que 
homem nao deve participar de reuniao e essa coisa toda, ai 
a mulher acabou desenvolvendo mais que os homens, ne? 
tendo que estudar mais pra entender as coisas, e foi por ai. 
A verdade e que, enquanto os homens esta\>am so 
trabalhando e cuidando do minerio, nas cerdmicas, na 
lavoura, todo acomodado, a mulher daqui tava indo em 
frente... (informante 13) 
...Ate no sindicato dos trabalhadores rurais, as mulheres, 
devido ao seu grande engajamento no PT, que tern sua 
maioria mulher, conseguiu assegurar o direito de 
associaqao de todas as mulheres do campo, para ter direito 
a aposentadoria. Entao, as nnrfheres estao engajadas em 
todos os movimentos de Nova Palmeira, no CENEP, no 
Sindicato dos Funciondrios, dos Trabalhadores 
Rurais... (informante 16) 
Se voce olhar direitinho, voce vai ver que de uma forma ou 
de outra, a mulher td presente aqui em Nova 
Palmeira...sempre exercendo lideranqa...e muito dificil 
voce ver uma familia que nao ten ha sempre uma mulher 
participando de alguma coisa aqui em Nova 
Palmeira... (informante 19) 

Portanto, esses modelos de representacSes politicas que sao construidos no 
cotidiano desses agentes sociais, passam por distintas experiencias individuais e 
coletivas, para homens e mulheres que participam ativamente desse cenario em que se 
organizam as relacdes de poder em Nova Palmeira, a pailir dos valores que sao 
cultivados ao longo de cada historia de vida. 
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Assim, resgatar a trajetoria dessas atuacoes, atraves dos discursos dos nossos 
informantes em Nova Palmeira, e uma tarefa de expor e recompor nos fragmentos 
anotacoes que registrant diferen9as e similaridades constitutive das concepcoes e 
praticas politicas no cotidiano das pessoas que fazem essa realidade local. 

5. Da Atuacao Politica. 

Atuando em diversos espacos urbanos e rurais em Nova Palmeira, nossas 
informantes estao presentes no territorio domestico, na Igreja, em ONG, Sindicatos, 
Associacoes Comunitarias, Prefeitura, Camara Municipal, Conselhos Politicos etc. 

As experiencias adquiridas ao longo da vida em todos esses espacos sao 
retratadas no percurso de cada historia, e no que diz respeito a atuacao politica, as 
mulheres ocupam, nesse contexto, relevancia dentro e fora de casa, atingindo 
sobretudo destaque nos exercicios de tarefas tradicionalmente reconhecidas como 
masculinas. Para HEDLBORN93: 

A atuagao do feminino em espagos reconhecidos como 
masculinos, provoca hievitaveJmete uma nova reflexao na 
sua vida, no seu papel de cidadaf...) Dessa maneira, as 
relagoes na familia, no casal e no Jar sao submetidas a um 
exame rigoroso no sentido de desmistificar de alguma 
forma a ideologia da intimidade e da maternidade(...) 

Essa incursao politica das mulheres em Nova Palmeira revela, por sua vez, uma 
realidade calcada na propria tradicao da cidade, onde os exemplos trazidos a tona nas 
falas das informantes nos fazem reconhecer, historicamente, o papel de destaque da 
atuacao da mulher, que comeca desde cedo no interior da familia. 

Das atividades de ambito domestico as atividades publicas, o papel das 
mulheres esta presente em uma variedade de funcdes no municipio: parteira, 
professora, enfermeira, vice-prefeita, vereadora, sindicalista, religiosa etc. Posicoes 
pelas quais, de alguma forma, destacam-se na historia da cidade em nivel de lideranca, 
como nos relatam as informantes seguintes: 
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...lideranga minha mae sempre (eve, ainda hoje e muito 
comunicativa, foi parteira a vida toda, sempre foi muito 
respeitada...ela (eve toda uma vida nessa cidade...sempre 
foi uma pessoa muito forte e reconhecida pelo 
povo...minha mae traba/houpor muitos anos como parteira 
por pura vontade sem ter nenhum retorno financeiro das 
coisas...isso tern reflexo na nossa familia...Desde da minha 
mae, minhas tias, eu e minhas irmas, sobrinhas, todas nos 
sempre estivemos de alguma maneira engajada nas causas 
sociais, exercendo diversas fungoes publicas tanto daqui 
como de outros lugares, pra voce ter ideia eu sou deputada 
em Natal e a minha irma e vice-prefeita daqui...Eu, 
sinceramente, nao sei...acho que sao as geragdes mais 
novas, reproduzindo essa historia de luta, de 
forga... (informante 19) 
...eu num sei se e por que so tinha mulher la em 
casa...desde pequena mamae incentiva cada uma fazer as 
coisas... ela sempre foi decidida...acho que e por que ela era 
muito religiosa...ela da\>a muita forga e por isso a gente 
fazia de tudo dentro de casa com as ordem dela, sempre a 
tempo e na hora...sempre manda\>a a gente ir pra missa, 
pra escola estudar, essas coisas, ne?...Ela dizia que todo 
mundo tinha que sair e ganhar a vida...jd papai, nao! 
papai era mais fechado, mas tambem num reclama\>a, ele 
achcn'a que a mulher da\>a errado pegando no cabo da 
enxada, tinha era mesmo que aprender ler...(informante 5) 
...Eu falo sempre nas minhas poesias na forga da nmlher 
de Nova Palmeira...sempre foi assim nas familias dessa 
cidade, as mulheres sempre encararam esse papel de lutar 
por alguma coisa. Tern um poema men que eu me inspirei 
numa mulher que pra mim e tudo nessa cidade...e mais ou 
menos assim: mulher branca, mulher 'nega \ forte, firme, 
corajosa, esperta. Que vive assim agindo em hora certa, 
metendo medo com a sua alerta, dando entre nos a mais 
viva ligdo de que e preciso com o coragao entregar-se aos 
pequenos com paixao na luta em busca da 
Libertagao... (informante 2) 

Resgatando nas suas proprias experiencias de vida a trajetoria da atuacao das 
mulheres na cidade, nossos informantes valorizam o desempenho da mulher no 
territorio publico. Todavia, nao deixam de expressar nos discursos, a representacao da 
idenlidade materna: 

HEILBORN, Maria Luiza. Op. Cit. Pag. 16. 
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Tenho boas lembrangas da minha escola em Nova 
Palmeira...professora como Marizinha mesmo, sempre 
esteve presente dando a maior forga pra gente e 
transmitindo conhecimento, claro!...Desde aquele tempo 
ela jd era muito determinada nas coisas...sempre tive muita 
admiragao por ela...na escola ela era vista quase como 
uma mae para os alunos. Era muito atenciosa, preocupada 
com todo mundo, converscrw muito com os alunos...e uma 
pessoa espetacular, nunca mudou, e assim ainda 
hoje... (informante 21) 
Dona Mocinha e a pessoa mais engajada que eu conhego 
aqui no sindicato, muito responsd\'el, se preocupa muito os 
problema dos trabalhadores...sempre tenta fazer de tudo 
por todo mundo, ne? Nao faz mais por que nao pode...E 
boa com todo mundo, pra ela, o povo e igual a familia 
dela mesmo...(informante 11) 

A manutencao dessa identidade quase indissociavel de mulher/mae/esposa/irma, 
segundo BILAC94, faz parte culturalmente de uma formacao anterior, ou seja, a partir 
da socializacao que comeca dentro da familia. 

Assim, para a autora, a atuacao feminina em espacos publicos, a exemplo de 
Nova Palmeira, como sindicalista, vereadora, deputada, lider religiosa, nao rompe em 
definitivo com todo o circulo de aprendizagem, que comeca desde o nascimento da 
crianca; todavia, nao impede que haja lentas mutacoes na representacao elaborada 
outrora. 

Insistindo nessa questao, HEELBORN e ARRUDA95 afirmam que, ao analisar a 
atuacao das mulheres em diversos espacos, deve-se estar atento a inevitavel 
conciliacao da representacao passada com a presente, seja do ponto de vista do 
discurso do proprio agente social em debate nesse processo, seja dos seus 
companheiros (na familia, no trabalho, em sindicatos etc.), seja da sociedade de uma 
maneira mais ampla. 

A diversidade de espacos onde elas estao inseridas, a exemplo de Nova 
Palmeira, segundo HE1LBORN e ARRUDA96, pode significar um historico 

94BILAC: Elizabete Doria. Familia: algumas inquietacoes. In. CARVALHO, Maria do Carmo 
B. de. (Org.). A Familia Contemporanea em Debate. Sao Paulo: EDUC, 1995. 
95HEILBORN, Maria Luiza. e ARRUDA, Angela. Op. Cit. Pag. 19-20. 
^Idem-Pag. 18. 
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alargamento dos interesses das mulheres na sociedade, mesmo pautando-se em 
atividades nao reconhecidas como questionadoras das relacdes de genero, isso porque: 

(...)assinala uma inegdvel ampliagdo do espago de 
cidadania, e mais, de uma cidadania que comporta a 
expressdo de interesses nem sempre convergentes com os 
masculinos (...) 

Vejamos algumas dessas questoes nas falas das nossas informantes, ao 
comentarem suas respectivas atuacSes: 

Desde cedo eu jd trabalhwa pelo bem comum...e na 
Cdmara minha atuagao foi muito reconhecida...em parte 
tern sido direcionada para a questao da mulher...a 
principal e a questao do desemprego, ne? ou do 
subemprego que e comum aqui...trabalhamos tambem com 
a questao das doengas causadas pela fome...foi o caso do 
ano passado que a gente jd tentou exigir da prefeitura um 
ginecologista, que precisa muito, e nao conseguimos. E 
para sanar essa situagao, a gente tenia trabalhar a 
medicina alternativa...e sabemos tambem que oprincipal e 
a questao da submissao ao homem...(informante J) 
...eu jd trabalha\'a no hospital, adora\>a fazer esses 
trabalhos de assistencia de saude...jd aqui na Prefeitura, a 
gente procura atuar ajudando a mulher da maneira que e 
possivel, dentro das nossas...nossas possibilidades, nao 
temos muito recursos na Prefeitura...as vezes a prefeitura 
banca cur sos de corte e costura, de culindria...so isso, 
porque nao tern mesmo o que se fazer pela mulher...quando 
aparece alguma coisa, a gente da uma 
forga... (informante6) 
Aqui nao se tern muito o que se fazer pela mulher, em 
relagao aos municipios que conhego, aqui e um luxo, o 
trabalho do Prefeito junto com os vereadores jd vem sendo 
feito ha muito tempo...a prefeitura jd investiu muito em 
cursos do SENAI pra ajudar as mulheres carentes do 
municipio...(informante 7) 
...a gente sempre, quando pode, tern atuado...defendendo 
as mulheres aqui...agora que a gente td quase sem 
trabalho, o unico trabalho que existia no sindicato era 
corte e costura e de pintura, tambem. Mas, por causa de 
um cliente que num deu certo, esse trabalho acabou. Mas a 
gente tern em mente que, se Deus quiser, esse ano a gente 
vai come gar com novos trabalhos pra mulher. E tambem 
tern...existe...como e meu Deus ? um, um tipo de ajuda que 
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o sindicato conseguiu...assim, quando a mulher estd 
gestante, tendo todos os documentos, ela tern direito a 
um...um saldrio minimo no decorrer dos nove meses, ate 
completar 3 meses de descanso...(informante 5) 
...A associagao das mulheres, desde o tempo que foi criada 
luta pela defesa da mulher carente, para que um dia ela 
possa ter sua liberdade fmanceira...jd fizemos aqui 
diversos trabalhos de culindria, corte e costura, 
manicure...o objetivo e ajudar essas mulheres de qualquer 
jeito...Deus, que tern a forga de tudo, pego sempre que ele 
ilumine todos os coragdes humanos, principalmente dos 
governantes, para que ajude socialmente os 
marginalizados e sofridos dessa sociedade, que deixem as 
pessoas continuarem a ter direito a vida, que e um direito 
soberano da humanidade e principalmente que ajude mais 
as mulheres que ainda sao tao marginalizadas, que no 
futuro muito proximo...e...elas possam viver com dignidade 
e mais amor...(informante 18) 
...na cdmara, jd atuei defendendo vdrios trabalhos, vdrios 
projetos pra ajudar a mulher. Agora mesmo td sendo 
desenvolvido aqui a associagao das midheres e dos grupos 
dos idosos. Assim, td se desenvolvendo ti'abalho novo, isso 
foi uma proposta minha...pra melhorar a situagao da 
mulher trouxemos...o SENAI pra Nova Palmeira, jd 
fizemos cur sos de ...assim, pra croche, bordado, fabricagao 
de docinhos, e... trabalhos manual's, ne?...eu acho que 
tudo isso e bom pra ajudar as mulheres 
daqui... (informante4) 

A atuacao, tem sentido especial no discurso dos agentes engajados nos 
movimentos sociais em Nova Palmeira, ou seja, na sua interpretacao critica a ordem 
local, expressa nas multiplas e "ilegitimas desiguldades" dos mecanismos de poder do 
Estado (Prefeitura e Camara de Vereadores). 

Segundo CALDEIRA97, a atuacao das mulheres esta associada inicialmente aos 
espacos da vida cotidiana, ao compartilhamento de valores comuns dentro da propria 
comunidade. Assim, essa identificacao associa-se as possibilidades concretas de 
crescimento social da sua familia e da coletividade em geral. 
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Por isso, o funcionamento ineficaz do Estado no cumprimento das suas 
obrigacoes primarias na comunidade, tais como abastecimento de agua, transporte, 
servicos de saude, agricultura e geracao de emprego, provoca uma reacao social, que 
comeca dentro da propria familia, e o que nos deixam transparecer as falas seguintes 
dos nossas informantes: 

...as coisas aqui sao muito dificil, a cidade e muito pobre, 
sem oportunidade nenhuma pra alguem veneer por aqui. 
Desde o tempo que eu vim pra cd eu, sinceramente, nunca 
vi progj-esso nenhum...era uma cidade pequena...e ainda 
continua pequena, sem saida, sem oportunidade, sem nada, 
nada mesmo. Eu acho engracado e que toda cidade que eu 
conheqo tern um lado bom e outro ruim, agora, aqui em 
Nova Palmeira, eu ainda to pra conhecer alguma coisa, e 
desse jeito sempre...E um lugar muito triste, muito pobre, 
sem perspectiva nenhuma de alguem viver feliz, eu, 
sinceramente, tenho muito medo do futuro das minhas 
fdhas nessa cidade...(informante 20) 
Eu nasci e me criei aqui, sei que vou morrer aqui...agora, 
eles (os filhos) podia ter ido atrds de uma vida melhor, 
aqui a desgraga e grande, ninguem do poder faz nada 
mesmo...so vai terminar no cabo da enxada...esse povo 
mais novo devia era aproveitar que e novo e batalhar pra 
veneer, que os veio nao tern mais o que da...(informante 5) 
Chega um momento que a gente se revolta com o poder...e 
tern que sair da cidade mesmo...eu terminei o segundo grau 
e fiquei pensando...meu Deus, o que danado eu vou fazer 
nessa cidade...aqui nao tern emprego nem na casa do 
Prefeito, imagine noutro canto...foi quando eu passei no 
vestibular e fui embora de todo jeito... (informante 3) 

As reivindicacoes pela liberacao das demandas publicas, vem a tona no discurso 
dos nossos informantes como forma de compreender o proprio mundo e tentar 
transformar as coisas: 

Diz que e na fome e na miseria, ne? que as pessoa se une, 
que vira consciente das coisa e luta pra transformar a vida 
do semelhante...e o que a gente passa aqui pro associado 
do Sindicato, pra se unir mais, brigar mais com o 
poder... (informante 5) 
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Essa "politizacao" parte, muitas vezes, de cursos de forma9ao desenvolvido 
como estrategia de crescimento do raio de acao dos grupos de oposi£ao a ordem 
local: 

...fago leituras antes das reunioes e procuro mostrar a 
elas...que a conscientizagao e o momenta em que sei da 
minha vida, que sei que sou ou nao explorado, e o 
momento de saber dividir com os outros as virtudes e os 
problemas, me tornar feliz independente das ideologias 
politicas e principalmente lutar para que eu esteja no /ado 
certo...como pessoa independente e a sen-igo do bem 
comum em um determinado local...Tomar consciencia, e 
ter consciencia das coisas, nao ser alienada dos grandes 
problemas da vida, e saber que existent coisas boas e ruins 
e saber ficar do lado certo e na hora cert a... saber que as 
coisas ruins nao sao culpa de Deus, mas do sistema que a 
gente vive...e saber distinguir essas coisas...(informante 
18) 

Na medida em que reivindicam a ocupa9ao de um espa90 de relevancia na 
comunidade, os movimentos sociais tern como pano de fundo uma U t o p i a mais ampla: 
a conquista do poder local, construida a partir dos pilares de uma nova cidadania e da 
participa9ao de todos os trabalhadores, homens e mulheres. 

Esse processo e o que COVRE98 vem chamar de disputa pela hegemonia de 
cidadanias, do "status quo" em confronto com as organiza96es sociais. Momento em 
que os poderosos procuram, para defender os proprios interesses, fortalecer de todas 
as formas suas ferramentas como estrategias de a9ao: 

(...Jpor outro lado, nessa abertura e disputa do espago da 
cidadania, cabe a populagdo lutar por ele. E e nesse 
contexto de sujeitos atuantes, de comportamento de 
publico, que se situaria um tipo de cidadania, a ativa. 

Nesse sentido, os espa90s ocupados, tais como Igreja, Sindicatos e demais 
movimentos sao fundamentals para a afirma9ao da coletividade e das suas perspectivas 
de mudan9a de vida: 

Antigamente, quando uma pessoa falaw de Ben to Coelho 
(ex-prefeito) eu fica\>a assim...pensando...e dizia: men 
Deus, um homem tao direito...Depots eu vi que o pessoal 
daqui dos tnovimenlos da Igreja e que tinha razdo, o 
danado num prestava nao (rindo)...e foi ai que eu comecei 
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pernor melhor nas coisas, ne? ficar conscienle de como os 
poderoso nao prestava e comecei a lutar pra mudar, 
ne ?... (informante 5) 
...Basta que a gente continue unido pra enfrentar esses 
forasteiros...so com a uniao da gente nos movimentos que a 
gente pode chegar Id e mudar essa realidade 
daqui... (informante 17) 

E assim, portanto, que os movimentos aparecem como espaco especifico para 
iniciar uma disputa contra o poder local, para se construir novas condicoes de vida: 

Nas eleicdes passadas, a gi-ande conquista dos movimentos 
sociais foi a vitoria de Nega Lourde...nessas eleicdes a 
gente td esperando mais com as nossas candidaturas...tem 
todo um trabalho ai, vamos ver se o povo jd td mais 
consciente e nao vai votar nos poderosos de 
novo... (informante 3) 
...e preciso o povo despertar a consciencia...compreender 
que isso que acontece aqui em Nova Palmeira num e 
politica, e umapoliticagem, que so serve a um ou dois, ne? 
eles so ddo assistencia a minoria deles e a maioria do 
povo vive ai, um rebanho sem pastar, ne?... se a gente 
chegar um dia ao poder eu tenho certeza que tudo vai ser 
melhor... (informante 5) 
...no Sindicato eu aprendi muita coisa, foi bom demais na 
minha vida, porque antes, eu nao tinha conhecimento da 
realidade quanto eu tenho hoje...tudo e fruto que a gente 
vai colhendo com o trabalho e vai aprendendo e ensinando 
pela vida toda...pra um dia a gente viver melhor, 
ne ? (informante 11) 
...fui escutando nas reunioes e vendo como era a nossa 
realidade, foi quando me convidaram a participar do 
sindicato e me envolver mais nas lutas em defesa do povo, 
fui e fiquei ate hoje...Antes eu achaxa mesmo sendo pobre 
que tudo era normal, que tudo era muito bom e hoje nao, 
hoje eu jd penso diferenfe, hoje jd penso o que a vida 
representa para muitos que sao iguais a mim e, por isso, eu 
luto com mais amor pelo direito da gente...sei que um dia o 
trabalhador vai veneer (informante 12) 

Dessa forma, "a luta peio bem comum'" atinge tambem o espaco domestico a 
medida que a mulher estende a luta pela cidadania para dentro de casa, provocando de 
alguma maneira deslocamentos na hierarquia familiar, na reflexao de sua antiga e atual 
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condicao social, sobretudo na identidade mulher/trabalhadora. Essa questao e vista 
pelas nossas informantes da seguinte forma: 

...so meu esposo, que nao aceitava muito minhas lutas 
porque e uma pessoa sem conhecimentos...nao aceitava 
nao, ele nao aceitcn'a no comego que nem trabalhasse...e 
agora ficou mais dificil..eu to buscando mens direitos, ne? 
Ai ele fica todo por ali, sem ter como proibir, por isso, nem 
deixei e nem deixo de lutar pelos meus direitos, nao vou 
deixar nunca... (informante 10) 
...a mulher nao tinha privilegio de nada, o negocio da 
mulher era pra ser na cozinha, a mulher nao tinha direito e 
hoje, gragas a Deus, a gente jd se sente feliz por ser 
mulher...antes a gente era timida, nao sabia de nada, so 
sabia mesmo cuidar de casa e criar fllhos e, gragas a Deus, 
hoje eu me sinto uma pessoa independente... (informante 5) 

Essa alteracao, para SARTl" , e antes de tudo o resultado historico da luta pela 
cidadania que no espaco domestico possibilita o crescimento da individualidade da 
mulher, na descoberta de sua condicao de controle da reprodutividade, o que lhe 
permite reformular seu lugar na esfera privada e no mundo publico, do trabalho. Sobre 
essa questao assevera a autora: 

O que se poe em questao, na familia, com a introdugao da 
individualidade feminina, nao e a autoridade em si, mas o 
principio da hierarquia no qual se baseia a autoridade 
tradicional (...) com isso, a divisao sexual das fungoes, o 
exercicio da autoridade e todas as que sides dos direitos e 
deveres dentro e fora da familia, antes predeterminadas, 
hoje sao objetos de constantes negociagdes(...) 

E o que se expressam as falas das informantes seguintes: 
Pra mim eu nunca tive problema em casa com a minha familia...antes de me casar eu jd trabalha\,a fora...sempre fui uma boa dona de casa, mesmo no tempo que eu era professor a...ele e uma pessoa muita aberta comigo e com as meninas...tudo a gente faz junto, sem mentira, sem falsidade...(informante 20) 
...eu fui tambem discriminada na vida, a 
comegar por casa, quando o esposo dizia que eu 
nao devia participar dessas bagungas, que eu 
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estava me metendo nisso...enfrentei e participei 
ale hoje...(informante 10) 
...let em casa, antes eu so vivia a escutar: mulher nao faz nada, mulher nao sabe de nada...coisa de marido, ne?...os homens sempre acha que so eles e quern pode fazer alguma coisa, que o homem e quern pode e coisa e tal...sd que, como meu mandato foi bom mesmo, hoje tudinho fica calado(rindo)... (informante 9) 

Portanto, experiencia como essa, vivenciada em Nova Palmeira, expressa uma 
motivacao relativamente inovadora no cotidiano das mulheres, o que tern inicio dentro 
do espaco domestico e se reflete no piano da cidadania, ao prover-lhe de recursos para 
participar na esfera publica, a partir da internalizacao do principio da autonomia, que 
potencializa sua capacidade de discernir, julgar e escolher. 

Porem, essa tarefa ainda e muito ardua, exige um exercicio permanente de 
atencao a si e aos outros, em vista de uma transformacao de fundo na sociedade. Nessa 
perspectiva, os relacionamentos sao construidos, negociados e repensados 
continuamente. 
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Considera^oes Finais 
Ao chegarmos ao final deste trabalho, faz-se necessario uma reflexao em torno 

do nosso objeto de pesquisa, constituido a partir do universo da atuacao politica das 
mulheres de Nova Palmeira-PB. 

Cabe lembrar que, nessa pesquisa, tivemos a oportunidade singular de conviver 
com os nossos informantes, vivenciando suas lutas cotidianas, suas trajetorias de vida, 
seus percalcos e suas alegrias. 

Nessa experiencia de campo, desenvolvemos a reciprocidade sujeito/objeto das 
Ciencias Sociais: conhecendo e desconhecendo simultaneamente, atraves do dialogo, 
as nossas "verdades" e as "verdades" dos "OUTROS", num instigante debate entre a 
teoria e a "realidade" analisada. 

Assim, a cada passo dado na pesquisa, novas inquietacoes foram se impondo, 
exigindo uma reorientacao constante. No entanto, muitas delas ficaram sem ser 
aprofundadas, o que nao impede uma retomada posterior. 

Tanto e que, se neste momento, ao inves de terminarmos, estivessemos 
comecando este trabalho, muitas outras questoes poderiam ser retomadas. A questao 
da educacao, por exemplo, e uma delas. Embora nao esteja na educacao a explicacao 
fim para a participacao politica das mulheres, e importante reconhece-la como 
ferramenta fundamental no alargamento das suas atividades. Haja vista que, 
tradicionalmente, em Nova Palmeira, elas incorporaram a educacao na aprendizagem 
domestica, fato que contribuiu decisivamente com o controle das funcoes fundamentals 
e da sua atuacao politica em setores privilegiados da sociedade, a exemplo da Igreja, 
dos Sindicatos, das A s s o c i a t e s , das escolas, dos Partidos etc. Enfim, dos espacos que 
se constituiram como centro privilegiado das relacoes de poder nessa sociedade. 

Porem, o momento exige uma retomada as questoes centrais que nos 
propusemos analisar em nosso projeto de pesquisa inicial, no sentido de acrescentar 
conclusivamente algumas contribuicoes. 

De uma forma geral, centramos as analises aos espacos de atuacao dos nossos 
informantes, com a perspectiva de compreender o seu conteudo. No entanto, fomos 
alem das praticas do poder institucional, articulando-as com outras dimensoes politicas 
da sociedade. 
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Assim, fomos buscar no cotidiano dos espacos institucionais (Partidos, 
Prefeitura, Camara Municipal, Sindicatos...) e das organizacoes sociais mais amplas 
(ONG, Assoc i a t e s , Movimentos Populares...), as concep9oes e praticas politicas dos 
nossos informantes. 

Nesses espacos estao presentes homens e mulheres, de uma forma geral, 
sujeitos de uma sociedade onde prevalecem as praticas de poder pautadas nas 
tradi9oes, entre elas o patriarcalismo. 

Porem, temos uma peculiaridade basica, qual seja: o alargamento das atividades 
femininas na sociedade, a partir do desempenho de determinas fun9oes outrora de 
exclusividade masculina. 

Para melhor entendermos essa questao especifica, nos remetemos a historia da 
comunidade e dos seus moradores atraves das suas falas; partindo do principio de que 
a vida social se constitui de a9oes pessoais e, sobretudo, coletivas, praticadas ao vivo 
no dia-a-dia. Ou seja, uma historia feita de homens e mulheres "reais". 

E, nesse contexto, passamos a compreender que das atividades publicas as 
atividades reconhecidas como politicas, os passos das mulheres foram de diversas 
ordens, sobretudo a partir de duas experiencias fundamentals, quais sejam: da familia e 
dos espa90S de organiza9ao que integram as demandas gerais da sociedade para com o 
Estado. 

A primeira, operando como espa90 de constru9ao da identidade dos seus 
componentes, educando e moldando os individuos de acordo com suas condi96es 

emergentes, fazendo sua propria historia e preparando paulatinamente os caminhos a 
serem seguidos. Nao obstante, percebemos que, no interior da sua hierarquia 
patriarcal, encontram-se tambem as condi9oes basicas para a sua transforma9ao. 

Resultado do embate constante das permanencias e das altera96es dos papeis 
desempenhados por homens e mulheres na sociedade. 

Ou seja, mesmo atendendo aos atributos basicos de um estrutura hierarquica 
que tern no masculino o centro do poder, ela, como todo modelo de organiza9ao, 

encontra-se sujeita as varia9oes que tern reflexos na propria sociedade. E o exemplo 
notorio da vida familiar de nossos informantes em Nova Palmeira, que, em linhas 
gerais, constituiu como tra90 fundamental da sua propria tradi9ao o desempenho das 
atividades feminina dentro e fora do espa90 domestico. 
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O segundo, e o resultado direto das experiencias ja vividas pelas mulheres fora 
do mundo domestico, inserindo-se em espacos que na nossa sociedade nao lhes sao 
comuns e, a partir destes, alcancando outras atuacdes em territories tidos como 
fundamentais para a organizacao da politica e do poder, a exemplo dos movimentos 
em defesa das demandas coletivas, bem como das relacoes nas esferas institucionais. 

Portanto, reconhecemos, a partir das nossas analises, que essas respectivas 
experiencias dizem muito da atuacao politica das mulheres em Nova Palmeira, haja 
vista que, na pratica, elas se traduzem numa conducao rapida e eflcaz de construgao de 
novos espacos e papeis para as mulheres na sociedade. 

Certamente, nesse cenario onde prevalece, de uma maneira geral, a inegavel 
riqueza da atua9ao das mulheres, cabe lembrar que o conflito entre os generos se faz 
presente, a medida que as relacoes sociais ocorrem comumente dentro do territorio de 
disputa pelo poder da sociedade patriarcal.100 

No que diz respeito ao papel especifico das mulheres nessas esferas de 
organizacao do poder, podemos dizer que os rumos nao sao comuns, haja vista que 
cada grupo delineou na historia de vida das nossas informantes, praticas e valores 
diferenciados. Porem, mesmo em face dessas diferencas gerais, nao ha, como pano de 
fundo nas suas concep9oes e praticas politicas, um questionamento direto e 
comprometido a divisao desigual dos direitos e dos deveres sexuais na sociedade. 

Dessa forma, as representa9oes sao construidas a luz da realidade social 
presente, sem que haja altera9oes substanciais no fazer e no pensar as especificidades 
do feminino, na dire9ao das transforma9oes radicals das desigualdades dos sexos na 
sociedade. 

Todavia, no tocante ao alcance das experiencias adquiridas nas atividades 
publicas, as mulheres inevitavelmente conquistaram maior visibilidade nas r e d o e s de 
poder em Nova Palmeira, a partir de politicas que nao se caracterizam pela 
especificidade do feminino, mas, principalmente, pela sua similaridade com 
determinadas a9oes e praticas preexistentes, o que nao impossibilita, na sua atua9ao, o 
alcance de novos valores. 
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No terreno da politica de ambito institutional, as motivacoes familiares foram 
decisivas na participacao das mulheres, principalmente nos poderes legislativo e 
executivo, onde a sua insercao atendeu inicialmente a ordem social estabelecida pelos 
padroes politicos do grupo. Notamos que foi a partir dessa identidade parental, 
apoiada em uma imagem do masculino, que elas concentraram sua atuacao. 

Como vimos, em Nova Palmeira, a atuacao das mulheres nao possibilitou, 
concretamente, rupturas com a sua condicao de vida presente na sociedade, quando 
muito, os conflitos se limitaram a ordem do poder estabelecido e nao ao seu 
questionamento. 

No S.T.R de Nova Palmeira, a insercao crescente do feminino compatibilizou-
se com a luta pela igualdade de direitos no reconhecimento da identidade de 
trabalhadora rural. Nesse sentido, temos uma conquista de visibilidade politica 
institucional que reflete apenas uma face, a da cidadania, que, por sua vez, restringe-se 
a igualdade formal voltada as reivindicacoes da aposentadoria para homens e mulheres 
do campo. Por sua vez, a singularidade das contradicoes nas relacoes de genero na 
sociedade e uma questao totalmente secundarizada, nao faz parte da agenda do debate 
cotidiano da instituicao. 

Nos espacos das relacoes cotidianas, os movimentos sociais em Nova Palmeira 
desde os anos 80 trouxeram a cena politica da comunidade expressivas lutas lideradas 
pelo feminino. De uma forma geral, na zona urbana e rural, se caracterizaram pelo 
alargamento das atividades das mulheres no espaco publico, e, consequentemente, para 
o questionamento das condicoes de vida do seu grupo familiar e da sociedade em seu 
sentido mais geral. 

Como linha de acao, esses movimentos se desenvolveram pela demanda por 
bens de consumo coletivo, como abastecimento de agua, transporte, servicos de saude, 
saneamento, educacao, creches, empregos e lazer. Em suma, reivindicacoes que fogem 
da especificidade das questoes que envolvem as relacoes de genero e, suas 
contradicoes historicas na sociedade patriarcal101. 

Nesses espacos, e inegavel a producao de um discurso politico, que reflete, por 
sua vez, a ampliacao do espaco de cidadania no cotidiano da vida dessas mulheres. Ou 

HEILBORN, Maria luiza. & ARRUDA, Angela. Op. Cit. Pag. 16. 
131 



seja, um discurso singular capaz de unificar a sua atuacao nas reivindicacoes pela 
igualdade de direitos gerais na sociedade. 

Todavia, de acordo com CARNEIRO e TEIXEIRA102, realidade como esta de 
Nova Palmeira, ainda esta aquem de uma invisibilidade, a das especificidades dos 
universos simbolicos que envolvem homens e mulheres como sujeitos sociais no campo 
e na cidade e que seriam responsaveis por valores diferenciados na formulacao de 
identidades de generos, nao apenas no que se refere a distincao entre o masculino e o 
feminino, mas tambem na propria construcao das identidades femininas, impede 
tambem que se vislumbre projetos politicos diversificados. 

Portanto, como temos analisado, o reconhecimento da visibilidade da mulher 
como parte da populacao politica atuante em Nova Palmeira nao explica, e muito 
menos elimina, por si so, as discriminacoes a que estao submetidas em decorrencia de 
uma ideologia que comeca na familia e se estende a sociedade de forma mais ampla. 
Referimo-nos as desigualdades originadas na hierarquia das relacoes de genero. 

De uma maneira geral, cabe reforcar que e inegavel a riqueza da cena politica 
no momento que as mulheres se fazem presentes, uma experiencia que, mesmo nao 
levando diretamente ao seu questionamento mais intimo, poe em debate a importancia 
do seu papel no piano da cidadania, na medida em que a transforma num sujeito social 
e politico. 

Por fim, somos conscientes, desde o initio dessa pesquisa, de que nosso 
objetivo era o de analisar a atuacao politica das mulheres em Nova Palmeira-PB, ao 
final temos aquela velha sensacao de ter muito mais para dizer alem do que 
conseguimos expor nesse trabalho. 

Assim, nao consideramos, este, o final de uma analise acerca da atuacao 
politica das mulheres em Nova Palmeira-PB , mas de forma sincera, o nosso final. 
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A N E X O S 



Vlulheres comandam <joes em Nova Palmeira 
O municfpio dc Nova Palmeira, no Scrido 

raibano, a 243 km da capital, aparcnlcmcnlc, 
da tcm dc difcrcnlc cm rclacao aos demais 
iniefpios da rcgiao: a populaciio 6 pobre, vive 
pi oduciio dc subsislcncia, lem carencias graves 
s areas dc educacao c saudc c o maior fndicc dc 
ligencia, dc acordo com o mapa da fomc do 
E A : 7 5 % . Porcm, num a s p e c t o bas lan lc 
culiar, Nova Palmeira sc dcslaca: 6 o unico 
jnici'pio brasilciro ondc as mulheres sao maioria 
Camara, cm dirclorias sindicais, estao a frcnlc 
inslituicocs as mais divcrsas c ainda dirigem as 
incipais organizacocs da sociedade civil . 

C idade 



Nova Palmeira 
femi 

O municipio onde as mulheres dcio as cartas e "tern a ultima pcdavra 
Cidoval Morals 

O municipio de Nova Palmeira, no 
Seridd paraibano, a 243 Km da capital, 
aparentemente, nada tem de diferente 
em relacao aos demais munici'pios da 
regiao: a populacao e pobre, vive da 
producao de subsistence a, tem carencias 
graves nas areas de educacao e saiide e 
o maior fndice de indigenria, de acordo 
com o mapa da fome do IPEA: 75%. 
Porem, num aspecto bastante peculiar, 
Nova Palmeira se destaca: e o linico 
municipio brasileiro onde as mulheres 
sao maioria na Camara, em diretorias 
sindicais, estao a frente de instituicoes 
as mais diversas e ainda dirigem as 
principals organizacoes da sociedade 
civil. A prefeitura ainda e ocupada por 
um homem, mas o cargo de vice esta 
nas maos de uma mulher. 

A historia da organizajao e 
participacao da mulher na polfuca e em 
movimentos sociais em Nova Palmeira 
e recente. Comeca nos anos 70, com o 
apoio da Igreja. A primeira luta vein do 
campo. As mulheres se organizam para 
garantir o direito de participar do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A 
diretoria, na epoca, considerada 
"pelega" pelas camponesas, nao 
permite a entrada de mulheres. O 
sindicato, ate entao, era um "verdadeiro 
clube do bolinha." As mulheres nao 
desistem e, mesmo agredidas e expulsas 
da sede do sindicato, conquistam na 
Justice o direito de filiafao. 

A Justica decreta intervencao no 
sindicato e como interventores 
assumem um homem e duas mulheres. 
A diretoria atual e majoritariamente 
feminina. Segundo dona Luzia Marques 
dos Santos, 61, tesoureixa, as mulheres 
conseguiram, ao, longo desse tempo, 
melhorar a participacao na cntidade. 

As mulheres sao maioria e lideram todos os movimentos do municipio 
Dona Luzia mora no sitio Porteira, que 
fica a poucos quilometros da cidade, e, 
apesar da idade, ainda trabalha na roca 
com o marido Jose Barbosa dos Santos. 
Todos os fdhos do casal que moram 
no sfuo participam do sindicato. Seu 
Jose confessa que as mulheres tomaram 
a enlidade "muito mais ativa." 

Confirmando o interesse da mulher 
novapalmeirense pela participacao 
politico-social, na ultima quarta-feira, 
quando a equipe do JP esteve na cidade, 
mais uma agricultora entregou sua ficha 
de filiagao ao sindicato. Dona Maria 
Vitoria da Silva mora no sitio P050 do 
Vento e comefou a participar das 
reunioes da entidade ha pouco tempo. 
Decidiu-se filiar para tentar, cntre 
outras coisas, conseguir 0 auxflio 
natalidade a que tem direito a 
trabalhadora rural com filhos recem-

nascidos. Na Paraiba poucas mulheres 
conseguiram 0 beneffcio. 

O exemplo das mulheres do campo 
parece influenciar a organizacao das 
mulheres da cidade. Do final da deeada 
de 80 para ca foram criadas varias 
organizacoes nao govemamentais com 
participacao majoritaria e decisiva do 
feminino. 0 CENEP - Ccntro de 
Educacao Popular -, por exemplo, na 
diretoria executiva tem duas mulheres. 
O Sindicato dos Servidores Municipals 
tambem tem a frente uma mulher. A 
presidencia da Associacao dos Idosos 
e do Centro de Desenvolvimento Rural 
de Nova Palmeira e exercida por 
mulheres. Na diretoria da Associacao 
para o Desenvolvimento Comunitario 
tambem tem mulheres. 

Saindo das ONG's e entrando na 
esfera institucional, a participacao da 

mulher nao e menos significativa. As 
escolas publicas da cidade sao dirigidas • 
por mulheres; a Secretaria de Saiide, o 
Hospital e 0 Centro de Saiide estao 
em maos femininas. 0 fenomeno, diga-' 
se de passagem, bastante singular, 
considerando a regiao e a tradicao de 
poder (predominantemente 
masculino). esta sendo objeto de 
pesquisa cienti'fica. 0 a luno do 
Mestrado em Sociologia do campus IJ 
da LTFPB, Charliton Jose dos Santos, 
pretende, entre outras coisas, analisar 
as semelhancas e as di ferencas 
presentes na atuacao politica dos 
homens e das mulheres em Nova 
Palmeira. 

Um dos objetivos do mestrando e 
verificar se na atuacao politica das 
mulheres hapreocupacoes especifieas 
cum as questoes femininas. Ele parte 
1 "1 seguintes prcssupostos: 1) nas 
;'. .imas duas decadas uma nova 
maneira de conceber e aluar 
politicamente tem se constituido na 
sociedade; 2) e, essa maneira, segundo 
afirma, transcend* os l imites da 
atuacao das esferas do poder oficial 
do Estado, estendendo-se as micro-
realidades sociais - aos diversos 
espacos de exclusao existentes na 
atual idade. 

E nesses espacos que uma nova 
sociedade civil se constitui, a partir de 
novas identidades sociais. Como se 
sabe, naculturapatriarcal as relacoes 
entre os generos, historicamente. 
traduziram-se sempre na dominacao 
do homem sobre a mulher. 
Considerando a realidade ati'pica de 
Nova Palmeira, onde as mulheres 
encontram-se em situacao politica 
numericamente majoritaria, a grande 
questao e saber se as instituicoes das 
quais participam tem uma atuacao 
diferenciada ou compati'vel "com a 
forma feminina dc ver o.mundo." 



No c a m p o da po l f l i ca o f i c i a ' a 
miillicr novapalmcircn.sc- esta bem 
rcprcscntada. Na hicrarquia, o cargo 
mai s impor tante o c u p a d o por uma 
mulher c o dc vicc-prcfcito. Rcspondc 
por c l c a e n f e r m c i r a c d irc lora do 
Hospital da c idade Marlcnc Brandao 
Dantas. Apcsar das conslantcs viagens 
Jo prefcito Lui7. Medciros dc Arniijo, 
Mnrlcnc nunca clicgou n stihstiloMu nn 
prefe i tura. I 'orcm, garantc , I e m um 
l>om rc luc in i i a iucu lo cum e l e c e 
in formada dc l o d a s as U c c i s d c s 
i i n p o r t a n t c s . O trabalho da v i c c -
prcfcila, pelo que dcixou transparcccr 
na c n t r c v i s t a , c b a s i c a m c n t c 
ass i s lcnc ia l no c a m p o da saiide. Sua 
v isao sobrc a participacao da mulher 
na viiln politica do mimicfpio pode scr 
rcsumida numa frasc: "a mulher 6 mais 
scnsfvel ." 

E na Camara o n d e a mulher , dc 
fato , "da- as c a r t a s . " D o s n o v c 
vcreadorcs , c i n c o siio mulheres . Em 
tcrmos p r o p o r c i o n a i s , a Camara dc 
Nova Palmeira 6 a linica no Brasil a ter 
mais mulheres do que homem. Para sc 
ter uma idcia, na ultima clcicao foram 
c l c i l o s na Parafba 1999 vcreadorcs . 
D c s s c total, apenas 218 sao mulheres, 
ou seja, 10,8%. Em Nova Palmeira os 
pcrcenluais sao os scguintes: 6 6 , 6 6 % 
mulheres contra 4 4 , 4 4 % homens . A 
prcsidentc da Camara, como nao podia 
d c i x a r dc s cr , c mulher : Maria 
Aparccida dc Medciros, mais conhecida 
por "Dona Prcta." 

A opos icao no muniefpio tambem 
c lidcrada por uma mulher, a vereadora 
do PT, Maria dc Lurdcs dc Olivcira, a 
"Ncga Lurdcs." Um dctalhc curioso C 
que. c o m cxccc i io dc "Ncga Lurdcs" 
lodas as outras vcreadorcs s c g u c m a 
oricntacSo polfl ica do prefcito, que 6 
do PEL. Segundo a prcsidcnlc. Dona 
Prc la . o r c l a c i o n a m c n t o entre as 
v c r c a d o r a s c bom c os h o m e n s 
"respcitam o nosso trabalho." Para a 
clcicao dc l ies dc outubro as mulheres 
j;i e s tao sc ar t i cu lando . D o lado da 
oposiciio, a chap.i j;i csl.1 ilcfinida: silo 
duas mulheres - Gi lvania Dantas dr. 
Mcndonca c Maria dc l-'atimn. umbas 
do PT. A s i tuacSo tcrd na cabeca dc 
chapa um homem, mas o cargo dc vice 
jd CSli decidido: sera ocupado por uma 
m u l h e r , p r o v a v c l m c n l c a atual 
prcsidcnlc da Camara. 

Boa parte das o r g a n i z a c o e s nao 
g o v e m a m c n t a i s dc N o v a Palmeira ou 
foi cr iada pe la Prefe i tura ou por 
p e s s o a s l i gadas ao poder l o c a l . Em 
outras p a l a v r a s : a rc lacSo dc 
d c p c n d c n c i a 6 v i s f v c l . N c s s c grupo 
entrain as Assoc iacocs dos Idosos, das 
M u l h e r e s , d c D e s e n v o l v i m e n t o 
C o m u n i l i i r i o . d e D e s e n v o l v i m e n t o 
Rural c o s . C o n s c l h o s dc Sa i ide c 1 
Educacao. A oposicao, cxprcssada pelo 1 
PT. c o n t r o l a os S i n d i c a l o s dc i 
Trabalhadores Rurais c o dos Scrvidorcs 
Municipals, alcm da ONG CENEP. Os 
movimentos l igados a Igreja lambdm 
tem a frente pessoas ligadas ao PT. 

http://novapalmcircn.sc-
http://Comuniliirio.de






Convencao Partidaria. 

Assembleia de funcionarios do Municipio. 



Mulher recebe ficha de filiacao do S.T.R 



Maria Aparecida, ex-presidente da Camara Municipal e atual Vice Prefeita de Nova 
Palmeira-PB 



Mocinha: historia viva do S.T.R-Nova Palmeira-PB. 
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