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RESUMO 

O presente estudo focaliza um grupo de mulheres de uma comunidade denominada Jatoba, 

localizada no estado do Maranhao, que vive da atividade extrativa do coco babacu e que se 

autodenominam "Quebradeiras de Coco Babacu" O mesmo tern por objetivo compreender o modo 

de vida e trabalho destas mulheres, atraves de uma perspectiva das relacoes sociais de genero. Com 

os dados levantados em campo, atraves de tecnicas como entrevistas semi-estruturadas, observacao 

direta, relatos, historias de vida e fotos como complementacao de dados, verificamos que a quebra 

do coco babacu, devido a posicao como e realizada, e subjetivada no imaginario social de Jatoba 

como uma atividade especificamente feminina, tendo se constituido numa barreira para os homens 

se inserirem nesta atividade. Apesar de existir um numero expressivo de homens que quebram o 

coco, eles preferem manter-se invisiveis. Constatamos que apesar da renda principal para a 

reproducao da familia advir da quebra do coco - realizada por mulheres - o homem continua 

mantendo sua posicao de provedor dentro do grupo domestico sendo o trabalho da mulher visto 

como complementer. Concluimo*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que a posicao que a mulher e homem ocupam dentro da familia, 

nesta comunidade,-ebasicamentedieterminada pelo sexo a que pertence. 



ABSTRACT 

This study focuses upon a group of women of a community called Jatoba, located in the state of 

Maranhao, that lives off the extraction of the babassu coconut and who call themselves "babassu 

coconut breakers." The objective is to understand the life and work of these women, by means of a 

perspective of the social relationships of gender. With the field data, and using techniques such as 

semi-structured interviews, direct observation, reports, life histories and pictures as additions to the 

data, we verified that the breaking of the babassu coconut, due to position with which it is 

accomplished, is subjective in the social imagination of Jatoba as an activity specifically feminine, 

having been created barriers for the men to insert themselves into this activity. In spite of an 

expressive number of men that break the coconut, they prefer to maintain unseen. We verified that 

in spite of the main income for the reproduction of the family coming from the breaking of the 

coconut - accomplished by women - the man continues maintaining his provider position inside of 

the domestic group, the woman's work being seen as supplementary. We concluded that the position 

that the woman and man occupy inside of the family, in this community, is basically determined by 

the sex that they belong to. 
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INTRODUCAO 

O Brasil por ser rico em termos de recursos naturais possibilita, atraves do extrativismo, a 

sobrevivencia de muitas familias em varias regioes do pais. Todavia, com o desenvolver dos debates 

ambientalistas, tem-se colocado que as atividades denominadas extrativas estariam em \ias de 

desaparecimento em decorrencia do uso irraciona! dos recursos naturais, ocasionando uma sene de 

problemas aos trabalhadores (a) rurais, os (a) quais, dependem deste tipo especifico de atividade 

Contrapondo-se a essa ideia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jim do extrathismo
1

, os novos movimentos de determmadas 

populacoes tradicionais" extrativas emergidos na Amazonia em defesa do uso cotidiano das 

atividades extrativas a partir dos anos 80 trouxeram a tona um novo debate, o da reconceituacao do 

extrativismo, ocasionando uma ruptura com o discurso ideologico ate entao corrente. De acordo com 

Shiraishi (1997:54), esse campo de oposicoes em se tratando de extrativismo parece indicar muitas 

situaijoes de consenso em meio as divergencias e polemicas. Mas, nota-se uma dificuldade de 

investigar de maneira mais cntenosa situa9oes sociais empiricamente detectaveis, levando em 

consideracao o que pensam os proprios produtores diretos, ou seja, os atores sociais, suas praticas e 

relagoes sociais3 no contexto de suas atividades. Assim, os discursos tonam invisivel a presenca das 

popula9oes que sobrevivem de atividades extrativa, e que possuem um saber tradicional constxuido 

atraves do tempo por gera9oes, permintindo viverem uma relacao harmoniosa com a natureza. 

1 Para um maior aprofundamento sobre o debate do fun do extrativismo; leia-se: Shiraishi. Joaquim - "A 

reconceituacao do extrativismo na Amazonia: praticas de uso comun dos recursos naturais e normas de direito 

construidas pelas quebradeiras de coco". Dissertacao de Mestrado. NAEA.Belem, 1997 pp. 33-55. 

Sao os denominados grupos sodas (seringueiros. castanheiros, quebradores de coco etc.) que ha \arias 

geraijfies sobrevivem da atividade extrativa de um determinado recurso natural, sem contudo prejudicar a natureza-
3 Esta dctlnida pela contradi9ao e antagonismos entre os grupos sociais. Uma dinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a r n ica que esta sempre em 

vias de modifica9ao e recria9ao (KERGOAT. 1997:82). 

file:///arias
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Dessa forma, as ciencias sociais nao podenam hear de fora desse debate, enfatizando as 

condicoes concretas desses trabalhadores (as), isto e, seu modo de vida e trabalho, tao presente na 

sociedade, que envolve grupos sociais que desempenham esse tipo especiflco de atividade, como a 

extrativa. 

Diante desse contexto, esperando modestamente participar desse debate sobre as populacdes 

tradicionais que vivem diretamente dos recursos das florestas e que com estas possuem uma relacao 

harmoniosa e que descrevemos neste estudo o modo de vida e trabalho de um determinado grupo de 

mulheres autodenominadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quebradeiras de coco babaciC^, objetivando, principalmente, 

compreender como se dao as redoes de trabalho estabelecidas no decorrer de todo o processo 

extrativo do coco babacu5 atraves de uma perspective das relacoes sociais de genero. Para tanto, as 

nossas questoes de pesquisa podem ser assim formuladas: primeiro, de que maneira as rela9des de 

genero se define no processo produtivo da extra9ao do coco baba9u para mulheres e homens° 

Segundo, qual a percep9ao que os atores envolvidos nesse processo da atividade extrativa do coco 

tern do seu trabalho? E por ultimo, qual a rela9ao do homem e da mulher com a natureza0 Essas sao 

questoes que procuramos responder nesse estudo. 

No decorrer da construcao deste texto, procuraremos fazer uma descricao e interpretacao dos 

dados colhidos durante a realiza9ao da pesquisa de campo buscando atingir o objetivo acima 

proposto pelo presente trabalho. 

4 As quebradeiras de coco babacu s3o mulheres que vivem da atividade extrativa da quebra de coco babacu. nao 

so na regiao do estado do Maranhao mas tambem em outras regioes do pais e que na sua maioria esta atividade 

constitui a sua principal fonte de renda dentro da familia, seja de carater complementar ou nao. Embora as 

quebradeiras sejam o nosso objeto principal de investigacao. como de trata de um estudo das relacoes de genero 

implieitas no trabalho extrativo da quebra do coco, os homens tambem estao incluidos neste estudo. 

O babacu (orbgnia ssp) e uma palmeira native que se concentra na regiao Nordeste, Norte e Centro-Oeste. 

merecendo maior destaque a regiao Nordeste. que detem. atualmente. a maior producao de amendoa e a maior area em 

cocais. O Maranhao destaca-se dentre os Estados do Nordesteda. pois possui a maior area de babacuai* e e a primeira 

riqueza extrativa deste Estado. Cabe ao Maranhao mais de 70% da producao esxistente do coco baba9u no Brasil. 



16 

Gostariamos de ressaltar que, ao descrever o modo de vida e trabalho dessas mulheres 

quebradeiras de coco aqui investigadas nao estarei fazendo generalizacoes em relacao as outras 

comunidades que vivem da atividade extrativa da quebra do coco, visto que, cada uma tern a sua 

especificidade. 

Portanto, esta dissertacao consiste em um estudo sobre um grupo de trabalhadoras rurais 

extrativistas, as quebradeiras de coco babacu, que ha varias geracoes vivem da atividade indicada. O 

nossozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de pesquisa foi uma comunidade rural denominada Jatoba, que fica localizada no 

interior do Estado do Maranhao a aproximadamente 300 km da capital Sao Luis. 

Vale salientar, que a escolha dessa comunidade como campo de estudo se deu por esta possuir 

um numero consideravel de mulheres e homens6 que vivem da extracao do coco babacu, sendo esta a 

principal atividade economica da comunidade e tambem, por ser uma regiao conhecida pela 

pesquisadora, viabihzando assim, o processo de mvestigacao. 

A motivacao para a realizacao do referente estudo, ou seja, a escolha do trabalho dessas 

mulheres como objeto de investigacao se deu em decorrencia de que: primeiro. fomos motivadas 

pela cunosidade de compreender o porque da quebra do coco ser realizado na sua maioria por 

mulheres, levando esta atividade de maneira geral a ser considerada "trabalho de mulher", ou seja, o 

que pretendemos analizar e como as relacoes de trabalho sao subjetivadas tanto por mulheres e 

homens da comunidade em estudo; segundo, por considerarmos o trabalho delas de grande 

relevancia tanto para a suas familias, como para a economia,regional F.inalmente. porque, atraves de 

uma pesquisa exploratoria no mes de Janeiro de 2001 as bibliotecas das Universidades Estadual e 

Federal do Maranhao em Sao Luis,(UEMA e UFMA, respectivamente) visando colher dados para a 

6 Nessa comunidade, ha um numero expressivo de homens que tem como arrvidade principaL a coleta e quebra do 

coco. 
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elaboracao do projeto de pesquisa, pudemos perceber a ausencia de estudos que enfatizassem a 

importancia do trabalho dessas mulheres no decorrer do processo produtivo da extracao do coco 

babacu, seu modo de vida e as relacoes sociais dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA geneTo implicitas neles. Os estudos, que tratam da 

atividade extrativa do coco babacu no Maranhao, privilegiam os aspectos economicos (ALMEIDA, 

2000; CARIOCA, 1981; BEZERRA, 1994; AMARAL, 1990), abordando as vezes, ligeiramente, o 

lado sociabilidade envolvida. 

Como o foco de analise desse estudo esta em compreender as relacoes sociais de genero 

inseridas no desenvolver do trabalho realizado pelas quebradeiras de coco, utilizaremos das 

contnbuicoes de alguns autores que abordam essas duas categonas. a saber, genero e trabalho. 

Quando tratamos das relacoes sociais de genero uma das autoras em que nos fundamentarnos 

foi Joan Scott (1990). Segundo ela, o genero e uma categoria relacional, historica e social, que se 

insere nas relacoes sociais, fundamentando as diferencas entre os generos masculinos e femininos e 

dando significado as redoes de poder. O genero aqui deve ser entendido como uma construcao 

social, ou seja, a atribuicao cultural de funfoes e papeis a mulheres e homens, a partir do sexo. E 

nessa perspectiva que procuramos comprender as relacoes sociais estabelecidas entre homens e 

mulheres de Jatoba, a partir da atividade estrativa do coco. 

Sabemos que as relacoes de trabalho, seja na zona rural ou urbana, quando se trata de redoes 

sociais de genero, sao permeadas por desigualdades, refletidas na divisao de trabalho por sexo, um 

tema bastante discutido, mas que retomaremos neste estudo, buscando compreender todo o processo 

de trabalho das quebradeiras de coco baba?u, como tambem, o papel dos homens, que de alguma 

forma estao inseridos neste processo que vai desde a coleta ate a venda do coco. 



IS 

Alem de Scott (1990) embasamos nosso estudo em outras autoras que discutem o trabalho no 

contexto das relacoes sociais de genero, tais como Silva (1992), Kergoat (1987) Lobo (1991), dentre 

outros 

E importante salientar que o trabalho aqui utilizado deve ser entendido enquanto uma dimensao 

totalizadora, ou seja, como um acontecimento fundamental da realidade humana, atraves do qual a 

mulher e homem garantem os meios de sua sobrevivencia. Sabemos que, o trabalho e o instrumento 

que viabiliza a vida familiar. Trabalhar para si aparece, tanto para a mulher quanto para o homem, 

como uma atividade sem razao de ser. O trabalho para ambos, e concebido como parte 

complementar das atribuicoes familiares, segundo "a logica de obrigacoes que caractenza as relacoes 

na familia" (SARTL, 1996:76) O trabalho e uma condicao natural etema da existencia humana Sem 

o trabalho nao nao haveria a producao e reproducao da vida humana, ja dizia Marx. 

Diante disso, o objetivo central desse estudo esta em compreender o processo de divisao, 

organizacao e percepcao do trabalho realizado pelas quebradeiras de coco babacu da comunidade de 

Jatoba/MA, em referenda as relacoes sociais de genero. Pretendemos analizar as maneiras pelas 

quais sao percebidas as relacoes estabelecidas entre mulheres e homens no decorrer do processo do 

trabalho extrativo do coco babacu, uma vez que esta atividade e considerada tradicionalmente como 

"feminina". 

No desenvolver do trabalho de campo pudemos levantar algumas questoes pertinentes ao 

presente estudo, tais como: 1°) Dada a importancia dessa atividade - a quebra do coco - para o 

provimento domestico, como o seu trabalho e visto pelas mulheres e por sua familia? 2°) Como elas 

conciliam a quebra do coco com as terefas domesticas? 3°) Quais os problemas de saiide 

relacionados as atividades extrativas do coco babacu? 4°) Como os homens e mulheres de Jatoba 

reagem as modificacoes ecologicas decorrentes das queimadas e derrubadas das palmeiras? 5°) Os 
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atores envolvidos na extracao do coco tern consciencia de que esses danos ecologicos provocades 

podem modificar o processo do trabalho realizado? Estas sao questoes que procuramos compreender 

atraves dos depoimentos dos proprios atores sociais envolvidos na pesquisa, isto e, as mulheres e 

homens de Jatoba. 

Esta dissertacao esta organizada em quatro capitulos. O primeiro, trata basicamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dis 

questoes metodologicas, isto e, da insercao da pesquisadora na comunidade, os caminhe$ 

percorridos, duvidas, dificuldades e descobertas no desenvolver do trabalho de coleta de dados. No 

segundo, procuramos descrever a comunidade com seus aspectos sociais, politicos, economices. 

culturais e historicos. 

O terceiro capitulo aborda as relacoes de genero implicitas nas relacoes de trabalho no decorre: 

de todo o processo produtivo do coco babacu, ou seja, suas formas de divisao, organizacac e 

percepcao da atividade por mulheres e homens envolvidos. Procuramos. tambem, enfocar, mesmo de 

forma suscinta, os problemas de saude decorrentes da atividade da quebra do coco. 

Finalmente, o quarto e ultimo capitulo esta voltado para os problemas ambientais enfrentades 

pela comunidade, bem como as formas de manejo dos recursos naturais como estrategias de 

preservar a floresta, uma vez que a principal atividade economica da comunidade depende 

diretamente dos recursos da natureza, ou seja, dos babacuais ali existentes. Na ultima parte desse 

estudo, as consideracoes finais, apresentamos o resultado da pesquisa, enfatizando os dados relatives 

ao trabalho e modo de vida das mulheres "Quebradeiras de Coco Babacu". 
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CAPITULO 1: A Domesticacao do Olhar:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA questoes metodologicas 

1.1. O Pesquisador no Campo: como ser objetivo? 

Desenvolver um trabalho de pesquisa no campo das ciencias sociais nao e uma tarefa simples. 

Por um lado, porque o seu objeto de estudo se constitui de sujeitos, dotados de caracteristicas 

individuais que envolvem valores, ambiente e personalidade e, por outro, sabemos que o trabalho de 

um cientista social tambem e permeado por incertezas e pre - julgamentos dos quais acreditamos 

ser dificil nos desprendermos ao longo da trajetoria da pesquisa. 

Velho (1978), no inicio de seu artigo " Observando o familiar" chama hgeiramente atencao 

para essa questao da objetividade do conhecimento. Segundo ele, a necessidade de manter uma 

distancia minima para garantir a objetividade como uma das premissas tradicionais exigidas pela 

ciencia social, e uma tarefa complexa, uma vez que sempre havera um certo envolvimento do 

pesquisador com o objeto de estudo. 

Lowy tambem partilha dessa ideia da subjetividade do conhecimento, quando argumenta que: 

"(...) na pratica, nao se pode evitar, impedir ou eliminar a interfcrencia de juizoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de valor, entao 
nao adianta formular uma teoria de objetividade cientifica baseada no imperativo "nao cometeras 
juizo de valor". Nao adianta fazer esse chamado, esse apelo, essa ordem que ninguem vai 
cumprir". (1995, p. 35) 

Continuando nessa linha de pensamento, Geertz (1987) destaca que o processo de 

conhecimento da vida social sempre implica em um grau de subjetividade e que, portanto, tern um 
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carater aproximativo e nao definitivo. Isso significa que a realidade sempre e filtrada por um 

determinado ponto de vista do observador, sendo portanto, percebida de maneira diferenciada. 

Entretanto, nao queremos aqui iniciar uma discussao sobre a objetividade na construcao do 

conhecimento cientifico, e nem tao pouco justificar os eventuais "pecados" que por ventura 

existirao no desenvolver desse texto. Mesmo porque esse nao e o objetivo desse trabalho. No 

entanto, procuramos apenas enfatizar o quanto e complexo interpretar uma dada realidade7 na qual 

existem dois personagens que por um determinado periodo interagem, como ocorre em uma 

pesquisa de campo: um que observa (o informado) e outro que e observado (o informante). 

Esta relacao entre observador (informado) e observado (informante), quando nos propomos a 

compreender seja um grupo social ou uma comunidade, e marcada por diferencas culturais que para 

um principiante na area de pesquisa social se torna complexo no sentido de que os resultados do 

estudo vao depender diretamente dessa relacao. Temple (apud MENEZES, 2000) em seu trabalho 

coloca: 

"Penso que os dados produzidos no trabalho de campo nao sao exatamente 'o ponto de vista do 
outro', mas resultam do relacionamento entre pesquisador, informantes e audiencia. Nao importa 
a dura9ao do trabalho de campo, nem a proxirnidade do pesquisador com as pessoas estudadas. 
havera sempre algumas diferencas de classe, genero, idade, cultura, poder e outros componentes 
sociais relacionados". 

No nosso olhar, portanto, estarao sempre implicitos essas diferencas. Outro ponto relevante a 

ser considerado, e a maneira como "olhamos" para o nosso objeto de estudo, ou melhor, como a 

De acordo com Minayo (1994:15) "a realidade social so se apreende por aproximacao". portanto, nao existe a 

realidade" mas construcoes ou modelos de "realidade''. 
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nossa "bagagem teorica" vai influenciar esse olhar . Nesse sentido, Oliveira (1996) vem corroborar 

com esse pensamento quando coloca que: 

"Talvez a primeira experiencia do pesquisador de campo (ou no campo) esteja na domesticacao 
teorica de seu olhar. Isso porque, a partir do momento em que nos sentimos preparados para a 
investigacao empirica. o objeto sobre o qual dirigimos o nosso olhar ja foi previamente alterado 
pelo proprio modo de visualiza-lo (...) ele nao escapa de ser apreendido pelo esquema conceitual 
da disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade". (op cit, p. 15) 

E imprescindivel que quando nos propomos a realizar uma pesquisa, seja ela qual for, se faca 

um estudo sobre o que ja se foi dito teoricamente a respeito do objeto a ser investigado para melhor 

aborda-lo, mas devemos levar em consideracao que quando se trata de sujeitos sociais. devemos 

estar abertos para "olhar" e "ouvir" esses sujeitos, evitando o determinismo de conceitos ja 

formados. Segundo Bronislaw Malinovvski (1976) as ideias pre-concebidas sao pemiciosas em 

qualquer tarefa cientifica, mas os problemas antevistos constituem a principal qualidade de um 

pensador cientifico e esses problemas sao revelados pela primeira vez ao observador por seus 

estudos teoricos. 

Durante nossa permanencia no campo, procuramos sermos o menos emocentricos possivel, 

pois sem duvida isso prejudicaria o processo de interacao com as pessoas envolvidas na pesquisa. 

Da Matta (1978:34) enfatiza essa problematica da interacao , quando coloca que " so ha dados 

quando ha um processo de empatia correndo de lado a lado". 

Embora que, durante todo o processo de investigacao, passamos por varios momentos de 

inseguranca, o trabalho de campo foi sem duvida esclarecedor, o qual constou de periodos 

intercalados entre os meses de dezembro de 2000 a Janeiro de 2002. A ida ao campo em periodos 

intercalados decorreu da necessidade de obtermos mais dados. Ter ido em estacoes diferentes 

(verao/inverno) foi fundamental para compreendermos as diferencas existentes na dmamica do 
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trabalho das quebradeiras de coco, e obviamente, as alteracSes no seu cotidiano. Essa ida 

intercalada ao campo, portanto, acabou constituindo-se em um meio importante para que nos 

pudessemos perceber as mudancas na comunidade, pois estas duas estacoes nao so regem as 

mudancas de clima, como tambem, determinam todo o ritmo de trabalho que envolve a atividade 

extrativa do coco babacu. 

A primeira ida ao campo objetivando colher alguns dados preliminares para a realizacao do 

projeto de pesquisa, se deu em dezembro de 2000 A mesma foi marcada por um misto de tensao e 

ansiedade, uma vez que ja havia bastante tempo em que la estivera e, tambem, por nao saber como 

seria a receptividade da comunidade. Nessa epoca fiz poucos contatos, mas foram muito uteis para a 

elaboracao do projeto de pesquisa. 

Apos a defesa do projeto voltei ao campo no mes de julho de 2001, onde permaneci ate a 

segunda semana do mes de agosto. Nesse periodo realizei as entrevistas, ouvi historias de vida, 

relatos, tirei algumas fotos a serem utilizadas no corpo do trabalho e observei o cotidiano de 

homens e mulheres da comunidade. No corrente mes se iniciava o verao, o que facilitou o estudo. 

pois no inverno, com a chegada das chuvas, o acesso as casas se tomaria bem mais dificil, em 

conseqiiencia do alagamento dos caminhos a serem percorridos. 

Em Janeiro de 2002 retornei ao campo, indo diariamente a Jatoba por um periodo de tres 

semanas. Tirei algumas fotos complementares e conversei com as pessoas com as quais desenvi 

lacos de amizade. Entreguei cbpias das fotos tiradas, como lhes havia prometido. Todos frzeram 

uma festa quando receberam suas fotos, indicando o quanto isso era importante para eles. Cheguei 

ate me emocionar com tanta alegria que vi expresso em cada rosto. 
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Nesta ocasiao, por se tratar do inicio do inverno, pude observar as mudancas ocorridas na 

dinamica do trabalho de coleta e quebra. O inverno e caracterizado por frequentes e fortes chuvas. 

que se intensificam ainda mais nos meses de marco e abril, alterando assim, todo o processo do 

trabalho que vai desde a coleta ate a venda do produto. A imagem dos amontoados de cocos em 

frente as casas, deixava visivel o quanto a coleta foi intensificada no periodo de safra, ser.do 

guardados para serem quebradas no periodo chuvoso que se iniciava. 

Queremos frisar de antemao, que reconstruir o universo, seja de uma comunidade ou de um 

determinado grupo social nao e uma tarefa facil e colocar isto no papel, objetivando construir um 

texto de dimensoes hmitadas, com toda sua nqueza de detalhes, descobertas, caminhos a serem 

trilhados. decisoes, arrependimentos e intuicoes, torna-se um processo mais complexo ainda No 

entanto, essa tern sido minha aventura sociologica e antropologica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. Minha chegada em Jatoba: descobrindo o ambiente 

'* (...) imagine-se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, numa praia tropical 
proximo a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se no mar ate 
desaparecer de vista (...) Suponhamos, alem disso, que voce seja apenas um principiante, sem 
nenhuma experiencia, sem roteiro e sem ninguem que o possa auxihar (...) Isso descreve 
exatamente minha iniciacao na pesquisa de campo. no litoral sul da nova Guine". 
(MALINOWSKI, 1976:23) 

Apesar de nao se tratar de nenhuma ilha deserta e desconhecida, foi assim que me identifiquei 

com Malinowski, quando retomei ao povoado de Jatoba no mes de julho de 2001 para a realizacao 

Explicaremos com mais detalhes essas mudancas no segundo capitulo. 
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da pesquisa de campo e, acredito que muitos iniciantes na area de pesquisa social quando vao 

realizar uma pesquisa, assim se sentem. 

O povoado de Jatoba ja era um espaco conhecido desde minha infancia, mas devido a minha 

trajetoria de vida, raras vezes la retornei. Muita coisa mudou desde a ultima vez em que la estivera. 

As mudancas sao visiveis, principalmente em relacao ao meio fisico. As densas florestas de cocais 

hoje dao espaco aos grandes pastos, firuto do desmatamento feito pelos fazendeiros locais. 

A propria estrada que da acesso ao povoado que antes era de "chao"9, hoje apesar dos buracos 

existentes, e asfaltada. Segundo o relato de alguns moradores esse fato veio beneficiar a 

comunidade, pois o acesso ao medico e aos bens materiais de consumo que so poderiam ser 

adquiridas na cidade "grande" mais proxima, ficou mais acessivel. Veja a seguir os relatos de alguns 

moradores que corroboram essa afirmativa: 

""Jatoba e um lugar bom de se morar, pois fica perto da cidade...aqui e mio que na cidade.. e 
sossegado...antes nao, mas agora com a estrada nova, tern carro toda hora.e pertim. Quando 
quero alguma coisa que aqui nao tern, da pra mim ir na cidade e voltar logo" (V.P. 39 anos) (sic). 

"Antigamente era mim ir pra cidade comprar coisa...agora com a estrada mio, eles vem na porta 
da gente vender..." (M.P. 72 anos) (sic). 

'"Antes pra levar meu pai que ja ta veio pra buscar o dinhero dele em Babacal, era uma luta...tinha 
que acordar de madrugada pra pegar um carro...nesse tempo carro era dificil. Mas agora com a 
pista, tem carro toda hora..." (M.L. 47 anos) (sic). 

Esses relatos convergem com a opiniao de todas as pessoas as quais tive contato durante a 

minha permanencia na comunidade, confirmando assim, a importancia do melhoramento da rodovia 

para a regiao. 

9 Esse termo e utilizado pelos moradores da regiao para denominar as estradas que nao sao asfaltadas, podendo 

ser de terra batida ou picarra. 
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E importante frisar que Jatoba esta localizada entre dois grandes pontos comerciais de 

referenda para a regiao, sendo as cidades de Bacabal e Lago da Pedra. Para se ter acesso a esta 

comunidade, temos duas opcoes de meio de transporte: a primeira e atraves de uma empresa de 

onibus que faz "linha" em dois horarios diferentes do dia. 0 onibus sai da rodoviaria de Bacabal com 

destino a cidade de Lago da Pedra nos horarios das 6:00 horas e as 11:30, de segunda a domingo. 

A segunda opcao, sao as Kombis ou "Vas" que ficam no chamado "Posto dos kombeiros", e 

saem aproximadamente de meia em meia hora, todos os dias da semana, com destino tambem a 

cidade de Lago da Pedra. Mas, este horario esta condicionado a chamada "lotacao"10, que varia de 

acordo com o "bom senso"11 do motorista. 

Na primeira vez em que me direcionei a Jatoba, pegamos uma dessas Vas. Tive que esperar 

uns 25 minutos para que o veiculo superlotasse. A lotacao era composta de 19 passageiros, dois 

deles foram no bagageiro do carro. Tinha uma senhora que gritava para o motorista que ia da um 

"chilique" se ele nao corresse, pois dentro do carro, devido a superlotacao o calor era insuportavel. 

Apesar da superlotacao, pude observar que alguns passageiros ate se divertiam com a situacao. 

Durante o dia e facil se pegar um transporte com destino aquela localidade, mas quando passa 

das 18:30 horas, torna-se dificil chegar ou sair de la com destino a outra localidade, uma vez que, 

segundo os moradores e os motoristas com quern conversei, tanto os kombeiros, como a empresa de 

onibus nao operam a noite devido aos perigos decorrentes das precarias condicoes em que se 

encontram as estradas e tambem aos constantes assaltos ocorridos na regiao, seguidos, as vezes de 

morte. 

Lotac3o e a quantidade de passageiros permitidos no veiculo. mas apesar do veiculo so caber 10 passageiros, a 

maioria dos motoristas so segue viagem depois que tern mais de 16 passageiros. 

Esse termo "bom senso" utilizo ironicamente, pois todas as vezes que tive de pegar uma dessas kombis, o 

motorista superlotava o veiculo, chegando a colocar 10 passageiros a mais do que o permitido pela lotacao. Isso causava 

muitas discussoes entre os passageiros. O veiculo nao era fiscalizado no Posto da Policia. 
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Figure 1: Posto dos Kombeiros 

Minha ida ao campo no mes de julho de 2001, nao se deu como havia planejado, pois esperava 

ir acompanhada por uma das funcionarias da Secretaria de Acao Social de Bacabal, a qual se 

prontificou a apresentar-me para algumas mulheres e homens da comunidade. 0 motivo que me 

levou a aceitar a ajuda dessa funcionaria e que a Secretaria de Acao Social de Bacabal desenvolve 

um trabalho com as criancas filhas (os) das quebradeiras de coco babacu da comunidade, o que 

possibilitaria um melhor contato com a comunidade. 

O programa desenvolvido pela refenda Secretaria,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o denonunado PETI (Programa de 

Erradicacao do Trabalho Infantil), um programa do Governo Federal com parceria com as esferas 

Estaduais e Municipais, tendo como objetivo afastar as criancas do trabalho cotidiano a qual sao 

submetidas - neste caso especifico a quebra do coco - levando-as de volta as salas de aulas. Cada 

crianca inscrita no programa tern direito a uma bolsa de R$ 25,00 reais mensais para mante-las 
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afastadas do trabalho da quebra de coco. No programa ha um limite de criancas inscritas por familia, 

sendo no maximo tres, o que contabilizaria uma ajuda de R$ 75, 00 reais por mes. 

Com a permanencia em campo pude observar que a comunidade nao estava satisfeita com o 

programa, pois a bolsa estava atrasada ja ha alguns meses. Um fato curioso e que por este motivo, no 

inicio do processo das entrevistas senti uma certa hostilidade por parte de algumas mulheres, que 

achavam que eu fazia parte do programa e estava ali para "vigia-los", apesar de ter anteriormente 

explicado o objetivo do trabalho. 

O fato e que mais tarde ficou esclarecido quando expliquei que o meu trabalho nao tinha 

nenhum vinculo com a prefeitura de Bacabal e nem com nenhum partido politico. Um exemplo 

dessa hostilidade ficou explicito no comportamento e na fala da primeira mulher que entrevistei. Ao 

adentrar na palhoca1" onde a mesma se encontrava quebrando coco, localizada ao lado da sua casa 

principal, ela foi logo dizendo: 

"Eu nao tenho nada pra dizer. nem adianta hear aqui, pois oces so serve pra vim aqui perguntar, 
tirar foto e vao embora (...) nao traz nem um quilo de farinha (...) eu vou hear calada e nao vou 
dizer nada. Tenho que trabaia..." (A.C. S. 18 anos) (sic). 

Mesmo assim continuamos em sua casa e lhe explicamos com detalhes o objetivo do nosso 

estudo. Em seguida, ela me concedeu a entrevista, enfatizando os problemas enfrentados por sua 

familia. Esse fato nos faz retomar a ideia de Cicourel (1975:90), quando coloca que: 

" todo artigo sobre o trabalho de campo menciona o problema de como o pesquisador vem a ser 
definido pelos nativos, ou seja, o bom desempenho da investigacao vai depender das relacoes que 
mantiver com o grupo estudado. A maioria dos autores chamam ser aceito' pelos nativos". 

2 A maioria das casas possuem ao lado da casa principal uma pequena palhoca na qual elas quebram o coco. 
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O povoado de Jatoba nao e grande em se tratando de espaco territorial 1 3, possibilitando assim a 

pesquisadora percorrer toda sua extensao com a ajuda do lider comunitario, o senhor "Petisco", 

como e conhecido na regiao e tambem de uma jovem senhora, Neide, professora do unico grupo 

escolar do povoado. Foi esta jovem senhora que me acolheu em sua casa durante o periodo de 

investigacao. Esses foram os nossos mediadores dentro da comunidade. 

" £ oportuno, e algumas vezes ate mesmo essencial, fazer contatos iniciais com as pessoas que 
controlam a comunidade. Estas pessoas podem ser homem com status na hierarquia de poder ou 
pessoas em posicoes informais que impoem respeito. 0 apoio delas ao projeto pode ser crucial, e 
eles podem ser liteis para se fazer outros contatos" (CICOUREL, op cit: 89). 

O meu contato com o grupo estudado se deu primeiro atraves da ajuda de Neide, a qual nos 

apresentou a algumas familias no segundo dia em que estive em Jatoba. pois como era respeitada na 

comunidade isso facilitou o nosso contato postenormente com osoutros informantes. O senhor 

"Petisco" tambem ajudou nesse contato. Eles, ao me apresentarem as mulheres e homens da 

comunidade, explicanvam que eu era uma estudante14 da Universidade Federal da Paraiba e que 

estava ali para fazer um estudo sobre o modo de vida e trabalho delas e que, portanto, precisaria 

conversar com algumas pessoas. Posteriormente, eu explicava com mais detalhes sobre como seria o 

estudo e as entrevistas e com que objetivos eu estaria ali, entao marcava o dia e a hora em que 

retomaria para fazer a entrevista. 

1 3 Nao posso precisar a extensao territorial da comunidade. pois apesar de ter ido ao orgao federal da regiao 

(IBGE) com sede em Bacabal/Ma. que seria o responsavel por esses dados, deram-me a informacao de que era inviavel, 

pois eles nao tinham esses dados. 
1 4 Anteriormente eu expliquei para esses dois mediadores quern eu era e como seria realizado o trabalho na 

comunidade e com que objetivo. 
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1.3. Metodos e Tecnicas: caminhos trilhados 

Os procedimentos metodologicos de uma investigacao consubstanciam-se com a fase de 

operacionalizacao da mesma. Aqui a metodologia e entendida como caminho para se chegar a 

determinado fim, ou seja "o conjunto de procedimentos intelectuais e tecnicas para se atingir o 

conhecimento" (Gil, 1994:27), no qual se incluem as concepcSes teoricas da abordagem, o conjunto 

de tecnicas que possibilitam a apreensao da realidade e tambem o potencial criativo do pesquisador, 

de acordo com Minayo (1994:16). 

Compreende-se com Minayo (op. cit: 15), que a realidade social so se apreende por 

aproximacao e que esta e mais nca que qualquer teoria ou qualquer pensamento que se possa ter 

sobre ela. Quer dizer, nao existe a "realidade", mas construcoes ou modelos de "realidade". Nesta 

perspectiva, esta sera uma pesquisa de cunho qualitative, que tera por objetivo desvendar a prauca 

empirica para alem dos dados estatisticos, levando em consideracao o universo de significacdes, 

aspiracoes, crencas, valores e atitudes inerentes ao nosso objeto de estudo. 

Como se sabe, o uso de metodologia qualitativa e considerado um caminho apropriado para 

compreender a vida de individuos, cuja historia interessa a pesquisa, portanto, os sujeitos priorizados 

nesta pesquisa, como ja foi anteriormente colocado, serao mulheres e homens que moram em 

Jatoba/Ma e que estao diretamente envolvidos com a atividade extrativa do coco babacu. 

Para atingir o objetivo proposto pelo presente estudo, utilizamos para a coleta de dados 

diferentes tecnicas. Estas tecnicas combinadas entre si, tern como finalidade "captar as expressdes 

da vida cotidiana em sua dimensao contraditoria e multipla, dimensao que reflete as tradicoes do 

passado, as normas do presente e as esperancas do futuro ". (PANDERCES, 1989:8) 
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As tecnicas utilizadas em campo foram: entrevistas semi-estruturadas15, relatos orais, historias 

de vida e observacao direta. Adicionalmente, utilizamos fotografias para complementacao dos dados, 

pois o recurso fotografico significa um ganho documental para a pesquisa, possibilitando um 

implemento visual e rnterpretativo da area pesquisada. Os instrumentos utilizados, como a maquina 

fotografica, o gravador e um caderno de anotacoes foram imprescindiveis no processo de 

investigacao e interpretacao dos dados coletados. 

Vale salientar que essas tecnicas nao seguiram um padrao rigido de utilizacao, ou seja, elas 

foram utilizadas de acordo com as necessidades imediatas. Um exemplo e que na maioria das vezes 

durante o processo de entrevista, os informantes acabavam contando sua historia de vida, misturando 

relatos de acontecimentos presentes e passados. Isso nos faz retomar o que Menezes afirma: 

"E importante dizer que os depoimentos orais podem ser classificados como entrevistas semi-
estruturadas e historias de vida. A fronteira entre essas duas formas nao sao facilmente 
demarcadas". (MENEZES, 1992:167) 

Penso que, foi produtivo para o estudo, pois os informantes se sentiam livres para auto-

expressarem seus sentimentos e emocoes a respeito de sua vida e de seu trabalho. Esse fato 

possibilitou a pesuisadora uma aproximacao mais intima com o informante, obtendo assim dados 

com qualidade. Algumas tecnicas utilizadas na coleta de dados nos reservou algumas surpresas que 

achamos relevante explicitar nesse trabalho. 

Para a realizacao das entrevistas seguir um roteiro com perguntas abertas. Procurei intervir o 

minimo possivel, deixando as pessoas a possibilidade de organizar sua narrativa, uma vez que na 

Para que as entrevistas nao fugissem do tenia investigado. fizemos um roteiro de perguntas abertas ( em anexo) 

que permitiu orientar as entrevistas, permitindo um dialogo entre entrevistado e entrevistador. 
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interpretacao dos dados, foi usado o proprio conteudo do discurso do entrevistado para ampliar a 

tematica investigada. Antes das entrevistas foi necessario um certo periodo de aproximacao, onde 

procuramos primeiro manter um dialogo informal, o qual foi precedido de momentos de rejeicao e 

aceitacao. 

Como estive diariamente no campo das oito da manha as seis da tarde e em alguns dias a noite 

tambem, as entrevistas foram feitas de acordo com a disponibilidade de cada informante em sua 

propria casa, uma vez que, as mulheres e homens (estes ultimos eram poucos) estavam trabalhando 

em pequenas casas construidas para a quebra do coco, anexas as suas residencias principals. 

A escolha dos informantes se deu de acordo com a aceitabilidade de cada um, nao seguindo 

criterios especificos, uma vez que todos que moram na comunidade tern uma relacao direta ou 

indireta com a extracao do coco babacu. 

A aproximacao com as mulheres da comunidade nao foi dificil, talvez por ter sido 

intermediada pelos moradores da comunidade acima ja citados. Com excecao da quebradeira de coco 

anteriormente citada, que foi hostil, todos que entrevistei me receberam muito bem. Depois descobri 

o motivo da rejeicao, que seria por achar que eu era funcionaria da prefeitura de Bacabal e, estava ali 

para delata-los, caso nao mandassem sous filhos para a escola. 

A segunda dificuldade que encontrei foi com os homens - excetuando alguns - que, na 

maioria, nao gostavam de falar muito, se negando a dar entrevista. Apesar da resistencia, com minha 

presenca diaria, eles acabaram se aproximando, conseguindo entao, entrevistar dez deles. 

Outra dificuldade encontrada foi na linguagem, isto e, o desconhecimento de expressoes ou 

termos regionais utilizados por elas/eles, dificultando assim a compreensao do que falavam. 

Entretanto, quando isso ocorria elas/eles prontamente me explicavam, sendo o significado muitas 

vezes conhecido da pesquisadora, o que foi no final bastante enriquecedor. Gilberto Velho (1978), ja 
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dizia que significados e interpretacoes diferentes podem ser dadas as palavras, categorias ou 

expressoes aparentemente identicas, mas isso nao quer dizer que somos diferentes. 

Apos as entrevistas, com as devidas autorizacoes, foram tiradas fotos dos entrevistados durante 

o processo do trabalho16, e em alguns casos de suas respectivas casas tambem. Esse era o momento 

que eles mais gostavam. No entanto, posavam somente depois de arrumarem o cabelo e de me 

fazerem prometer dar-lhes uma copia das fotos tiradas. 

No total foram feitas vinte e seis entrevistas, sendo 16 mulheres na faixa etaria dos 13 aos 86 

anos e 10 homens na faixa etaria dos 16 aos 74 anos. O fato das entrevistas terem sido feitas na 

maioria com mulheres e porque as quebradeiras de coco babacu sao os sujeitos centrais deste estudo, 

apesar de saber que o estudo trata das relacoes sociais de genero, e que isso implica, tambem, o 

estudo do homem. 

A variacao de idade dos entrevistados permitiu a pesquisadora perceber que existe uma 

diferenciacao no que se refere a disponibilidade para realizar o trabalho, tanto para as mulheres 

quanto para os homens. Ou seja, os jovens do sexo masculino apesar de nao gostarem de quebrar o 

coco, num momento de necessidade ajudam sua mae ou esposa a quebrar. Ja os mais velhos, com 

idade igual ou superior aos 45 anos preferem apenas coletar o coco, indicando que para estes, a 

quebra do coco e definitivamente uma atividade de "mulher". 

Entretanto, foi possivel observar que entre as mulheres existe uma inversao no que se refere ao 

valor do trabalho por elas realizadas. As quebradeiras de coco mais jovens riao valonzam muito o 

seu trabalho enquanto as mulheres de idade adulta consideram o seu "oficio" uma arte. Isso foi 

percebido durante as entrevistas. 

As entrevistas em grande parte foram feitas durante a execucao da quebra do coco, nao prejudicando o processo 

da atividade. 
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O relato oral de mulheres e homens da comunidade com vasta experiencia de vida e que 

sempre estiveram direta ou indiretamente envolvidos com a atividade da extracao do coco babacu foi 

uma das fontes de informacao que utilizamos. Atraves dos relatos foi possivel verificar como 

mulheres e homens organizam e percebem o cotidiano de seu trabalho em funcao dos recursos 

disponiveis e de sua cultura17, que configura papeis diferenciados aos atores sociais. Neste sentido, 

seguimos os passos de Michel de Certeau quando afirma que: 

"...os relatos de que compoe esta obra pretendem narrar praticas comuns. Introduzi4as com as 
experiencias particulares, as frequentacoes, as solidanedades e as lutas que organizam o espaco 
onde estas narracoes vao abrindo caminho. significara delimitar um campo". (1997: 35) 

Os relatos foram esclarecedores, no sentido de que tomaram possivel compreender a divisao do 

trabalho entre os sexos, formas e significados do trabalho, a condicao da mulher, seu saber fazer, sua 

organizacao e experiencias vivenciadas e guardadas em suas memorias. 

E importante colocar que, atraves das minhas incursoes pela comunidade, ouvi relatos de 

estorias interessantes sobre conflitos entre fazendeiros e agricultores da regiao que envolviam 

disputas por terra, acesso ao coco, derrubada das palmeiras, etc. Esses relatos foram imprescindiveis 

para que eu conhecesse um pouco da historia da comunidade e das pessoas que ali viviam e vivem. 

A utilizacao da historia de vida dos sujeitos envolvidos no estudo foi bastante enriquecedora, 

nao apenas como uma tecnica para obtencao de dados, mas principalmente porque atraves deseus 

depoimentos, eu como mulher, vi nas quebradeiras de coco um exemplo de vida, de coragem e 

determinacao. Suas historias de vida se confundiam com a historia da comunidade, sendo possivel 

delinear os contomos socioculturais dessas mulheres e resgatar um pouco a historia da comunidade. 

VerGeertz (1989:15). 
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Permanecendo no campo, atraves da observacao direta pude captar varios aspectos da vida 

cotidiana dessas mulheres/homens, como o trabalho em suas casas e tambem na mata, na qual me 

aventurei para conhecer o ambiente de trabalho e a devastacao feita pelos fazendeiros locais. 

Na mata encontrei palmeiras derrubadas e homens coletando coco e enxotando seus jumentos, 

com seus jacas abarrotados de cocos. Vivenciei alguns dos perigos existentes quando vao quebrar o 

coco na mata, pois vi uma cobra - segundo elas era venenosa - se escondendo na moita quando nos 

aproximavamos; corn de "vaca parida", ficando quase sem minha maquina fotografica, que ficou 

presa no arame da cerca quando fugia da vaca enfurecida com minha presenca; cortei meus bracos 

em uma planta cheia de espinhos chamada por elas de "unha de gato". So entao entendi o sorriso 

maroto de D. Anastacia, quando disse que iria com elas pra mata. 

Elas recomendaram que eu me vestisse de calca comprida e blusa de mangas compridas, mas 

acabei indo sem a blusa recomendada e acabei me ferindo. Outro fato que guardei na memoria foi de 

uma briga na comunidade numa manha de domingo, entre um fazendeiro e um dos moradores do 

povoado. 

O fazendeiro estava inspecionando o rebanho de ovelhas quando um morador, alheio a sua 

presenca, adentrou no portao da sua fazenda com cinco jumentos para alimenta-los no pasto sem a 

devida autorizacao. O fazendeiro ao perceber, o surpreendeu, proibido-o de passar. Mas, mesmo com 

os protestos e ameacas ele passou. 

O fazendeiro com raiva ameacou de morte tanto os jumentos, como tambem o dono deles, 

dizendo: " por aqui eles nao saem mais vivos e se voce insistir, moire tambem" (sic). Naquele 

momento fiquei um pouco apreensiva, mas a dona da casa em que estava, disse que essas discussoes 

Especie de cesto retangular feita do proprio talo das folhageiis da palmeira do coco babacu. 
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eram corriqueiras, mas que de vez enquanto os jumentos apareciam mortos na beira da estrada. 

Nesse momento, eu percebi o quanto era importante a minha presenca diaria no campo, pois so 

assim poderia captar melhor o cotidiano dos moradores da comunidade. 

Outro problema referente aos jumentos, e que por Jatoba ser atravessada por uma rodovia 

estadual, e comum haver acidentes envolvendo carros e esses animais. Isso ocorre porque os animais 

sao criados soltos pelos seus donos, pois eles nao tern como mante-los presos em suas casas. Como 

os animais nao podem ficar dentro das fazendas, resta aos donos deixa-los soltos para se 

alimentarem nas margens das cercas das fazendas. 

A permanencia diaria no campo permitiu-me um contato direto com os atores sociais 

envolvidos na pesquisa em seu proprio contexto. Isso possibilitou captar uma variedades de 

situacoes, que uma vez observados diretamente na propria realidade, transmitem o que ha demais 

dinamico na vida real e que nao pode ser obtido por meio de outras tecnicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4. Dando adeus ao campo: sentimentos e emocoes 

Apesar do curto periodo em que permaneci diariamente no local, sendo o mes de julho e a 

segunda semana de agosto de 2001, este me permitiu conhecer o campo de pesquisa, bem como me 

familiarizar com alguns moradores da comunidade. 

Para atingir os objetivos do estudo aqui proposto, talvez este tenha sido um periodo 

relativamente pequeno. Porem, acredito que minha presenca diaria no campo e a observacao direta. 

que consiste no contato direto com o objeto investigado, possibilitou conhecer de um modo geral o 

cotidiano das mulheres e homens da comunidade, pois se trata de uma comunidade pequena em 

termos populacionais e territorials, nao apresentando grandes modificacoes no seu cotidiano. 
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Nas noites em que dorrni na comunidade, fui convidada a visitar algumas casas, onde pude ter 

uma conversa descontraida - pois ja estavam acostumados com minha presenca - na soleira da casa 

com homens e mulheres que ali estavam presentes, o que foi bastante proveitoso, no sentido de 

muitas vezes gerar um debate, onde os assuntos giravam em torno da divisao sexual do trabalho, dos 

problemas da comunidade, dos papeis definidos tanto para as mulheres, quanta para os homens e, 

tambem, falavam sobre os problemas politicos locais. 

Foi atraves de uma dessas conversas que descobri que Jatoba e dividido pelos moradores em 

Jatoba Velho e Jatoba Novo e que independente da divisao, a comunidade se situa numa zona de 

fronteira entre dois municipios Bacabal e Bom Lugar, ocasionando serios problemas19 para os 

habitantes do lugar. 

No decorrer do tempo, a minha relacao com os moradores, mesmo os que nao participaram das 

entrevistas, era de "velhos conhecidos". Devido a minha estatura fisica, eles me chamavam de 

"menina", o que me deixava apreensiva as vezes, mas, por outro lado, isso significava que eles me 

aceitavam e nao lhes oferecia perigo. 

Cicourel, retomando a ideia de Dean (1955), explica essa aceitacao da seguinte maneira: 

" uma pessoa torna-se aceita como observador participante devido em maior proporcao ao tipo de 
pessoa que revela ser aos olhos dos seus contatos no campo, do que aquilo que a pesquisa 
representa pra eles. Os contatos no campo querem assegurar de que o pesquisador e um "bom 
sujeito", de que pode Ter certeza de que nao fara Nenhuma sujeinf com o que descobrir. Eles 
nao estao interessados em entender a logica de um estudo". (1975:90) 

1 9 Um dos problemas e o descaso politico em termos de assistencia medica, pois a comunidade nao possui posto 

medico e quando vao nos municipios anteriomente citados procurar ajuda, eles jogam o problema para o outro, negando 

sua responsabilidade politica. Mas, formahnente descobri que a comunidade pertence ao municipio de Bacabal. 
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Na segunda semana que estava em campo, percebi que as pessoas ja nao me olhavam 

desconfiadas, e com o tempo o relacionamento foi ficando cada vez melhor. No momento da saida 

de campo percebi que iria deixar saudade em algumas pessoas, como tambem sentiria falta das 

conversas e das brincadeiras que faziam comigo, como as historias de que haviam fantasmas na 

comunidade. Damata (1981:169) coloca que " o elemento que se insinua no trabalho de campo e o 

elemento da emocao". Na despedida, senti-me angustiada, mas ao mesmo tempo feliz por ter 

aprendido com as mulheres uma licao de vida, reavaliando o sentido da minha vida e me 

descobrindo a partir desta experiencia, um novo ser humano. 

Apesar dos obstaculos encontrados, o trabalho de campo e os metodos utilizados nos deram o 

suporte empirico para a elaboracao da presente dissertacao. 
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CAPITULO 2: No Kit mo dos Cocais: aspectos geograficos, economicos e sociais 

de Jatoba 

2.1. A Floresta dos cocais: "O coco e a salvacao dos pobres do interior...sem 

ele...ninguem vive" 

Quando sai de Campina Grande para realizar a pesquisa de campo, durante a viagem, procurei 

observar a paisagem que me surgia atraves da janela do onibus, principalmente, quando adentramos 

nas rodovias do Estado do Maranhao. Por ser de la, nas minhas viagens de ferias, sempre tive esse 

habito de olhar a paisagem atraves da janela, mas, dessa vez, o meu olhar era diferente. As 

palmeiras de coco babacu que antes eram para mim uma imagem comum, ate mesmo banal, 

passaram a ser alvo de minha curiosidade. 

Observei que ja no Estado do Piaui podemos ver as primeiras palmeiras de coco babacu, mas 

logo depois, ao sair de Terezina, a capital do Estado, em direcao ao Maranhao, e possivel perceber 

que as concentracoes de babacuais vao se tornado mais extensas, estendendo-se no horizonte ao 

longo das rodovias. Tambem vai tomando parte desse cenario, entre os cocais, as casas feitas de 

barro vermelho, com suas coberturas de palha de babacu, com figuras de mulheres sentadas na frente 

das suas casas quebrando o coco. 

Ao nos aproximar da regiao do Estado do Maranhao conhecida como Medio Mearim, pude 

perceber que o cenario que predominava era outro, o das grandes fazendas, com seus pastos e bois a 

pastarem. A imagem de mulheres e criancas quebrando o coco e, a figura de homens sentados nas 
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soleiras de suas casas, construidas entre as cercas das fazendas e a rodovia, tambem e percebida. 

Assim e tambem o cenario geografico em que se inscreve a comunidade de Jatoba. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2: Regiao do Medio Mearim 

A imagem de mulheres quebradeiras de coco babacu faz parte da paisagem rural do Maranhao, 

assim como o babacu faz parte da historia de vida dessas mulheres. E dele que muitas delas retiram o 

seu sustento e de suas familias. 

"(•••)0 babacu e uma planta tipica da regiao de transicao entre o cerrado, a mata amazonica e o 
semi-arido nordestino. Dos 18 milhSes de hectares de babacuais existentes no pais, 10 milhoes 
encontra-se no Maranhao, que produz 115 mil toneladas de amendoa por ano. Ou seja, 70% da 
producao nacional. Da planta aproveita-se quase tudo. Da amendoa extrai-se o oleo, de grande 
importancia comercial; da casca, faz-se o carvao; do mesocarpo (a massa de amido encontrada 
apos a casca), fabrica-se alimentos e remedios; a pallia vira rede, cestos, esteiras, cordas etc. Num 
estudo pioneiro, o professor Antonio Vivacqua Filho, do Instituto de Tecnologia Industrial de 
Minas Gerais, extraiu industrialmente 64 subprodutos do babacu. Segundo a ASSEMA 
(Associacao em Areas de Assentamento no Estado do Maranhao) existem cerca de 400 mil 
quebradeiras de coco no Brasil. a maioria das quais vivendo em condicoes de semi - indigencia, 
sem nenhum tipo de assistencia medica dentaria e social. Para essa legiao de mulheres sem nada. 
quebrar coco e a unica forma de trabalho remunerado e. frequentemente o unico meio de 
sobrevivencia". (GLOBO RURAL, 1999: 40) 



41 

Essa citacao indica o quanto a palmeira babacu e importante principalmente para as mulheres 

pobres das comunidades rurais do Maranhao. De acordo com a ocorrencia dos palmeirais no Estado, 

a coleta do coco e a producao da amendoa estao presentes, praticamente, em todas as regioes e em 

quase todos os municipios do Maranhao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 3: Palmeiras de coco Babacu 

Na microrregiao conhecida como Vale do Mearim, a sua producao e bastante expressiva. O 

povoado de Jatoba situa-se nessa regiao. As mulheres quebradeiras de coco, sao as maiores 

responsaveis por esta producao, uma vez que ate hoje, todas as tentativas de mecanizacao do 

processo de extracao nao foram bem sucedidas. Sobre o fracasso da mecanizacao, D. Anastacia, uma 

quebradeira de coco experiente que mora em Jatoba ha varias decadas acredita que: 
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"0 motivo dessa maquina nao da certo e cx>isa de Deus, pois se eles fizer essa maquina nois 
tuciim vamo morrer de fome, os fazendero vao comprar a maquina e vao botar nois pra correr 
daqui, porque merma a gente vive desse coquim...e a salvacao da gente" (sic). 

Para ela, em outras palavras, a mecanizacao do processo da extracao do coco babacu vai alterar 

toda a estrutura da unidade familiar de jatoba. 

Ainda sobre esse tema, segundo as mulheres, apesar da renda advinda do coco ser pouca, da 

para manter a familia unida, ou seja, evita a saida dos homens para procurar trabalho em outras 

regioes do Estado ou fora dele. Numa ocasiao em que conversava descontraidamente com algumas 

mulheres da comunidade, deu para perceber que a migracao de seus homens (maridos/filhos) era 

uma de suas preocupacoes. A fala de "D. Quina", como e conhecida na comunidade, e emblematica. 

" Enquanto eu tenho esse coco pra quebrar, da pra segurar o marido dentro de casa, pois ruim e 
quando ele tern de ir arras de servico e passa e de mes semzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apaTecer...e quando aparecc e com 
aquele poquim que nao da pra muita coisa. Por isso, mia fia, e mio ele ficar aqui me ajudando 
com o coco...cacando, fazendo carvao... e assim a gente vai levando" (sic). 

D. Rosa tambem exprime um sentimento semelhante quando diz que "o bom mermo e que a 

gente sabe que denoitinha ta todo mundo aqui juntim, dormindo em paz....e fie, marido...nao tao 

perdido no mundo". 

Nessas falas esta explicito que nao e so o valor material da atividade extrativa do coco que 

conta para essas mulheres. Para elas, o importante mesmo e saber que com seu trabalho e com a 

ajuda de seus maridos/filhos, elas tern uma certa garantia de que manterao a familia unida. 

Para garantir a sobrevivencia da unidade familiar, a atividade da quebra do coco e realizada 

diariamente de segunda a sabado, aproximadamente das 7:00 as 17: 00 horas. O domingo e guardado 

para o "descanso do coco", a "lavagao de roupa" ou para a pescaria que se constitui em um momento 

de lazer, tanto de homens quanto de mulheres. 
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Figura 4: D. Raimunda com o Curru 

Para a pesca eles fazem uso de varios instrumentos como rede e vara de anzol. Mas o que me 

chamou a atencao em uma dessas pescarias que presenciei foi um instrumento utilizado chamado de 

"curru", uma especie de cesto feito de cipos e que serve para prender o peixe dentro d'agua para logo 

em seguida captura-lo com as maos. A utilizacao do curru como instrumento de pesca e uma heranca 

indigena deixada pelos indios que ja povoaram essa regiao. 

Convivendo com a comunidade nao e dificil perceber que o cotidiano das quebradeiras de coco 

e de suas familias gira em tomo da atividade da coleta, quebra e venda do coco. O tempo gasto nas 

tarefas domesticas sao conciliadas com a atividade da quebra do coco, como veremos mais 

detalhadamente no capitulo seguinte. 
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2.2. Origem do Povoado: "...de primeiro dona...rudo era fartura" 

Andando pela comunidade e conversando com os moradores, atraves de seus relatos e vida, 

utilizando a memoria como recurso, foi possivel construir um pouco da historia de como surgiu a 

comunidade. 

De acordo com alguns moradores mais antigos, a origem do nome do povoado vem de uma 

arvore de grande porte que possui um fruto comestivel denominado JatobazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Hymenaea courbaril). 

Essa arvore existia em grande quantidade na regiao e servia de ponto de referenda para os tropeiros 

que comercializavam na regiao do Mearim. Dai, originou-se o nome Jatoba. 

Jatoba, como muitos outros povoados do Estado do Maranhao, foi formado por migrantes 

vindos de outros Estados nordestinos em busca de terra e trabalho. Apesar da regiao ja ter sido 

habitada por negros descendentes de escravos e indios, atualmente, a maioria dos habitantes de 

Jatoba e descendente de cearenses ou piauienses que vieram para o Maranhao em busca de terra para 

plantar. 

Esse fato, corrobora com o estudo feito por Shiraishi (1997) indicando que nas ultimas decadas 

do seculo passado e que se inicia a penetracao das chamadas "Frentes Nordestinas" no Maranhao 

em busca de terras e fugindo das secas e das dificuldades de trabalho encontradas no proprio 

nordeste. 

O primeiro morador do povoado era filho de um desses migrantes cearenses, que vieram para o 

Maranhao em busca de um futuro melhor. Essa historia nos foi contada pela neta desse "forasteiro", 

como ela mesma o chamou quando relatava a historia da chegada de seu avo na regiao e que lhe foi 

transmitida por sua mae falecida recentemente. 

A historia de vida de D. Maria Pereira (72 anos), moradora mais antiga da regiao, - neta do 

primeiro morador - se confunde com a historia da comunidade e foi atraves de sua historia de vida 



45 

que conseguimos a maioria das informacoes necessarias para fazer um pouco do resgate historico da 

regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figure 5: D. Maria Pereira moredora mais antiga do povoado 

Para falar sobre a origem do povoado D. Maria Pereira fez uso da memoria e a todo momento 

se desculpava por ter informado algo fora do tempo, alegando que estava "esquecida pro mode ja ter 

sofrido muito na vida" (sic), "a lembranca e a sobrevivencia do passado. O passado, conservando-se 

no espirito de cada ser humano, aflora a consciencia na forma de imagens-lembrancas" (BOSL 

1995:53) Foi com as lembrancas afloradas naquele instante em sua mente ja cansada que D. Maria 

foi falando sobre a formacao da comunidade. 

De acordo com o relato de D. Maria, o seu avo Joao Teles foi o primeiro homem "estrangeiro" 

a chegar na regiao. Veio juntamente com sua avo e sua mae ainda pequena. Relata que sua mae 

contava que quando chegaram na regiao era tudo mata virgem, as terras nao tinham dono (devolutas) 
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e tinham muitas palmeiras de coco babacu, que devido a sua grande concentracao, chegavam a 

formar agrupamentos homogeneos bastante densos e escuros, tal a proximidade entre os grandes 

coqueiros. Nessa epoca"0, existiam muitos "capelaes", uma especie de macaco que habitava a regiao 

e que hoje devido aos desmatamentos nao se ve mais. 

Segundo nossa informante, antigamente existia muita "fartura" na regiao. Frutas regionais de 

varios tipos como manga, goiaba, saputi, cacau, acai, etc. A caca tinha em ambudancia, varios 

animais silvestres habitavam a regiao, "chegavam a pegar tatu no proprio terreiro da casa". 

Seu avo ficou maravilhado com o local, tratou logo de construir uma casa e plantou umas 

mangueiras no quintal, logo depois o local ficou conhecido como Sao Jose das Mangueiras. Um 

tempo depois, se sentindo sozinho, o seu Joao foi a um povoado chamado Saco Fundo e trouxe o seu 

amigo Severiano ( uma especie de medico daquela regiao) para morar numa casa que ele mesmo 

construiu proximo a sua residencia. 

Passado algum tempo, foi a Sao Luis Gonzaga e trouxe um outro amigo por nome de Chico 

Santo - vindo este a ser o terceiro morador - e o situou no local onde hoje e chamado pelos 

moradores de Jatoba velho. O local ficou conhecido como Sao Jose das Mangueiras de Joao Teles e 

Severiano e, Jatoba de Chico Santo. 

Com o passar dos anos, aos poucos foram chegando junto com os tropeiros que 

comercializavam naquela regiao, outros migrantes vindos de outros Estados do nordeste"1 e se 

apossaram de areas de terra22 para cultivar, e assim o povoado Foi crescendo. 

Cada um tinha o seu pedaco de chao para plantar, nao faltava comida na mesa, pois da roca e 

da floresta vinha todo o sustento da familia. As mulheres quebravam o coco somente para comprar 

2 0 D. Maria n3o soube precisar em que ano seus avos chegaram na localidade. mas segundo sua mae foi na "era de 

1900".^ 
2 1 A maioria dos Estados do Ceara e Piaui. 
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um perfume, um calcado ou um vestido novo. De acordo com D. Maria , "o coco era nosso banco, 

quando a gente precisava de um dinherim corria quebrava o coco e logo tava resolvido"(sic). Elas 

nao "aperreavam" o marido com essas coisas. Usando suas palavras ela dizia "de primero dona, a 

vida era mio" (sic). 

Com a chegada dos fazendeiros, a situacao foi mudando e muitos tiveram que deixar suas 

terras para nao perecerem nas maos de pistoleiros contratados para expulsar os que ainda resistiam a 

sair de suas terras. Com a area sendo cercada, o acesso ao coco e a terra para plantar foi ficando cada 

vez mais dificil e so ficaram na regiao os que aceitaram viver as margens das cercas das fazendas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Mudancas ocorridas: "...hoje jatoba ta muito diferente..." 

O povoado de Jatoba situa-se na Mesorregiao Centro-Maranhense, na Microrregiao do Medio -

Mearim, a 300 km de Sao Luis, capital do Estado. Localiza-se mais precisamente as margens da 

rodovia MA-245 que liga Bacabal a Lago da Pedra, estes sendo considerados dois importantes 

centros comerciais mais proximos da regiao. 

No "Vale do Mearim " como e conhecida essa regiao, a vegetacao predominante e a floresta 

equatorial aberta, onde se encontram os babacuais. Essa vegetacao e chamada de "a mata dos 

cocais". O clima predominante e o tropical, com temperaturas altas durante todo o ano. O relevo e 

caracterizado por planicies, onde se veem extensos pastes das grandes fazendas da regiao. 

2 2 Nessa epoca segundo D. Maria, eram terras devolutas e publicas. 
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Figure 6: Jatoba as margens esquerda e direita da MA-245 

Jatoba e cercada por quatro grandes fazendas de propriedade privada. As familias de 

quebradeiras de coco residem as margens das cercas dessas fazendas na condicao de posseiros, ou 

seja, os moradores tern direitos sobre suas casas, podendo vender ou trocar o seu direito de posse 

(sobre as benfeitorias), mas o terreno no qual sua casa foi construida e de propriedade do fazendeiro, 

nao tendo aqueles direito algum sobre ele. De acordo com uma pesquisa feita pela comunidade local, 

hoje vivem aproximadamente 75 familias nos arredores das fazendas. 

A infra - estrutura do povoado comporta 01 lago, eletrificacao, 01 Escola Publica do Ensino 

fundamental ( l a a 4 a series), 01 Capela, 01 Igreja Evangelica da Assembleia de Deus, 02 comercios 

nas quais sao vendidos produtos alimenticios e as quebradeiras comercializam as amendoas do coco 

babacu, e um bar que as vezes realiza festas nos finais de semana. Possui tambem um chafariz que se 

encontra desativado. O bar muitas vezes e palco de brigas entre homens alcoolizados, ja havendo, 

inclusive, casos de morte. 
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FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7: Croqui de Jatoba. 

Para os moradores locais, o povoado e dividido mformalmente em dois nucleos habitacionais 

que sao chamadas por eles de Jatoba Velho e Jatoba Novo. Essa divisao se deu em decorrencia da 

abertura de uma nova estrada, a MA-245 que corta o local ao meio, onde antes era conhecido como 

Sao Jose das Mangueiras e depois passou a se chamar de Jatoba Novo. 

Este ultimo, fica localizado as margens esquerda e direita da rodovia MA-245. Ja Jatoba Velho 

fica localizado entre as cercas de duas fazendas, ficando a uma distancia de aproximadamente 1 km 
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da rodovia . A estrada que da acesso as primeiras residencias de jatoba Velho e de "chao", ladeada 

de uma pequena vegetacao rasteira. Ao todo sao doze casas, todas feitas de barro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 8: Casinha dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quebra do coco 

Figura 9: Inkrio da construcao de uma casa 
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familias, nos vizinhos e na comunidade. Sao principios que se caracterizam pelo respeito e cuidado 

ao cultivo das inter-relacoes. A partir dessa busca de viver uma vida cada vez mais solidaria e que se 

torna possivel superar as dificuldades naturais de quern vivem na mata, na floresta, garantindo a 

permanencia e a continuidade do trabalho familiar na comunidade^5. A comunidade de Jatoba, como 

veremos mais adiante se mobiliza para o enfrentamento de dificuldades que ameacam a reproducao 

de sua unidade familiar. 

Atualmente, a comunidade de Jatoba possui uma populacao de aproximadamente 450 pessoas, 

segundo as informacoes de um censo feito pelo lider comunitario da localidade. As familias sao 

extensas, a maioria composta de avos, filhos e netos. Para a maioria, a renda principal vem da venda 

do coco e seus subprodutos e, apesar dos homens tambem quebrarem, as maiores responsaveis pela 

quebra do coco sao as mulheres. 

A coleta do coco e realizada na maioria das vezes. pelos homens, pois segundo 

mulheres/homens essa tarefa requer forca para a retirada dos jacas cheios de coco do lombo do 

animal. O transporte do coco coletado ate o local de quebra e feita por um animal (jumento, burro ou 

egua). Mesmo quando estao ocupados com outras atividades (roca, juquira), os homens procuram 

conciliar o tempo disponivel para ajudar suas mulheres na coleta do coco. 

Aqui a atividade extrativa para algumas familias e conjugada com a agricultura de subsistencia 

(roca), organizadas com base na divisao do trabalho familiar e na capacidade de producao e consumo 

de cada um de seus membros. 

A terra26 conquistada por algumas familias - doacao feita por dois fazendeiros locais - veio 

contribuir para melhorar a vida desses pequenos agricultores, mas isso nao indica que as "atividades 

25 Ver JESUS (2000). 
~6 Em 1990 alguns pais de familias revohados com sua situacao miciaram um movimento junto a dois dos 

fazendeiros (Sr. Zuza e Sr. Adalto) locais por direito ao uso da terra para plantar . Os fazendeiros para evitar maiores 
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do coco" deixam de ser realizadas por essas familias. O coco babacu continua sendo uma importante 

fonte de renda para a familia, ou principal, dependendo da producao da roca. 

Como a maioria nao tem terra para plantar, vive na miseria sem direito a quase nenhum upo de 

assistencia publica. As estrategias de sobrevivencia utilizadas para obter renda por parte desses 

homens que nao possuem terra - ja que as mulheres quebram o coco o ano inteiro - e a venda da 

forca de trabalho para os fazendeiros locais, rocando juquira27, levantando cerca ou sendo vaqueiro. 

Vale salientar, que o posto de vaqueiro e bastante cobicado pelos homens da regiao, pois e sinonimo 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status e seguranca em termos financeiros. 

Na falta de outro servico, os homens acabam se empenhando na quebra e coleta do coco junto 

com suas mulheres para trocar por alimento para a familia. O coco como disse D. Francisca "e a 

salvacao dos pobre do interior...sem ele, mia fia, ninguem vive"(sic). 

Devido as dificuldades encontradas, como o baixo preco do coco e a falta de implementos 

agricolas, as familias sao obrigadas a praticar uma agriculture e um extrativismo de baixa 

produtividade, que inviabiliza qualquer processo de acumulacao. O que importa e a sobrevivencia. 

0 cotidiano das quebradeiras de coco nao difere muito quanto ao fato de seus maridos terem ou 

nao roca, pois o importante para essas mulheres e poder realizar o seu trabalho, quebrando o coco, 

contribuindo para o sustento da familia de maneira complementar ou nao. Como a relacao do homem 

com a atividade do coco e mais de ajuda, o seu cotidiano so difere - para os que possuem terra - em 

periodos de plantio e colheita. Fore desse periodo todos estao direta ou indiretamente dependentes da 

atividade extrativa do coco babacu. 

conflitos resolveram doar 50 hec de terra cada um para a criacao de uma roca comunitaria. Foram beneficiados so os que 
participaram do movimento, pois no decorrer do processo houve desistencia de alguns homens por medo de represAlias 
por parte dos fazendeiros. No final foram contemplados 40 familias. 

A juquira consiste na retirada das pindovas (palmeiras novas) e outras plantas nativas da regiao para a limpeza 
do pasto. 
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Com o cercamento das terras - antes eram devolutas - o acesso ao coco babacu passou a ser ha 

poucas decadas atras, proibido, o que ocasionou varios conflitos entre fazendeiros e camponeses, 

resultando em muitas mortes . Mas hoje, na regiao o acesso ao coco voltou a ser livre, mas algumas 

regras impostas pelos fazendeiros locais devem ser obedecidas, como veremos nos proximos 

capitulos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. 4. " . . . nossa comunidade e esquecida... a gente so tem valor na eleicao..." 

Segundo algumas quebradeiras de coco, a comunidade e esquecida pelo poder local, poucas 

sao as politicas publicas implementadas na comunidade. Promessas de melhoria sao sempre feitas 

por politicos locais em epocas de eleicao com o objetivo de angariar votos, entretanto, ao passar este 

periodo, eles nao cumprem o que prometeram e os moradores aguardam novas eleicoes na esperanca 

de um dia conseguirem meihorias pra comunidade. Assim, sao anos de espera e frustracao. A fala de 

seu Domingo (43 anos) demonstra a sua falta de esperanca. 

"a gente so tem vafor na eleicao...a gente beta eles la em cima e quando e depois eles 6ia pra 

baixo e cospe" na cara da gente...eu mermo nao espero mais por politico nenhum" (sic). 

Para essa populacao, os politicos locais estao desacreditados como representantes de seus 

interesses, pouquissimos sao os que ainda "olham" para a comunidade. Como ja citei anteriormente, 

na epoca em que estive em campo (julho/2001) o unico programa do governo que haviam 

Trataremos desta questao no capitulo quatro. 
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implementado em Jatoba era o denominado PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) 

que veio beneficiar algumas familias. 

Outro beneficio advindo de um dos politicos locais e que a prefeitura do municipio de Bom 

Lugar oferece um dnibus que transporta gratuitamente os filhos das quebradeiras de coco que 

queiram estudar em Bacabal, uma das cidades mais proximas. De acordo com uma das maes, isso "e 

uma oportunidade que nossos filho tao tendo e que nois nao tivemo pra sair dessa vida sofrida" (sic). 

O lider comunitario da comunidade o Sr. Edson, mais conhecido como "Seu Petisco", nos 

informou que ha muito tempo tenta registrar oficialmente uma Cooperativa de Producao Rural, onde 

ja realizaram reunioes e eleicoes para formar o corpo administrativo, inclusive, com a criacao do 

estatuto29 da Cooperativa, mas pelo desanimo de seus integrantes, e a falta de apoio politico e 

financeiro, a mesma nao saiu do papel. Mas, segundo ele, nao vai desistir de lutar para incentivar os 

companheiros, pois segundo suas palavras "o povo precisa se conscientizar de que, se a gente nao se 

organizar, nos nunca vamo conseguir melhorar a comunidade e nossas mulher vao continuar se 

acabando no coco" (sic). 

Para o Sr. Edson, as mulheres sao mais unidas, tem mais consciencia de que precisam se 

organizar politicamente, so assim poderao lutar para melhorar suas condicSes de trabalho e de vida. 

Em junho de 2001, criaram um Clube de Maes30, com estattito e corpo administrativo ja formado. 

Elas com a ajuda da Igreja Catolica, estao tentando criar um projeto com o objetivo de ganharem 

casas populares junto ao governo do Estado do Mareahao. As reunioes sao feitas aos domingos na 

capela da comunidade. 

O Estatuto esta em anexos. 

Ver Estatuto em anexos. 
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Conversando com uma das integrantes do Clube de Maes, fiquei sabendo que elas gostariam de 

conseguir para a comunidade uma pequena fabrica de roupas, uma vez que muitas sabem costurar, 

mas para isso teriam que ganhar as maquinas para formar a malharia. O trabalho na fabric^ segundo 

elas, seria coletivo, e o lucro seria dividido entre elas. Isso, usando suas palavras "nao faria que 

deixassem de quebrar o coco, seria apenas mais um meio delas adquirir uma renda" (sic). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. "mesmo com as dificuldade aqui e um lugar bom de se morar" 

Mesmo com todas as dificuldades, as mulheres enfrentam o dia a dia com otimismo. a vida no 

campo e para elas, uma vida tranqiiila, sem violencia, gostam de viver em contato direto com a 

natureza. E o que nos fala D. Pastora: 

" quase tudo que precisamo tem aquL.e remedio do mato, comida vem do mato...pois e do coco 

que eu compro a comida ne? E ainda tem peixe, caca...ati a rninha casa foi toda feita com 

madeira daqui". 

Como podemos perceber a amendoa do coco, e a casca para fazer o carvao, nao sao os unicos 

produtos que a comunidade utiliza da natureza. A palmeira de babacu e o principal recurso natural 

que elas utilizam, pois esta tem um grande valor de uso para a comunidade. Para uso domestico, eles 

aproveitam a palmeira de varias maneiras. As palhas das palmeiras eles utilizam para cobrir suas 

casas, fazer cofos31, janelas, cestos, abanos e portas. 

Da amendoa eles extraem o leite e o azeite que e bastante utilizado na culinaria local. Algumas 

quebradeiras de coco de Jatoba usam a entrecasca (endocarpo) do coco moida para fazer mingaus 

31 O cofa e uma especie de cesta feita da palha que utilizam para armazenar farinha. arroz em palM e. tambem. 

para colocar as amendoas e os instrumentos de trabalho. machado e porrete quando vao quebrar o coco na mata. 
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para suas criancas e afirmam que e nutritivo. Fui convidada a provar um desses mingaus e achei 

muito saboroso. Essa massa obtida da entrecasca e extraida e comercializada por outras comunidades 

do Estado em nivel nacional. O processo da retirada da massa e manual. O endocarpo e batido com 

um porrete ate se soltar e depois deve ser submetido ao peneiramento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 14: Processo de extracao da massa do coco, 

A simplicidade faz parte do cotidiano dessas mulheres quebradeiras de ooco. Elas, apesar das 

dificuldades enfrentadas, nao gostariam de morar na cidade, uma vez que na zona rural elas se 

acham protegidas da violencia urbana e da fome. Como relatou seu Yaldemir "aqui so morre de 

fome quern tem preguica, pois tem o coco pra comprar o arroz e feijao... e tem peixe nos riacho para 

quern quiser pescar" (sic). 

A comida regional e composta basicamente de arroz, feijao, peixe, caca e carne bovina que, aos 

domingos, e comercializada pelo o Sr. Manoel em troca da amendoa do coco. O peixe e pescado nos 

igarapes que ficam dentro das fazendas. As cacas como o tatu e cutia ainda e encontrada na regiao 

Nos terreiros sao criados animais domesticos de pequeno porte, como galinha e porco, usados para c 

consumo domestico ou guardados para ocasioes especiais, como visitas de parentes ou amigos. 
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A maneira de vestir das quebradeiras de coco e bastante funcional, ou seja, durante a semana 

elas tem a roupa do trabalho, que e geralmente velha e rasgada. Tem a roupa do domingo e, tambem, 

a do final dia a dia apos a quebra do coco. Costumam andar descalcas e foi possivel observar que o 

calcado mais usado sao as chamadas alparcatas estilo havaianas. Quando inquiri sobre o porque de 

andarem descalcas, uma quebradeira falou "eu gosto de sentir a terra nos p e . e dentro de casa e frie" 

(sic). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 15: Quebradeira de Coco vestida para coletar e quebrar o coco na mata 

O cotidiano dessas mulheres/homens se resume na luta diaria pela sobrevivencia. Apesar do 

sofrimento imposto pelo proprio trabalho e a falta de interesse politico na melhoria de suas 

condicoes de vida e trabalho, ouvi relatos de que " Jatoba e um bom lugar pra se morar, so passa 

fome quern nao quer trabalhar, aqui nao tem ladrao, nao tem essa violencia que a gente ver na cidade 

grande" (sic). Os homens que entrevistei compartilham dessa ideia, so reclamam por nao terem terra 

para plantar 

Pensamos que as ideias de Brown (1978), em seu estudo da organizacao social das tribos 

australianas aponta-nos que o caminho mais facil para observar a organizacao social de um; 



localidade especifica e iniciar com uma descricao do tipo geral. Desta forma, os fatos descritos 

acima que caracterizam a comunidade estudada, nos permitiram a compreensao dos aspectos 

relacionados ao modo de vida dessas mulheres quebradeiras de coco babacu. 
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r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 3: No Ritmo do Machado: as r e d o e s sociais de genero no decorrer 

do processo produtivo da extracao do coco babacu 

3 .1. Genero e trabalho. 

As abordagens dos temas relacionados as mulheres nas ciencias sociais brasileira a partir dos 

anos 70 tem sido analisadas sob varios angulos, sendo o tema do trabalho a porta de entrada desses 

estudos e os mesmos pautados basicamente pela otica da producao, ou seja, fora da esfera da 

reproducao. A partir dos anos 80, os estudos e pesquisas passam a ser marcados pelas tentativas de 

ampliar essa area de conhecimento, iniciando-se a articulacao entre producao e reproducao. 

Nicholson (1987) e Alambert (1986), por exemplo, ao refletirem sobre o feminino, do ponto de vista 

marxista, mostram a defasagem da categoria "producao", de Marx, e a sua atualizacao feita por parte 

de teorias feministas, que adicionaram a categoria "reproducao" como referenda para atividades dita 

feminina. 

Essa mudanca propoe uma nova abordagem nos estudos, pois diante da articulacao entre 

producao e reproducao, tornou-se possivel perceber que essas questoes so poderiam ser entendidas 

quando analisadas no contexto das relacoes sociais. 

Segundo Kergoat (1997:82), articular producao e reproducao e necessario, mas nao e 

suficiente. Tem-se que se pensar em termos de relacoes sociais, definidas segundo a autora "pel? 

contradicao e antagonismos entre os grupos sociais. Uma dinamica que esta sempre em vias dt 

modificacao e recria?ao". A partir de entao, passa a ser valorizada a relacao entre os sujeitos sociai 

(homens e mulheres) que se constitui tanto na esfera privada, como na esfera publica. (Lobo,1991) 
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Portanto, vale ressaltar que para se entender as praticas sociais de homens e mulheres, seja no 

trabalho ou dentro da familia, devemos levar em consideracao as relacoes sociais de genero. O 

genero aqui entendido como uma construcao social, ou seja, a atribuicao social de funcoes e papeis a 

homens e mulheres a partir do sexo. Assim, e a partir da categoria genero percebida como 

construcoes culturais que Scott escreve: 

"Genero tanto e substituto para mulheres como e igualmente utilizado para sugerir que a 

informacao sobre o assunto "mulheres" e necessariamente informacao sobre os homens, que um 

implica o estudo do outro. Esta utilizacao insiste sobre o fato de que o mundo das mulheres faz 

parte do mundo dos homens que ele e criado em e por este mundo". (Scott, 1990 : 7) 

Assim, o genero deve ser entendido como uma relacao, rejeitando-se a ideia de esferas 

separadas. O mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens e vice-versa. O masculino se 

define historicamente na relacao com o feminino. Portanto, a partir da conceituacao de genero e 

possivel analisar as relacoes sociais fundadas no que e deterrninado para o homem e para a mulher 

como meio de entender as praticas historicas atuais, buscando dar conta das desigualdades e 

experiencias sociais diferentes para ambos os sexos. 

E importante enfatizar que a construcao de genero como categoria analitica tem a ver com os 

impasses de teoria do patriarcado e das analises maxistas, tanto quanto com o desenvolvimento 

autonomo de abordagens psicanaliticas. "O certo e que o eixo de reflexao nas pesquisas feministas 

passa a ser muito mais o da busca dos significados das representacoes do feminino e do masculino. 

as construcSes culturais e historicas das relacoes de genero". (LOBO, 1991:187) 

E nesse contexto que buscamos apreender a percepcao do trabalho extrativo da quebra do cocc 

babacu, tanto para as mulheres que desenvolvem a maior parte desse trabalho como para os homem 



65 

que de alguma forma estao inseridos no processo das relacoes produtivas que vai desde a coleta ate a 

venda do coco. 

Como o foco de analise de nosso estudo esta em compreender as relacoes de genero no 

contexto do trabalho desenvolvido pelas quebradeiras de coco babacu e que nesse estudo adotamos o 

conceito de trabalho enquanto uma dimensao totalizadora, -ou seja, c o m o um .acontecimento 

fundamental da realidade humana, atraves do qual os homens e as mulheres garantem os meios de 

sua sobrevivencia. 

"O resgate do trabalho como uma dimensao totalizadora implica em analisar a 

complementaridade entre vida e trabalho entre esses camponeses, ao inves da ruptura entre vida e 

trabalho que ocorre nas relacoes de assalariamento. Por outro lado, esta complemerrtandade e 

deterrninada pelo conjunto das relacoes vivenciadas, relacoes definidas pelos papeis e atributos 

sociais de cada individuo. O trabalho, assim concebido, traz as marcas destes atributos. que sao 

atributos da vida". (SILVA, 1992:6) 

Pensar o trabalho dessa maneira tornou possivel compreendermos a maneira de viver das 

quebradeiras de coco, como tambem as relacoes de trabalho cotidianas diferenciadas entre homens e 

mulheres, permitindo-nos ver essas diferencas nas esferas produtivas e reprodutivas. ou seja, no 

trabalho da quebra do coco ou no trabalho do lar (domestico). 

A divisao sexual do trabalho em termos de relacao social baseia-se na ideia de uma relacao 

antagonica entre homens e mulheres. E nesse sentido que Hirata coloca: 

"A divisao sexual do trabalho e considerada como um aspecto da divisao social do trabalho, e 

nela a dimensao opressao/dominacao esta fortimente contida. Essa divisao social e tecnica do 

trabalho e acompanhada de uma hierarquia clara do ponto de vista das relacoes sociais de poder". 

(HIRATA, 2002:280) 

Essa colocacao esta de acordo com o pensamento de Daniele Kergoat: 
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" A divisao sexual do trabalho encontra-se em todas as sociedades (...) embora as modalidades -

dessa divisao - mudam, a verdade e que a divisao sexual do trabalho e* sempre estruturada por um 

pnncipio hierarquico: o trabalho feminino tem sempre um valor superior ao trabalho feminino". 

(KERGOAT, 1993:134) 

No caso especifico das quebradeiras de coco de Jatoba, pelo fato do coco babacu ser 

encontrado e coletado na floresta, elas preferem - principalmente as mulheres com filhos menores -

quebra-lo no quintal de suas casas, nao comprometendo suas atividades no lar. 

Em decorrencia disso, o trabalho da quebra do coco e, em parte, desvalorizado pelos homens e 

mulheres, devido ao fato de ser o mesmo considerado uma extensao do trabalho domestico. Nesse 

sentido Hakiki-Talahite (1986) coloca que: 

"este tipo de trabalho (domestico) no pensamento classico e visto como desprovido de valor, pois 

para este o trabalho domestico, na medida que nao e validado pela venda do seu produto ou pela 

remuneracao da dona de casa, nao pode ser criador de valor". (idem,19S6:97) 

Apesar de sabermos que o alimento adquirido por elas atraves da troca vai garantir a 

reproducao da familia, ou seja da forca de trabalho, e que esta gera valor, pensamos que, para estas 

mulheres/homens, simbolicamente, por nao haver o fator "dinheiro" envolvido no processo da venda 

de seu produto, o seu trabalho nao passa de uma mera ocupacao feminina que visa tao somente sua 

sobrevivencia e de sua familia. O depoimento a seguir justifica esta mterpretacao. 

" esse coquim ajuda mais e muito pouco so da mermo pra comprar o arroz a farinha o feijao...nao 

da pra muita coisa...ja o meu marido e os meu fie quando tem com o que trabaia...da pratrazer 

um dinherim pra casa...esse meu trabaio aqui so da mermo pro cume" (D. M. 43 anos) (sic). 

Apesar das transformacoes pelas quais passaram as sociedades, as atividades domesticas, bem 

como as varias ocupacoes com caracteristicas associadas a elas, continuam restritas as mulheres. 
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sendo por isso, pouco valorizadas, reconhecidas apenas como "ajuda". Isso ocorre porque se toma, 

como modelo ideal, o trabalho remunerado, regular e con t inue 

O cotidiano das mulheres quebradeiras de coco babacu e permeado por uma divisao de tarefas 

que envolve toda a familia. Apesar da quebra do coco ser, na maioria das vezes, realizada por elas, 

os filhos menores tambem ajudam. Ja os filhos homens seguindo o comportamento dos seus pais em 

torno dos 12 anos nao gostam de quebrar o coco por considerarem uma atividade feminina, ajudando 

apenas na coleta ou na fabricacao de carvao. 

Estudos revelam que as atividades sao denominadas femininas pelo fato de que estas exigem 

uma certa habilidade, destreza e paciencia, sendo, portanto, estas qualidades apresentadas como 

inerentes a "natureza feminina" (TOSI, 1994; GUEV1ARAES, 1987). Com o desenvolver do estudo, 

procuramos verificar se isso se aplicaria a atividade das mulheres quebradeiras de coco, pois a 

maneira como elas extraem a amendoa do coco exige muita habilidade e paciencia, mas tambem 

forca, sendo, segundo esses autores, esta uma caracteristica culturalmenie definida como 

"masculina". 

O trabalho das quebradeiras de coco envolve uma mescla dessas caracteristicas, mas e, 

principalmente, pelo fato das mulheres permanecerem sentadas, encurvadas de pernas abertas que os 

homens atribuem as mulheres a realizacao desta atividade. "...fica fei home de perna aber ta . todo 

desajeitado...mulher nao, ela tem jeito... e fraco pra home, viu." e o que nos diz Claudio de 28 anos. 

Como ja vimos, e comum em todas as culturas a designacao de certas atividades como sendo 

"femininas". As sociedades tem naturalizado historicamente a distribuicao de papeis sociais, tanto de 

mulher quanto de homens, baseadas no discurso de que a mulher e "fragil, dependente, emocional" 

em contraposicao ao homem "forte, deterrninado e racional". 
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"E notoria a ausencia de uma abordagem que se fundamente em bases socio-culturais de 

apreensao do real, capaz de visualizar os seres humanos como particularmente caracterizados. 

entre os demais seres animais, como eminentemente produtores de simbolos, e, portanto culturais. 

Explicar as relacoes sociais de genero a partir de parametros de ordem natural e negar esta 

particularidade dos seres humanos e, do ponto de vista de compreender as relacoes entre homens 

e mulheres na sociedade, reduzir suas condicoes a determinantes sexuais (biologicos)". (LIMA, 

1994:75) 

Assim, tambem, e no mundo simbolico que poderemos compreender como as atividades de 

dentro de casa e outras que foram associadas como sendo femininas (p. Ex. A quebra do coco) 

passaram a ser vistas como nao-produtivas, sendo pouco valorizadas em relacao as atividades ditas 

masculinas. Stolck (1980), em seus estudos, parte da suposicao de que os criterios cientificos que 

determinam a divisao sexual do trabalho trazem embutido o discurso da adequacao do masculino e 

do feminino. Lobo (1991) retomando suas ideias coloca que: 

(...) a divisao sexual do trabalho parece estar inserida na divisao sexual da sociedade, na 

construcao do masculino e do feminino no nivel do conjunto da sociedade, como uma relacao 

entre dois mundos, dois espacos, que e apresentada como natural e biologica. (LOBO, 1991:60) 

Entretanto, dada a importancia da atividade das "quebradeiras de coco" para a manutencao da 

familia, percebemos que em Jatoba, o papel da mulher, na maioria das vezes, nao e nem 

complementar nem secundario em relacao a do ho mem ja que ela proporciona uma contribuicao 

significativa, talvez ate maior do que a dada pelo homem, na renda familiar. Esta contradicao, 

provavelmente, ira contra a crenca recorrente, muitas vezes introjetada pela propria mulher, de que o 

homem e o legitimo "provedor familiar", conferindo, em conseqiiencia, uma posicao complementar a 

mulher (PENA, 1981; SJJLVA, 1990, FONSECA, 2000). Isso ficou explicito em seus relatos quando 

eram inquiridas sobre a sua posicao dentro da familia. 
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A maioria das mulheres que entrevistamos tem seus companheiros, mas percebemos que a 

carga de trabalho para a mulher e bem maior que a do homem. Elas passam o ano inteiro coletando e 

quebrando o coco, para no final de cada dia de trabalho, trocar por alimento, enquanto os homens, 

mesmo os que ajudam na quebra e na coleta, tem uma carga de trabalho menor. 

Sabemos que o modelo patriarcal tem atribuido historicamente papeis sociais a homens e 

mulheres, legitimando a condicao de subordinacao do feminino ao masculino. Este modelo estipula 

que os homens, prioritariamente, sejam designados para a producao e as mulheres para a reproducao. 

O patriarcado e antecessor ao Capitalismo e a Revolucao Industrial, mas e uma parte 

importante e funcional dentro do atual sistema capitalista. A razao da permanencia do patriarcado 

durante a historia se da, principalmente, no campo da ideologia, onde o homem e preparado para o 

campo da producao (trabalho assalariado) e a mulher da reproducao (trabalho domestico), 

compartilhando dessa ideologia a maioria das culturas ocidentais. 

O sistema capitalista tira proveito dessas relacoes, sendo dentro deste sistema as mulheres 

normalmente encontradas em trabalhos denominados femininos e mal remuneradas. As 

possibilidades de promocao nao sao iguais para homens e mulheres, existindo uma divisao no 

trabalho. As relacoes de trabalho diferem de acordo com o genero, sendo marcadas, por exemplo, 

pelos tipos de contrato, duracao da Jornada de trabalho, atitudes dentro do trabalho etc. Essas 

diferencas nao podem ser justificadas pelos elementos biologicos, pois elas sao construcoes sociais e 

historicas. 

"Esta divisao sexual do trabalho indica os diferenciais de posicionamento de homens e mulheres 

na estrutura setorial, ocupacional e de remuneracao, ou para indicar que o trabalho domestico 

seria proprio da mulher" (KERGOAT, 1987:86) 
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Lobo (1991) trata a divisao sexual do trabalho como uma construcao social e historica, onde a 

separacao e a rela?ao de producao e reprodu9ao social sao tambem sexuadas e assimetricas, 

marcadas por hierarquias, produzindo subordina9ao de genero e domina9ao. 

No caso das quebradeiras de coco, a divisao do trabalho entre os sexos - mesmo nao havendo 

uma rigidez nessa divisao - deve tambem ser compreendida como uma constru9ao social e historica 

segundo a logica vigente na qual o trabalho da quebra do coco, pelo fato de, tradicionalmente, ter 

sido feito por mulheres, e ser considerado uma extensao do trabalho domestico, tornou-se uma 

atividade de natureza feminina e, nessa qualidade pertencente ao dominio feminino e portanto pouco 

valorizada. 

Adicionalmente, esta atividade, dado a posicao tradicional como e realizada, implica que as 

mulheres permane9am sentadas encurvadas, tambem fornece um referencial que vem a refor9ar e 

justificar esta atividade como especificamente feminina. Trata-se de uma maneira especifica de 

representar socialmente o corpo por parte das pessoas envolvidas com as atividades do coco baba9u, 

pois, segundo estas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quern quebra o coco cresce a bunder", o que leva os homens a partir dos 12 

anos de idade se negarem a continuar inseridos neste tipo de atividade. 

Bourdieu (1996) nos ajuda melhor a compreender estas questoes quando coloca que tal 

oposi9ao - divisao sexual do trabalho - existe na objetividade e tambem na cabe9a, nas mentes, sob 

a forma de principios de visao e de divisao, de principios de classifica9ao. Assim: 

O que e preciso analisar para compreender a dominacao masculina sao, ao mesmo tempo, as 

estruturas inscritas na objetividade e aquelas que o sao na subjetividade, quer dizer, nos corpos 

sob a forma de disposicoes corporais visiveis na maneira de usar o corpo e nos cerebros sob a 

forma de principios de percepcao dos corpos dos outros. (p.31) 
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Reforcando ainda mais esta interpretacao Bourdieu chama a atencao para o fato que esta visao 

e ressaltada por todas as pessoas que tratam/analisam esta problematica, ou seja "tudo o que diz 

respeito ao genero aparece sob a forma de evidencias". ScottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud LOB0.1991) parece concordar 

com esta perspectiva quando na sua citacao de Michelle Rosaldo "Parece-me que o lugar das 

mulheres na sociedade nao e um produto direto do que elas fazem, mas do significado que suas 

atividades adquirem atraves da interacao social concreta". 

Diante do que foi colocado, vale salientar que, analisar o valor e o significado do trabalho para 

a sociedade, ainda hoje, esta associado a discussao da categoria produtividade. Estudar o trabalho 

feminino nos remete, portanto, a repensar os significados objetivos e subjetivos instaurados sobre a 

categoria trabalho por parte da ciencia e pelos sujeitos sociais em curso. observando os significados 

dados ao trabalho feminino e masculino, tendo por especificidade neste estudo a comunidade de 

Jatoba/Ma. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. Mulheres no ritmo do machado 

Ao caminhar pelas veredas do povoado de Jatoba, e comum ver cenas de familias inteiras 

sentadas no chao em frente ou proximas a suas casas, com um amontoado de coco babacu ao seu 

redor, munidas com seus machados e macetes. 

Mesmo ao longe, o som seco do macete desferido no coco pousado sobre a lamina do machado 

denuncia a presenca de mulheres (sendo maioria), criancas e homens na atividade extrativazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 

quebra do coco babacu. 

O dia-a-dia dessas mulheres e homens se resume numa luta diaria pela sobrevivencia, tendc 

como instrumentos de luta e trabalho os seus machados e macetes. Aqui, vida e trabalho s< 
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complementam e assim vao sobrevivendo, construindo suas historias de vidas de geracao em 

geracao. 

Atraves de suas historias de vida, entre relatos e desabafos, que foi possivel conhecer um 

pouco o mundo dessas mulheres quebradeiras de coco, seus sonhos e esperancas de uma vida menos 

sofrida. Como ilustra os desabafos de D.francisca e D. Vilaene, respectivamente. 

"ha mia fia eu as vez digo "tomara que eu ja intere meus 55 ano que eu vou fazer vez de mim 

aposentar que e pra ver se as coisa amiora um pouco mais pra mim ...ai ves eu largo meno de 

quebrar esse coco eu sabendo que vou ter o meu dinhero todo mes eu nao vou mais me danar 

nesse coco. Eu sei que nao aguento mais. A gente sabendo que vai ter dinhero todo mes a gente 

compra fiado nas quitanda e no dia de receber o dinhero paga..." (F. S 48 anos) (sic). 

"eu tenho uma fia que ela diz que o sair dela e estudar mode num viver nessa correria assim. Eu 

disse que ela tern de se esforcar muito" (V.L 34 anos) (sic). 

O "estudo" para as jovens e a aposentadoria para as mais velhas e o sonho da maioria dessas 

mulheres que lutam para ter uma renda que satisfaca suas necessidades basicas. Segundo a maioria 

dessas mulheres, o basico para sobreviver se resume em ter o arroz, feijao, farinha, cafe e acucar em 

suas casas. A carne e um artigo de luxo, como ilustra o desbafo de D.Raimunda, quebradeira de coco 

aposentada: "carne so no domingo, e oia la, so se tiver muito coco pra vender" (sic). 

Como os relatos anteriores apontam, a aposentadoria representa algo muito importante para as 

mulheres quebradeiras de coco, pois permite para as mulheres beneficiadas, por exemplo, escolher 

os dias para quebrar coco. Uma vez com o beneficio, elas nao precisam quebrar coco todo os dias e, 

tambem, permite que planejem as suas compras e, inclusive, poupem alguns recursos para momentos 

de maior necessidade, como os de doenca. 

A quebra do coco e uma atividade tradicionalmente feminina e subjetivada como tal, mas est< 

comunidade tern sua especificidade que e o fato de os homens por nao terem outra forma dt 
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trabalho, ou te-las por periodos intermitentes, em dados momentos tambem quebrarem o coco. Nao e 

raro se ver homens nas casas quebrando o coco junto com filhos. Mas, nas ocasioes em que eu me 

aproximava do local onde quebravam, eles largavam o que estavam fazendo e se escondiam dentro 

de suas casas. Isto acontece so no momento da quebra do coco, mas nao da coleta, venda, ou quando 

estao fazendo o carvao, indicando que estas atividades podem ser feitas por homens. 

O relato de Ana Alice, confirma nossa observacao empirica: 

"voce pode ir por ai que encontra home quebrando, mas na hora que a gente se aproxima ele se 

esconde ou larga de quebrar o coco principalmente os rapaz. Eles tern vergonha das mocas nao 

quererem mais eles sao bestas ne? E um trabalho. E pio se soubesse que ele e maconheiro ou 

ladrao isso sim e feio". (A.A. 16 anos) 

Mesmo existindo o preconceito, deu pra perceber que os jovens sao mais flexiveis do que os 

mais velhos quando se trata da quebra do coco. Estes ultimos, quando nao tern outra atividade alem 

da quebra do coco, preferem ajudar coletando e trazendo o coco pra suas mulheres quebrarem. 

Nas conversas informais a noite, ao pe das soleiras das casas, onde vizinhos se reiinem para 

conversar, constatei que os homens tern vergonha de quebrar o coco na presenca de pessoas 

estranhas. Alguns homens dizem nao terem vergonha, mas nas palavras da maioria dos homens que 

entrevistei "isso e coisa de mulher". A resistencia deles a conceder uma entrevista, falando sobre a 

atividade do coco, confirma minha hipotese de que eles realmente nao gostam de quebrar o coco por 

considerarem ser esta, uma atividade de "mulher". 

Vale salientar que o trabalho infantil do sexo masculino e expressivo na idade que vai dos sete 

aos doze anos. A partir desta ultima idade, o individuo esta apto a desenvolver tarefas considerada; 

pelos homens mais pesadas, comecando entao, a participar mais das atividades agricolas. 
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Figura 16: Homem fugindo para nao ser visto quebrando coco 

Entretanto, os homens adultos admitem quebrar o coco, mas so quando nao existe outra forma 

de obter renda para prover o sustento da familia. Mas o problema e que a maioria nao tern acesso a 

um pedaco de terra para plantar, e a juquira e um trabalho temporario. Isso nos aponta que a quebn 

do coco e o carvao feito de sua casca e muitas vezes a unica maneira de obtencao de renda pare 

prover o sustento da familia. Como os depoimentos seguintes indicam. 

"eu acho esse negocio de quebrar coco muito fraco tern que ter jeito e pacienca. Mais a precisao 

obriga quando nao tenho trabaio de juquira eu quebro ajudo a muie.e o jeito...tem que comer ne" 

(F.M.S, 18 anos) (sic). 

"a muie e que tem jeito de quebrar o coco,home e desajeitado todo duro. A muie quebra em casa 

e faz a comida ao mermo tempo nao atrapaia nada" (S.V 25 anos) (sic). 

"esse negocio de quebrar coco e de muie ela fica em casa sem nada pra fazer entao quebra o coco 

ganha um dinherim e compra as coisa pra casa nao atrapaia o servico de casa. Mas quando nao 

tem outro trabaio eu ajudo a quebrar" (J.S 36 anos) (sic). 
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No contexto das relacoes de genero dentro do processo produtivo da extracao do coco babacu, 

o trabalho desempenhado pela mulher quebradeira de coco foi construido historicamente como uma 

extensao do trabalho domestico. Isso se deve ao fato de ele ser realizado na maioria das vezes dentro 

do espaco domestico, sendo portanto, uma atividade considerada de dominio feminino. 

Os homens quando quebram o coco, consideram o seu trabalho como mera "ajuda", nao o 

reconhecem como trabalho produtivo, uma vez que, o trabalho domestico ou ocupacoes com 

caracteristicas associadas a ela sao pouco valorizadas. Oliveira (1996) explica que isso ocorre porque 

se toma como modelo o trabalho remunerado, regular e continuo. U m de um dos relatos anteriores e 

emblematico: "ela fica em casa sem nada pra fazer"(sic). Isso tem uma conotacao depreciativa. 

representando ao nosso ver, a desvalorizacao do trabalho domestico. 

Podemos dizer que a concepcao de que os homens "ajudam", decorre da propria divisao 

tradicional do trabalho que determina a homens e mulheres, formas diferenciadas de insercao. 

existindo uma identificacao cultural entre as atividades e os papeis de cada um dos sexos. Isso nos 

faz deduzir que, como a quebra do coco e uma atividade tradicionalmente feminina, realizada na 

maioria das vezes no espaco domestico, os homens quando quebram o coco, nao consideram o que 

fazem, como um trabalho - como ja foi colocado - mas, como "ajuda". 

Ha varias geracoes a quebra do coco e vista subjetivamente como tarefa predominantemente 

feminina, tanto pelos homens quanto pelas mulheres. E o que aponta os depoimentos abaixo, todo? 

de mulheres. 

"Esse negocio de home quebrar coco, eu acho muito feio porque antigamente os home era de 

roca hoje em dia voce ve os home quebrando o coco voce diz logo "ta achatando a bunda". 

Gracas a Deus o meu vei nunca deu pra coco nao" (R.S, 67 anos) (sic). 

"ha' dona eu acho fei. Duas coisa e fei o home fazer lavar roupa e quebrar coco...porque e 

desajeitoso. Muie nao fica ali sentadinha mas o home parece que nao se ajeita pra lavar roupa e 
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quebrar coco mas nao tem nada nao a precisao e que obriga. Agora a muie nao muie e bonito 

quando se ajunta tudo dentro de um barracao.uma casa....assim como na casa do seu Manel 

Joviano.... uma conta um caso, outra ja diz uma prosa e assim e lavando roupa tambem." 

( M R S . 72 anos) (sic). 

"o coco assenta mais e pra muie porque e feio o homem quebrar...fica mais mio pra muie ficar ali 

sentada no chao apoiada do que o homem" (M.F. 28 anos) (sic). 

Esses relatos apontam que as mulheres e homens da comunidade acham que o corpo feminino 

esta mais predisposto para execucao do trabalho da quebra do coco. Essa ideia nos remete a duas 

questoes importantes. Primeiro, a predisposicao do corpo humano para o trabalho, pois as mulheres e 

homens acham que a posicao agachada de pernas abertas que exige a quebra do coco nao fica bem 

para os homens, um mito bastante difundido na comunidade, por isso, usam o termo "achatando a 

bunda' 

Figura 17: Posicao traditional da quebra do coco. 



77 

A outra, e que isso vai de encontro as discussoes sobre feminizacao do trabalho que 

argumentam que os trabalhos caracterizados como femininos demandam caracteristicas como 

habilidade, paciencia, e os masculinos caracteristicas como a forca e a coragem. A atividade de 

quebrar coco, alem de exigir habilidade, demanda tambem duas caracteristicas eulturalmente 

consideradas do sexo masculino: a forca fisica para rachar o coco e a coragem, porque muitas delas, 

enfrentam perigos na mata, como serem atacadas por bois bravos e cobras. 

Portanto, na atividade aqui em estudo, sao colocados em cheque os criterios que definem os 

padroes de feminino e masculino da nossa cultura. Lobo (1991) "a diversidade e a complexidade das 

formas de uso da mao-de-obra ferninina sugerem que nao existem fatores naturais, inerentes ou 

logicos que instituam a divisao sexual do trabalho". Para esta autora, o que existe sao construcoes 

sociais de papeis para homens e mulheres subordinadas ao contexto historico. 

As diferencas biologicas nao justificam essa divisao de tarefas que e transmitida por geracoes, 

mas, para mulheres e homens da comunidade a quebra do coco e natuTalizada como "tarefa de 

mulher", mesmo quando a necessidade demanda a "ajuda" do homem. 

Como vimos em depoimentos anteriores, esta atividade e vista pelos homens como uma tarefa 

repetitiva e monotona, que exige paciencia e habilidade, caracteristicas eulturalmente atribuidas as 

mulheres, ou melhor dizendo, caracteristicas de uma suposta "natureza feminina". 

Saflfioti (1992) expressa em seu estudo que essa divisao sexual do trabalho adquire diversas 

formas conjunturais e historicas, com as diferencas observadas sendo produzidas historicamente e 

propagadas atraves de sistemas de representacao, gramaticas de conduta no feminino e masculino e -

particularmente importante - sendo fruto do processo de educacao e da socializacao dos individuos. 

Portanto, a classificacao de algumas atividades como femininas (quebrar o coco) e masculinas 

(coletar o coco, fazer o carvao) e um produto de uma construcao social, que foi internalizada poi 
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geracoes e passada atraves da socializacao dos individuos. Ou seja, a cristalizacao das acoes e que 

reproduz a divisao sexual do trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Cotidiano e Aprendizagem: " ...mia mae me insino e esse e meu oficio" 

Figura 18: Mae quebrando o coco com o filho ao lado 

O coco faz parte da vida dessas mulheres desde as suas infancias. Elas aprendem esta 

atividade observando-a no cotidiano de suas maes. E comum a gente ver as maes jovens trabalhando 

com os filhos ainda bebes deitados sobre um saco ao seu lado e os filhos maiores brincando com o 

coco ou sendo iniciado na quebra do mesmo. 

As quebradeiras de coco ja fazem parte da tradicao maranhense. Ha seculos elas desempenham 

este tipo de atividade. Por isso, ha todo um processo de naturalizacao na quebra do coco, onde c 

conhecimento e habilidade e transmitida de mae para filha e netas de geracao em geracao. 
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E e na transmissao do saber/fazer de mae para filha (o) que elas adquirem a habilidade para a 

quebra. A aprendizagem se da no dia-a-dia no espaco do lar, entre as tarefas domesticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 19: Criancas sendo miciadas na quebra do coco 

A iniciacao se da por volta dos seis ou sete anos de idade e no decorrer desse processo de 

aprendizagem algumas dificuldades sao encontradas. Os cortes sao inevitaveis e em alguns casos as 

criancas sao mutiladas em decorrencia de algum descuido na hora da quebra do coco. Habilidade e 

paciencia sao caracteristicas essenciais para o bom desempenho na hora da quebra do coco. Seguem-

se depoimentos de mulheres que nos mostram como se desenvolve o processo de aprendizagem de 

atividade. 

"Eu comecei a quebrar coco desde os sete ano mia fia...mia mae e meu pai todo tempo era pobre.. 

mia mae rachava as taiada...ela tinha muito fie parece que era onze que ela tinha e ai os maiozim 

ela ia botando pra treinar logo : ela fazia as taiadinha e a gente fazia um jeito de quebrar...e ai do 
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mei pro fim ela ia partindo era as banda que era pra gente quebrar...e nois quebrava e quando do 

mei pro fim o mais maiozim que ja ia treinando ia mermo era pro coco..." (M.F. 48 anos) (sic). 

"Essa piquinininha de cinco ano, a outra que ta pro colegio tem sete ano e ja quebra de dois quilo 

ja...eu nao quero deixar ela quebrar o coco que e piquinininha e agente que quebra o coco se corta 

demais...o dinhero dela compra comida tambem...ja ajuda na casa...eu ensino dando as bandinha 

ate pegar o jeito". (F.E. 49 anos) (sic). 

"Eu gosto de quebrar coco...eu quebro desde os dez anos, aprendir com mia mae. Ela quebrava as 

bandinha e me dava pra mim terminar de quebrar. Eu quebro dez quilo por dia (...) ha eu ja cortei 

meu dedo demais...quando o machado ta amolado ai que eu corto mermo... ". (M.L.E. 16 anos) 

(sic). 

Podemos perceber atraves desses relatos que a forma de aprendizado se faz naturalmente 

atraves do olhar atento do aprendiz (filha(o) sobre o fazer da sua mestre (mae). Como bem coloca 

Alburquerque (2002) "Nao e falando como se faz, ou teorizando sobre o fazer, que esse 

conhecimento e passado, mas atraves da observacao, do olhar". 

Apesar dos perigos que envolvem esta atividade, a necessidade obriga as maes a ensinarem 

suas filhas e filhos. Como diz D. Francisca "eu tenho pena, mas e o jeito mia fia...a precisao obriga. 

se nao, nao comi...esse e o unico ensinamento que posso dar...so sei isso". Muitas vezes durante a 

entrevista ouvi maes repreenderem seus filhos dizendo pra eles estudarem pra nao ter que se "danar'' 

no coco como elas. 

Outra quebradeira nos diz: 

"Eu aprendi vendo mermo, pelejando e a necessidade mandando eu quebrar o coco. Aqui se num 

quebrar o coco, num tem condicao todo mundo aqui quebra. No comeco cortei muito o dedo mais 

depois a gente pega jeito" (M.L.S. 47 anos) (sic). 

Como elas comecam a quebrar coco muito cedo, com o tempo vao adquirindo habilidadt 

atraves da pratica do dia a dia. Na idade de aproximadamente 13 anos, estao aptas para o trabalho 

mantendo o pico de producao ate os 40 anos, quando o corpo comeca a sentir o desgaste fisico e ; 

producao consequentemente tende a diminuir. 
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Fazendo um recorte temporal, podemos perceber atraves dos relatos que se seguem. que a 

produtividade das mulheres na quebra do coco babacu vai decaindo com o passar dos anos. Isso e 

devido ao fato que com a idade as mulheres perdem a agilidade e, com o tempo desenvolvem 

problemas de saude devido a natureza do trabalho, que maltrata muito o corpo 3 2 . Ja as mais jovens se 

orgulham de produzirem mais e ate competem entre si para ver quern quebra mais quilos de coco 

'Tem vez que eu quebro quatro, cinco quilo mas no tempo de eu nova.eu quebrava de oito a 

dez." (A.R.L.73 anos) (sic). 

"Quando eu era mais nova eu quebrava de 12Kg...eu quebrava mais adispois de la pra ca foi 

diminuindo... dirninuindo.e que a gente vai ficando veia do servico da gente...vai ficando 

abafada do serviso ai vai diminuindo...nao agiiento mais nao e ai ta assim" (F. 48 anos) 

"Ja cheguei a quebrar 25kg de coco num dia so...foi no mato...eu apostei com uma amiga... em 

casa a gente quebra menos...la(mata) nao tem zuada...eu acho bom quebrar no mato..." (R.S. 2" 

anos) (sic). 

"Menina hoje nao sou mais muie...antigamente sim...eu quebrava de 30 kg (...) mais agora eu 

quebro de 8kg de, 9kg...o que eu mais faco e de 9kg...e dificil quebrar 10 kg de coco agora eu fice 

doente quando fico sem quebrar...logo eu to acustumada a quebrar o bicho vei..." (F.O. 48 anos) 

(sic). 

Para essas mulheres, falar da importancia do coco e sinonimo de falar de suas vidas No 

transcorrer das entrevistas foi possivel perceber um misto de alegria e tristeza quando falavam do 

seu trabalho e de sua vida. 

A historia de vida da maioria dessas mulheres esta diretamente entrelacada com o seu trabalho, 

isto e, muitas delas quando falam de suas vidas, tomam como ponto de referenda o tempo em que 

chegou a necessidade da quebra do coco em suas vidas. 

Algumas partes da historia de vida de D. Anastacia, chefe de uma familia, sao emblematicas. 

Vejamos um trecho: 

Mais a frete trataremos essa questao. 
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Na atividade extrativa do babacu nao existe um horario pre-determinado para se iniciar a 

quebra do coco. As quebradeiras de coco procuram organizar o seu horario de acordo com as tarefas 

domesticas. 

Quando a quebra e realizada em casa, elas acordam por volta das cinco horas da manha para 

acender o carvao do fogao de barro para fazer o cafe para familia e as sete iniciam a quebra do coco. 

Geralmente esta atividade e realizada numa casinha feita exclusivamente para esta atividade que fica 

localizada ao lado da casa principal. 

Observei que na maioria das "casinhas de quebra" existe um fogao de barro, onde elas 

cozinham sua comida ao mesmo tempo que quebram o coco. De acordo com os depoimentos de 

varias quebradeiras de coco, elas conciliam a tarefa de cozinhar com a atividade da quebra do coco 

da seguinte maneira: as nove horas da manha, colocam o arroz e o feijao no fogo - que ja esta aceso 

desde o cafe da manha - e voltam para quebrar o coco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 20: Mulher quebrando coco com o fogao de barro ao lado 
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Quando chega aproximadamente as onze da manha elas param para terminar o almoco e logo 

apos vao almocar juntamente com a familia e depois de lavar as loucas do almoco, por volta das 

treze horas, retomam novamente a atividade da quebra do coco ate as cinco da tarde, quando 

finalmente param, tomam banho e vao ou mandam seus maridos ou filhos deixar sua producao na 

mercearia do Sr. Manoel ou do Sr. Raimundo Duarte em troca de alimento. 

Ja quando a quebra e realizada na mata, levantam por volta das cinco horas da manha, fazem 

suas tarefas domesticas ou deixam uma das fiihas tomando conta e por volta das seis ou sete horas da 

manha - geralmente com duas ou mais companheiras - vao para mata com seus instrumentos de 

trabalho, ou seja machado, macete e o cofo. 

Como passam o dia todo na mata, retornando para casa por volta das dezessete horas da tarde. 

levam consigo algum alimento, geralmente farinha e peixe assado, para "matar a fome", enquanto 

trabalham. Quando acontece de quebrarem o coco proximo a algum riacho ou igarape, levam a 

farinha, o sal e pescam para se alimentarem. So retomam as suas casas com o cofo cheio de 

amendoas. 

Vejamos o que elas falam a respeito da ida para o "mato": 

"Quando a gente vai pro mato, a gente leva farinha nos vamo pra bera do igarape e pesca e come 

com pexe...la pra onde a gente vai tem um rancho e todo ano a gente vai quebrar la" (A.C. 18 

anos) (sic). 

"Eu cansei de levar farinha, pimenta e sal pra comer no mato...a gente faz o xibeu (mistura de 

farinha sal pimenta e agua) enche a barriga e nao sente feme" (R .S. 22 anos) (sic). 

"No mato tem muita manga e a gente quando acha come com farinha...e bom. As vezes eu chego 

de tarde toda melada de manga" (F.A.S. 12 anos) (sic). 

Como podemos perceber elas nao seguem um padrao rigido de horarios, mesmo porque ela 

procuram conciliar o trabalho da quebra do coco com as tarefas domesticas. Assim, o uso do temp* 
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nao e definido a partir de uma divisao entre tempo de trabalho na casa e fora dela, como ocorre nas 

relacoes de assalariamento em que as mulheres tem uma dupla, tripla Jornada de trabalho. Aqu i 

percebe-se que ha uma imbricacao entre tarefas domesticas e a quebra do coco. 

Com toda essa carga de trabalho, sao elas que, ajudadas ou nao pelo companheiro, asseguram o 

alimento diario da familia. A maioria dos brasileiros nunca ouviram falar das quebradeiras de coco 

babacu, essas mulheres, de nenhuma ou pouca escolaridade, poucas vezes sairam da comunidade. 

Mas elas sabem o valor do seu trabalho dentro do processo produtivo do coco babacu e tem 

consciencia de suas condicoes de exploradas. 

Inquiridas sobre o valor do seu trabalho, elas dizem: 

"Tem muie que tem vergonha de quebrar coco. Eu nao acho feio a pessoa ter sua arte e mostrar 

ne... porque quern tem emprego vai mostrar que e empregado e quern nao tem vai mostrar o seu 

service..o trabalho e esse e esse que tem de mostrar...nao adianta voce chegar aqui e eu esconder 

de que eu vivo ne...eu tenho de mostrar de que eu vivo porque a gente tem que da valor daquilo 

que a gente verve ne...problema maior que eu acho e o coco muito barato. A gente e forcado a 

quebrar dez quilo de coco pra comprar um quilo de came" (V.S. 36 anos) (sic). 

"Eu gosto de quebrar porque e meu trabalho e minha arte...pois ta parado sem fazer nada e pio e 

eu nao gosto de ficar esperando dinhero de marido e e o que eu sei fazer nao tenho vergonha e 

trabaia e uma honra pra mim" (M.L.F 47 anos) (sic). 

"Eles divia aumentar o coco mais um poquim pra miora pra gente pois so e a gente que quebra 

mermo...duvide se a gente nao quebrasse eles iam aumentar ja ja." (S.F. 26 anos) (sic). 

"Eu acho e bom quebrar coco, e o meu trabaio...e a minha diversao...meu marido me da valor e eu 

gosto de trabaia...tem muie por ai que diz que quebra coco porque e o jeito...mas eu quebro 

porque gosto de quebrar" (J.M.S 39 anos) (sic) 

"Esse service e minha vida, so deixo de quebrar o coco quando nao puder mermo. Eu ouvi dizer 

que ia deixar de comprar o coco quebrado porque eles tinham uma maquina pra quebrar...mas 

depois morreu essa estoria. So tem nois mermo pra quebrar o coco...se a gente nao quebrar nao 

tem produto dele ne...so e mais ruim porque nunca da preco. Um quilo de coco por trinta centavos 

e muito pouco...eles deviam aumentar mais um pouquim porque da muito trabalho e a gente se 

corta e fica parada aquela semana" (P.G.C. 68 anos) (sic). 
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Esses depoimentos apontam que para as mulheres quebradeiras de coco o valor do trabalho 

delas nao e subjetivado apenas como gerador de renda, mas como uma parte fundamental de suas 

vidas. 0 seu papel dentro da familia nao e representado como de submissao e sim de igualdade e 

companheirismo. 

Lendo Sarti (1996), quando faz uma analise da moral no mundo do trabalho, compreendemos 

que o valor do trabalho, para as familias pobres, se define dentro de uma logica em que conta nao 

apenas o calculo economico, mas o beneficio moral que retiram desta atividade. Esta logica e 

vivenciada pelas quebradeiras de coco, pois seus relatos indicam que o que conta e poder participar 

ativamente para o sustento da familia, mostrando o seu valor de mulher que tem disposicao para 

cuidar dos filhos e do marido, contribuindo para sua afirmacao de identidade feminina de mulher 

trabalhadora, dentro da familia e fora dela. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Homens no trote do burro 

No dia em que cheguei em jatoba para realizar a pesquisa de campo nao foi dificil deparar-me 

com homens enxotando jumentos com cargas de jacas sobre o lombo do animal abarrotado de coco 

babacu. 

Na divisao de tarefas, a "caca do coco" e vista como uma atividade predominantemente 

masculina. Sao os homens que na maioria das vezes vao coletar o coco e trazem para suas mulheres 

quebrarem em casa, pois segundo as mulheres entrevistadas, e perigoso, uma vez que elas correm o 

risco de serem atacadas por outros homens de comunidades vizinhas. 
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Com o desenvolver da pesquisa, foi possivel observar que esse trabalho e subjetivado pelos 

homens e mulheres da comunidade, como um trabalho masculino. O que justifica tal pensamento 

segundo eles, e que o mesmo demanda forca fisica para retirar os pesados jacas de coco do lombo do 

animal, uma tarefa muito pesada para as mulheres. 

A forca e a coragem sao qualidades atribuidas eulturalmente a "natureza masculina" e como a 

coleta do coco exige essas caracteristicas, os homens ficam encarregados de trazer o coco pra dentro 

de casa, nao "expondo" suas mulheres ao perigo e, por outro lado, nao as afastam de exercer suas 

tarefas domesticas. 

Rosilene de 18 anos nos explica: 

"meu marido nao gosta que eu va quebrar no mato, tem ciume, ele caca o coco e traz pra mim 

quebrar, assim nao atrapaia de fazer as coisa de casa, ele gosta que eu faco a comida na hora.' 

(sic). 
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Outra quebradeira, sobre o mesmo assunto declarou que: 

"a gente quebra mais no mato e em grupo e eu merma nao venho quebrar sozinha porque faz 
medo ficar aqui nos mato...as vez a mode gado contecer alguma coisa com a gente aqui no mato 
por isso a gente andando de duas de tres e mio....por exemplo as vez fulano mata alguem e se 
esconde no mato e a epoca que a gente so anda se for mais os home da gente" (RS. 36 anos) 
(sic). 

Como vimos com o depoimento a imagem da mulher como sexo fragil e dependente e 

facilmente introjetada, em contraposicao a imagem do homem, forte e protetor. Mas, percebemos 

uma funcionalidade por tras desse discurso de protecao, uma vez que, a permanencia em caia 

garante aos homens ter a comida na "hora". 

Fazer a caieira33, tambem e considerada uma atividade que pertence mais ao mundo masculine 

pois e uma atividade considerada perigosa para as mulheres e homens. A feitura da mesma exige 

muita atencao na hora do preparo para obtencao do carvao, pois existem algumas tecnicas que 

devem ser seguidas. 

Para melhor compreendermos o processo de fazer o carvao, "Seu Bilino" um morador da 

regiao nos explica: 

"Todo dia eu vou pegar o coco no mato e quando eu chego eu vou fazer a caieira pra fazer o 
carvao tern ate uma ali queimando.eu queimo hoje e a manha eu tiro pruque tern que tirar mas 
pode passar ate quatro dias dentro do chao mas eu tiro ele e quente.pra fazer a gente cava o chao 
e bota o fogo num pouco de casca e depois de acesa coloca mais casca e deixa queima todim 
adispois a gente joga agua em riba e cobre com paia ou saco mais bem aguado se nao no otro dia 
sai incendiado o carvao vira so cinza...tem que deixar queimar todim pra depois cobrir.. pois bem 
cobre com paia e depois com terra..abafa bem ahafadim e no outro dia tira.._se jogar a agua 
contra o vento ja morreu tern mais isso...tern que prestar atencao pra onde ti ventando se nao o 
vapor queima a gente todim.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.0  sangue cozinha na mesma hora e perigoso demais"(sic). 

33 E 0  buraco feito no chao, dentro do qual colocam as cascas do coco e ateiam fogo e cobrem com a terra para 

que queimem e virem carvao vegetal. 
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De acordo com informacoes dos moradores de jatoba, tern homens na comunidade com 

problema de saude em conseqiiencia do "abafamento" da caieira, inclusive, um ano atras um 

morador da regiao foi a obito com queimaduras de terceiro grau quando realizada essa tarefa no 

campo. 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 22: Caieira aberta para queimar a casca do coco para fazer o carvao 

Observamos que os homens procuram "proteger" suas mulheres das tarefas consideradas mais 

pesadas. A partir dessa ideia desenvolvem um discurso que define a quebra do coco uma atividade 

"leve", que as mulheres podem realizar no espaco do lar, um espaco tradicionalmente considerado 

sagrado. 

Quebrar coco para os homens e vergonhoso, "o home foi feito pra roca e nao pra quebrar 

coco"(sic). Veja os depoimentes que corrobora com esse pensamento. 
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"Eu que ajudo minha mae a quebrar quando nao tern outra coisa pra fazer...eu nao tenho vergonha 
nao...no inverno no barracao do seu manel e homes e mulher". (A.F. 18 anos) 

"la em casa os home sabe quebrar mas nao quebram nao eles sao desajeitados ficam todo abertao 
com as pemas la pra acola...num tern nem jerto...o que eles fazem sem reclamar e cacar o coco". 
(R. S. 21 anos) 

"os home aqui so quebra quando ta parado fazem o carvao mais a muie e direto no coco...meus 
fie tudim sabe quebrar o coco...os minino sao mei acanhado pra quebrar eles acfaann que esse 
servico assenta mais pra muie..os home e pra roca fazer outras coisa...logo eles dizem ficar ali no 
mei das muie de pemas abertas e muito fraco". (M.L.F. 47 anos) 

"Antigamente o home nao quebrava coco tinha vergonha...oia eu vou contar aqui quando eu era 
rapaz eu ia quebrar coco eu botava seis jaca e ia quebrar de tras escondido pra ninguem me ver. 
Eu quebrava mas na hora de vender eu mandava os menor...e ate hoje eu nao gosto de quebrar 
nao...quebro mermo porque preciso mas nao gosto nao (...) se e da pessoa ta zonzando no 
mundo...mermo que ele ganhe dois real e mio pra ele...Ha se esse negocio de dizer que a "bunda 
fica chata" pois a minha ja ta...oia, quando eu tinha uns quatorze ano eu pegava o meu frftim e 
tirava pro mato com um machado um macete e um sacc.eu nunca pegava um cofo mode eu botar 
nas mia costa nao pro mode o povo num saber o que eu ia fazer. O pessoal pensava que eu ia tirar 
algum palmito mas eu ia era quebrar cocc.eu deixava meu coco quebrado la no mato e seis horas 
da tarde eu ia buscar...quern ia vender era meu irmao mais novo...ele tern agora vinte e seis ano 
mas quebra tambem...ele tern o emprego mas quando ta sem fazer nada ele quebra...e como eu 
digo mermo que tudim tern um emprego (juquira ou vaqueiro) mais quebra.. so emprego nao da 
tern que quebrar coco...o salario que a gente ganha aqui e pouco.nao da pra cobrir as despesa 
nao. Eu vou caco o coco e boto pra muie quebrar e quando posso eu ajudo a quebrar...se e pra 
mim ganhar dinhero ta bom" . ( C.D.L. 27 anos ) 

Diante do exposto, pode-se dizer que as esferas do dominio masculino e feminino dentro do 

processo da extracao do coco babacu podem ser relativizadas, dependendo da situacao economica 

em que se encontra a unidade familiar. 

Tanto no campo, quanto na cidade, as atividades femininas sao menos valorizadas, em 

detrimento dos trabalhos considerados masculinos. As relacoes de trabalho diferem de acordo com o 

genero e as diferencas terminam sendo hierarquizadas. Na atividade extrativa da quebra do coco 

babacu nao e diferente. 

Amaral (1990) em seu estudo sobre a economia do babagu destaca que, o trabalho da quebra do 

coco babacu e executado quase que exclusivamente pela forca de trabalho feminino e/ou criancas. 

Esse exclusivismo do trabalho feminino explica-se pelo fato de se criar, dentro das unidades 



91 

produtivas uma divisao natural entre os dois sexos na execucao das atividades agricolas e extrativas, 

isto e, cada atividade destas contem caracteristicas proprias de execucao, emprego de energia e 

forca etc, que determinam que haja uma certa especializacao entre os membros e sexo da familia do 

pequeno produtor. 

As atividades agricolas em Jatoba tern predominancia da mao de obra masculina. Eles 

procuram conciliar o trabalho da roca com a atividade extrativa do babacu. Ja as mulheres tendem a 

ficar de fora das atividades agricolas - exceto, as viuvas e as que nao tern filho homem - no entanto, 

os homens procuram "ajudar" coletando o coco para suas mulheres ou maes quebrarem. 

Esta separacao vem corroborar com varias pesquisas desenvolvidas sobre este aspecto ao 

concluirem que geralmente as atividades agricolas tern sido consideradas dentro de uma otica da 

divisao sexual do trabalho como atividades masculinas. 

Vale salientar que quando o homem, se envolve com a exploracao do babacu, ele prefere se 

ocupar da tarefa da coleta de coco que e posteriormente quebrado pela mulher, porque. segundo os 

homens esta tarefa e relativamente mais pesada, principalmente quando se trata do transporte dos 

cocos. Em suma, como podemos perceber, o que nao se pode fazer e atribuir rigidez a essa divisao 

de tarefas por sexo no processo da extracao do coco babacu. 

Atraves da observacao do fazer e ser do quotidiano das mulheres e homens de Jatoba, de suas 

historias de vida identificamos aspectos concretos da vida de todos os dias dos moradores desta 

comunidade, na qual vimos emergir nao apenas a historia de dominacao, mas os papeis informais, as 

mediacSes sociais, a improvisacao e a resistencia dessa gente. 

A compreensao do cotidiano possibilitou perceber as relacoes sociais que se estabelecem e o a 

diversidade e fluidez das relacoes de genero relativas aos papeis desempenhados por homens e 

mulheres nas diversas atividades envolvidas como na producao e comercializacao do babacu. 
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3.5. Todo mundo envolvido com o babacu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA im por tan cia d o coco para obtencao de 

renda da comunidade de J atoba 

O coco babacu e o principal produto do extrativismo vegetal para as comunidades rurais do 

Maranhao. A comunidade de Jatoba e uma delas. Sua dinamica gira em torno deste produto. 

Podemos dizer que aqui o babacu comanda a vida das pessoas. Mesmo havendo agricultura de 

subsistencia (roca), a quebra e venda do coco babacu e seus subprodutos (carvao, azeite) - de acordo 

com os moradores de jatoba - constitui a principal34 fonte de renda para a regiao. 

Neste povoado, algumas familias praticam a agricultura de subsistencia, ou seja, a denominada 

roca para o consumo domestico, uma vez que a producao da mesma e muito pouca, nao entrando 

portanto no circuito da comercializacao. De acordo com um agricultor da regiao, depois da colheita 

os produtos (arroz, feijao) sao consumidos dentro de tres a quatro meses. Com a escassez desses 

alimentos, a unica alternativa e quebrar coco para trocar por mantimento no comercio local. 

Para os homens chefes de familia que nao tern terra para plantar a unica saida para obter os 

meios de subsistencia e procurar vender sua forca de trabalho para os fazendeiros locais ou quebrar o 

coco. No caso em questao, as familias recorrem ao trabalho alugado temporario, ou seja, a juquira, 

como uma estrategia para garantir a sobrevivencia da unidade domestica. Como a juquira e um 

trabalho temporario - ocorre duas vezes ao ano - , a unica fonte de renda regular e a quebra do coco 

e a producao do carvao. 

E como diz seu "Petisco", o lider comunitario: 

34 Quero enfatizar que tomamos como base para saber qual e a principal fonte de renda das familias locais o 
depoimento de homns e mulheres os quais entrevistamos ou mantemos contato. Mas para sermos mais precises-
necessitariamos de uma analise mais minuciosa ou quantitative. 
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"0 coco aqui e uma fonte de renda que ta em primero higar...e uma atividade...e como se diz e 
mermo o trabalho responsavel por tudo (...) todo mundo e envolvido com o babacu mas o negocio 
e que cada um tern o seu jeito sua linha de trabalho. No caso do seu Manel (comerciante local) ele 
ganha do babacu mas ja nao quebra...mas ajunta compra o coco com casca, faz um monte beta o 
pessoal pra quebrar compra o caroco de meia e vende. A casca tambem e dele. Tern o cara do bar 
aqui que nao quebra e nem compra mas o dinhero do que vai tomar a cervejinha ou pinga a 
maioria vem do babacu" (sic). 

Como aponta esse depoimento a renda basica de Jatoba e o coco babacu. Mulheres, homens e 

criancas se dividem nas tarefas da coleta, quebra e venda do coco para satisfazer suas necessidades 

basicas de sobrevivencia, ou melhor dizendo, para garantir o alimento diario para a familia. Portanto, 

nao podemos negar a relevancia da atividade extrativa do babagu para estas mulheres e suas 

respectivas familias. O comercio como constata o depoimento de seu Petisco, depende diretamente 

do babacu. 

0 coco babacu foi perdendo seu valor economico no mercado, mas por outro lado, ele tern uma 

funcao social muito importante, que e manter a unidade familiar e a sociabilidade entre os 

moradores de Jatoba. Isso se deve ao fato de que toda a famiHa esta diretamente envolvida na quebra 

do coco babacu. 

Como citamos anteriormente no capitulo anterior, a atividade extrativa do coco babacu era 

visto antigamente como complemento da renda familiar, onde as mulheres o quebravam para 

comprar um cafe, um acucar, ou entao roupa, calgado, perfume etc., todos tinham acesso a um 

pedaco de chao para fazer sua roca, mas com o cercamento das terras, houve uma inversao como nos 

indicam os depoimentos a seguir. A quebra do coco babacu, passou a ser de fundamental 

importancia para a economia domestica. Para a maioria das mulheres quebradeiras de coco 

entrevistadas, a sua producao vai toda no alimento do dia a dia. 
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"A gente quebra esse coco hoje quando e bem cedo o cabra tern de apanhar o dicomer na quitanda 
tern de comprar fiado la na quitanda...e quando e de tarde tern de apanhar os coco e levar pra 
pagar e a manha quebra de novo que e pra pagar aquele que a gente traz...e assim e todo dia 
ninguem tern fblga nao...da trabalho ate pro cabra vestir acredrta0 So consegue roupa quando 
trabalha na juquira ou rocado...mas tambem trabalha uns dia e depois para" (B. S. 48 anos) (sic) 

"0 dinhero do coco da pra comprar muita coisa pois e dele que a gente se apega pra comprar 
carne cafe acucar so que nao vai comprado mermo do coco e o arroz e feijao pois meu marido 
participa da roca comunitaria e dai da pra tirar um feijaozim um arroz nao da pro ano todo mais 
ajuda" ( V.L. 32 anos) (sic). 

"Como eu sempre digo quando e epoca de juquira o home ainda pega um dinherim pra ajudar na 
casa os rapaz pra comprar uma roupa um calcado um material pra escola e quando nao tern e do 
coco mermo todo mundo. E home muie minino, vei, e tudo. Enquanto pode ta fazer aquela luta do 
coco a gente t i fazendo" (M. V. 28 anos) (sic). 

"A comunidade aqui e boa mais pra mim nao tern servico pra gente que quer trabalhar na lavoura 
Logo eu nao participei pra ganhar essa terra. O unico oficio que eu sei fazer e roca. Se nao tiver 
isso o jeito e quebrar coco mais a muie. Mas isso nao e servico pra home nao. Esse coco 
antigamente era so pras muie comprar as coisinha dela, o sustento de casa era tudo o home mas a 
vida da volta ne minha filha? O jeito que tern e se conformar" (J.A.S.71 anos) (sic). 

Como podemos perceber, quando os maridos estao sem trabalho sao as mulheres que 

sustentam a casa quebrando o coco, apesar dos homens tambem paniciparem do processo da quebra 

do coco. Entao, pode-se dizer que o papel do provedor do lar pode ser relativizado, dependendo do 

momento do desenvolvimento do ciclo de vida domestico em que esta situada a familia . 

Em Jatoba ha um numero consideravel de mulheres chefes de familia. Isso decorre da migracao 

de seus maridos ou filhos para outras regioes em busca de emprego, ficando assim as mulheres 

responsaveis pela despesa da casa. A mulher passa a ser entao a unica provedora do lar. Mesmo 

assim, quando eram inquiridas sobre quern era o chefe da casa, muitas responderam que era o 

marido. mesmo este estando ausente ou presente. 

"Isto nos sugere que a presenca de um homem adulto no lar debilfta ideologicamente a percepcao 
da mulher, no seu verdadeiro papel que ela julga como produtora, mesmo nos casos em que o 
homem trabalhe secundariamente no campo. Nas circunstancias, por exemplo, em que o homem 
se encontre ausente grande parte do ano ou quando e enfermo. Em ambos os casos, suas esposas 
se consideram sua atividadesomente como ajuda em termos de producao." (OLIVEIRA,1996: 46) 
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Percebemos, que mesmo com o marido em casa e elas tendo que sustentar a familia com a 

quebra do coco, provendo a familia, a autoridade do marido nao e contestada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6. O processo de comercializacao do coco babacu 

Em Jatoba, o babacu e explorado pelas quebradeiras de coco babacu sob duas formas, como 

valor de uso e valor de troca. 

No primeiro caso, elas utilizam certas partes do coco babacu e da palmeira para transforma-los 

em produtos de consumo domestico. Por exemplo. a casca do coco e utilizada para fazer carvao, 

remedios; a amendoa para extrair o leite e, tambem o azeite que e muito utilizado na culinaria local. 

Ja as folhas da palmeira servem para cobrir suas casas. 

De acordo com experiencias efetuadas pelo Instituto de Recursos Naturais e pela Escola 

Tecnica Federal do Maranhao, o babacu fornece cerca de 68 subprodutos. Dessa palmeira 

praticamente quase tudo pode ser reaproveitado. 

O outro caso, ocorre quando elas colocam no circuito da comercializacao a sua producao. Na 

comunidade em estudo os produtos comercializados sao a amendoa e o carvao. Com a venda da 

amendoa e carvao, as quebradeiras de coco conseguem obter nas "quitandas" do povoado, o basico 

dos bens de consumo como arroz, feijao, carne e os de origem industrial como cafe, cigarro, acucar, 

fosforo, querosene, sal etc. 
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Figura 23: Casas cobertas com a palha da palmeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ba ba c u .  

Mesmo as familias que plantam nao conseguem que seus produtos (arroz, feijao) durem ate a 

proxima safra, pois a producao e muito pouca, recorrendo, parte do ano a renda gerada na extracao 

do babacu para obter os produtos domesticos. E o que aponta esse depoimento: "...merma, mermo 

quern tern roca, o feijao e o arroz acaba logo, pois a producao e poquinha, so da uns tres , quatro mes 

e depois tern de comprar na quitanda de novo" . (V.S. 35 anos) (sic). 

A exploracao do coco babacu, seja na forma de valor de uso ou de troca, esta para as familias 

de jatoba como uma relevante base economica para a reproducao da unidade familiar, uma vez que 

a produgao agricola (roca), quando e o caso, nao consegue suprir as necessidades da familia. 

E relevante salientar que em Jatoba a comercializacao do coco babacu, como em outras 

comunidades maranhenses, acontece de uma forma particular, ou seja, elas utilizam uma das formas 

mais primitivas de comercializacao de produtos, o denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escambo. Este caracteriza-se pela 

troca de um produto por outro. 
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As amendoas e o carvao sao comercializados pelas quebradeiras de coco em quitandas que 

ficam localizadas na propria comunidade. Em Jatoba so tem dois comerciantes que compram o coco 

babacu. De acordo com os relatos a seguir, a venda do coco nesses comercios se processam da 

seguinte forma. 

"Eu quebro coco o dia todim quando chega de tardizinha meu marido leva ali pro seu Manuel e 
troca por cafe acucar fumo o que ti precisando nesse dia. 0 arroz e o feijao vem da roca mais so 
dura tres meses e ai nois tem de comprar la tambem. As vez quando da pego came mais e dificU 
qualquer coisa tem o pexe do igarape. Seu manel compra a trinta centavos o quilo mas seu 
Raimundo tambem e o mesmo preco. Mas nois prefere vender mais pro seu Manel que as vez eu 
preciso de dinhero prum remedio ele da. E assim e todo dia nao tem folga tem que quebrar pra 
pagar a comida que traz" (I. S. 38 anos) (sic). 

"Isso so de muie quebrar o coco... comigo nao tem disso nao! O que vale e o dinhero...dinheiro 
nao as coisa porque as vez agente nem ver o dinhero so faz deixar la e traz o dicomer...levo 
aquele coco de tarde e trago aquela comidinha..." (A.M.C.S, 21 anos ) (sic). 

E importante chamar a atencao para o aspecto de que a venda e realizada na maioria pelos 

homens (marido, filho) da familia, sendo excecao, as mulheres que nao tem uma presenca masculina 

em casa. Aqui mais uma vez, evidencia-se diferenciacoes nos papeis de acordo com o sexo, ou 

melhor dizendo, as mulheres acham que os homens estao mais aptos para o comercio. 

Para algumas mulheres quebradeiras de coco de Jatoba, "o home sabe negociar mio", por isso 

preferem que seus maridos ou filhos venda o seu produto. 

Varios estudos (AMARAL, 1990; ALMEIDA, 1995, CARIOCA, 1981) sobre a economia do 

babacu apontam a exploracao do babacu como uma atividade complementar e acessoria para as 

familias que realizam a atividade extrativa, mas no caso aqui em estudo, como ja foi colocado, a 

atividade da quebra do coco e seus subprodutos constitui a atividade economica principal. Gracas a 

ele a comunidade de Jatoba obtem quase tudode que necessita para sobreviver, permitindo 

ultrapassar os limites de seus recursos, limites impostos pela ecologia e por sua economia. 
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Por ser uma atividade de grande importancia economica para as familias que dela necessitam, 

as quebradeiras de coco primam pela qualidade do seu produto, ou seja, procuram extrair a amendoa 

sem quebra-la ao meio e procuram nao deixar vestigios da casca do coco, que elas chamam de 

"cavaco", pois nao tomando esses cuidados a amendoa e desvalorizada no mercado local. 

0 coco babacu tanto no comercio, como para uso domestico, e classificado de acordo com 

suas caracteristicas fisicas, ou seja, dependendo do estado em que se encontra ele e mais valorizado 

tanto como valor de troca, como valor de uso. O depoimento a seguir exemplifica. 

"0 coco verde e bom pra fazer leite pra botar no dicomer e, serve tambem pra mode os bacuri 
(cnancas) comer farinha com leite. Ele verde fica mais pesado que o coco seco entao e mio pra 
vender. Ja o coco seco e bom pra fazer azeite" (R.S. 61 anos) (sic). 

Apesar de todo esse "controle de qualidade", o coco babacu continua sendo desvaloriado no 

mercado. As quebradeiras de coco tem consciencia que o seu trabalho deveria ser mais valorizado 

economicamente, pois elas reclamam que o preco das mercadorias aumentam, enquanto o coco custa 

muito pouco. Segundo elas so ainda quebram o coco porque a casca depois de transformada em 

carvao tem um preco bem melhor que fica em torno de R$ 2,50 a lata. O carvao tambem e trocado 

por comida na bodega do povoado, eles so solicitam o dinheiro quando precisam comprar algum 

remedio na cidade ou outra necessidade maior. 

De acordo com alguns moradores, ha uma especie de combinacao entre os comerciantes locais 

quanto ao preco do quilo de coco. E o que aponta este relate 

"Acredito que ha uma especie de organizacao atraves dos comprador, atravessador ne(...) aqui so 
tem dois comerciante entao elas (quebradeiras de coco) nao tem opcao (...) como e o caso do 
Ludovico la tem uma Cooperativa uma Associacao que se o coco aqui agora ta de trinta e cinco 
centavos la talvez o coco seja de quarenta e cinco centavos ai elas fkam se perguntando mas 
porque la t i esse preco e aqui ta esse? Entio voce ve hoje agora pra se comprar um quilo de arroz 
tem que se quebrar tres quilo de coco tres quilo de coco pra trocar por um quilo de arroz" (E.R. 
45 anos) (sic). 
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"Eu acho que nosso trabalho divia ser mais valorizado o coco nao sobe so as mercadorias que 
sobe. Quando a gente vai falar eles dizem que o coco vai e abaixar mais. A gente so vende pra seu 
Manel". (F.E. 49 anos) (sic). 

Como vimos, as quebradeiras de coco nao tem muita alternativa na hora de vender o seu 

produto, uma vez que as necessidades imediatas (alimento) nao deixam que procurem outro meio 

para comercializa-los. 

De acordo com um dos comerciantes de Jatoba, o fluxo de comercializacao da amendoa do 

babacu e do carvao se da da seguinte maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FLUXO DECOMERCIALIZACAO DOSPRODUTOS EXTRATIVOSDE JATOBA 

Da amendoa 

QUEBRADEIRAS BODEGUEIRO CQMERCIANTE INDUSTRIA 

LOCAL 

Produtores extrativista de 

Jatoba 

Pequeno Intermediari 

Sr. Manoel 

Medio intermediario 

Ze Cabloco 

Caxias 

Pedreiras/Baa 

Do carvao 

QUEBRADEIRAS BODEGUEIRO COMERCIANTES LOCA 

Extrativistas Pequeno Intermediaria Familias/consumo domesti 

Panificadoras 

Atraves destes esquemas acima apresentados, podemos identificar os agentes comerciais 

envolvidos no processo da comercializacao do coco babacu e seus subprodutos. 

3.7. A dinamica do trabalho nos meses de inverno e verao 

A exploracao do coco babacu tem sua dinamica, ou seja, tem periodos em que as atividades da 

quebra e venda sao mais e menos intensas. Para as quebradeiras de coco babacu de Jatoba, essa 
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dinamica da atividade esta diretamente relacionada com as duas estacoes do ano, que no Maranhao 

basicamente se divide entre inverno e verao 

Estas duas estacoes sao caracterizadas pelas quebradeiras de coco como tempo bom (verao) e 

tempo ruim (inverno) para a extracao do coco babacu. Assim e denominado, porque o inverno e um 

periodo marcado por fortes chuvas e que se intensifica ainda mais nos meses de marco e abril, 

ocasionando mudancas no ritmo da atividade da quebra do coco. 

De Janeiro a agosto acontece a entressafra do coco babacu, havendo nesse periodo uma 

reducao da atividade da quebra do coco, devido a escassez do produto. Com as chuvas, a coleta do 

coco fica mais dificil, uma vez que os campos ficam alagados e o mato cresce escondendo o coco. 

De acordo com seu Bilino, "pra gente conseguir coco tem que atravessar lugar com a lama nos peito, 

se nao tomar cuidado o animal atola, e um sofrimento" (sic). 

Com a chegada do verao a atividade do coco toma um impulso, pois a safra do coco ocorre 

nesse periodo, que vai do mes de agosto ate dezembro. A produtividade das quebradeiras de coco 

aumenta consideravelmente nesse periodo, tendo como pico maximo os meses de outubro e 

novembro. Veja o que nos diz uma quebradeira de coco: 

"No verao tudo miora o coco aparece e a gente pode quebrar ele tanto em casa como no mato. No 
mato a gente vai passando e acha um monte de coco debaixo das palmera. No inverno e triste 
chove demais as vez a gente nem bota a venta pra fora de tanta chuva" (I.F. 43 anos) (sic). 

No periodo da safra o coco cai em cachos ou individualmente e os homens/mulheres recolhem 

e os transportam ate suas casas em jacas acoplados no lombo de um animal (burro, jumento ou 

egua). 
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Figura 24: Quebradeira de Coco na mata. 

Algumas quebradeiras de coco, no periodo do verao preferem quebrar o coco na mata, no 

proprio local onde estao coletando. Elas juntam o coco e depois passam a quebra-lo. As areas onde 

quebram o coco sao de propriedade privada, por isso, elas devem seguir algumas restricoes feitas 

pelos fazendeiros locais, como nao deixar as cascas do coco no local onde estao quebrando e 

tambem, nao fazer caieiras. 

O motivo de tais restricoes, segundo alegam os fazendeiros, e que as cascas do coco entram 

nos cascos dos animais adoecendo-os e tambem; as caieiras alem de provocarem incendios, os 

buracos apos a retirada do carvao ficam abertos facilitando a queda dos animais dentro dos mesmos. 

A saida e levar as cascas para serem queimadas no quintal de suas casas. 
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Outro dado relevante e que no verao algumas familias coletam o coco e os estocam no quintal 

de suas casas para serem quebradas durante o inverno, pois como ja coloquei, as chuvas dificultam 

muito a coleta nesse periodo. 

Nos meses de fevereiro a maio as chuvas sao mais freqiientes, entao, elas preferem quebrar o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

coco em suas casas. Esses meses sao caracterizados por um periodo dificil, pois o coco fica mais 

escasso e quern tem roca ainda nao colheu sua producao. 

Outro fato recorrente desse periodo e que os acidentes sao mais freqiientes, os cortes sao 

inevitaveis. O motivo e que no inverno o coco esta encharcado e na hora da quebra ele escorrega 

com facilidade, cortando os dedos de quern os quebra. 

Como as dificuldades no processo extrativo do coco babacu aumentam no inverno, ha um 

aumento de preco no quilo do coco. No inverno ele chega ao preco de R$ 0,50 centavos. No verao o 

preco e de R$ 0,35 centavos o quilo. 

Apesar da oferta do babacu softer variacao ao longo dos meses, havendo uma divisao entre o 

periodo caracterizado como safra, que compreende os meses que antecedem as chuvas, de agosto a 

meados de dezembro, e a entresafra, de Janeiro a meados de agosto, as familias coletam a materia 

prima durante todo o ano, se dividindo internamente para desempenhar a atividade extrativa em 

consonancia com as outras atividades economicas (roca e juquira). 

E de suma importancia salientar que cada localidade tem sua especificidade, por isso a 

dinamica do coco varia de acordo com o local. Deve-se levar em consideracao alguns fatores, como 

a variacao do clima e da quantidade e localizacao de babacuais e trabalhadores extrativista. Esses 

fatores provocam mudancas no periodo que chamamos de safra e entressafra. 
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3.8. Principais doencas decorrentes da quebra do coco. 

A quebra do coco e a parte mais dificil do processo produtivo da extracao do coco babacu, o 

qual, segundo Amaral (1990) pode ser descrito da seguinte forma: a quebra do coco e uma atividade 

penosa e demorada que e executada por meio extremamente simples. O trabalhador sentado no chao 

segura com os pes um machado, cujo gume e dirigido para cima. Sobre o gume ele coloca o coco e 

sobre este sao aplicadas pancadas ,com um pau ou um macete, ate que o mesocarpo e o endocarpo se 

partem e as amendoas podem ser retiradas. Primeiro, o coco e fendido em duas partes que depois, ate 

a soltura completa das amendoas, continuam sendo trabalhadas da mesma maneira". 

Essa tradicional postura da quebra do coco, alem de exigir muito esforco fisico, requer que as 

mulheres (homens) ficam longos periodos sentadas(os) no chao com o corpo inclinado para afrente e 

as pernas abertas. 

Figura 25: Posicao do homem quebrando coco 
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De acordo com os sujeitos envolvidos na pesquisa, isso ocasiona, a longo prazo. serias 

complicates a saude dessas mulheres (homens). 

Nao podemos aqui precisar em que grau isso acontece, mesmo porque esse nao e o objetivo 

central deste estudo, o fato e que tanto as quebradeiras de coco quanto os homens com quern 

conversei ou entrevistei e que quebram o coco, se queixam de problemas de saude ligadas as 

atividads. Vejamos o que nos dizem algumas quebradeiras de coco sobre essa questao: 

"Eu nao gosto de quebrar o coco eu quebro porque e o jeito porque da uma dor nas costas da 
gente. Doi ate o pe da barriga so de ti sentada" (C.A.S. 21anos) (sic). 

"Minha coluna doi demais essas muie quase tudo que quebra o coco serrte dor ate nas unha do pe 
O ovario atinge demais o utero aqui no maranhao quase toda muie que quebra coco mais cedo 

mais tarde tira o utero ovario e e so daquelas "purga" (corrimento), as muie pega quintura o dia 
todim" (M. 16 anos) (sic). 

"Minha costa nao doi nao mais antes da operacao doia minhas parte (genitalia) Me operei de 
utero quando boto peso ainda sinto doer fiz perina tambem. Tem tempo que eu sinto uma 
queimadura aqui nas minha parte fina nas virilha. E como se fosse um fogo selvagem eu passo 

aguardente pomada e nao passa e depois cria umas papoca (bolha) de fogo chega eu fico quase 
sem andar doendo doendo chega fica na came viva so pode ser por causa do coco da quintura do 
chao" (I.H.F. 61 anos) (sic). 

Como indica esses depoimentos, problemas de coluna e inflamacao dos ovarios e queixa 

frequente entre as quebradeiras de coco. Um outro problema tambem que elas enfrentam e a questao 

da mutilacao de dedos, muito frequente entre os mais jovens que ainda nao pegaram a habilidade 

necessaria para a quebra do coco. A esse respeito uma mae fez o seguinte relato: 

"Eu tenho um cacula de onze anos que hoje torou o dedo quebrando coco... meus dedo oh, sao 
aleijado... meus fie quase tudo ja cortaram. Esse corte aqui (ela mostra) agravou o nervo eles 
pontiaram mas nao deu pra ajeitar nao ficou curvado mas e o jefto num tem outro mei. A gente 
tem que arrumar os pao pros fie" (R. S. 32 anos) (sic). 
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Os cortes sao freqiientes ate mesmo entre os mais experientes. 

"meu dedo ja torei muito mas hoje so aqui acola quando o machado escorrega" (D.S. 40 anos) 
(sic). 

Andando pela comunidade, pude observar tambem, que um numero consideravel dos 

moradores da comunidade sofrem de bronquite. Eles alegam que seja em consequencia da exposicao 

direta com a fumaca das caieiras que sao feitas geralmente no quintal de suas casas. 

Durante a realizacao de uma das entrevistas, tive que interromper por alguns momentos porque 

nao suportei a fumaca que entrava dentro da casa. Meus olhos ardiam e estava me sentindo asfrxiada. 

D. Francisca com sua voz tranqiiila dizia: "ha mia fia eu ja estou acostumada meus zoi ja se 

acostumou com a fumaca" (sic). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 26: Quebradeira de coco envolta pela furnace da caieira no quintal de sua casa. 

Segundo o depoimento de Ana Alice (16 anos) "o coco tem uma estoria boa, mas tem outra 

ruim. A boa, e a diversao, e que a gente sabe que da pra comprar alguma coisa, mas o lado ruim, e 

que tem de se maltratar muito, tem muita doenca que causa" (sic). 
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Muitas dessas meninas, de poucos recursos, tem sonhos de um dia serem professoras, medicas, 

advogadas, enfermeiras, mas por terem nascido e se criado entre as palmeiras de babacu, vao ser 

antes de tudo, uma quebradeira de coco. 
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r  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 4: O (Des) Compasso na Racionalidade:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a reproducao da vida versus 

a acumulacao do lucro 

Como ja vimos nos capitulos anteriores, os recursos advindos da natureza - como a exploracao 

da palmeira de babacu, incluindo em menor grau, a caca e a pesca - sao imprescindiveis para garantir 

a sobrevivencia das familias carentes de Jatoba. Entretanto, devido a falta de controle e de politicas 

efetivas por parte das autoridades locais diante da derrubada e queimada indiscriminada das 

palmeiras, por grandes criadores de gado, essa atividade extrativa que faz parte do processo historico 

da regiao esta sendo ameacada colocando em risco a propria sobrevivencia das quebradeiras de coco 

babacu e de suas familias. 

Assim, enquanto observamos nos atos, nas falas dessa gente uma certa racionalidade35 

economica apontando para a reproducao da vida, ancorada na geracao de recursos monetarios ou 

nao, ha por outro lado, os grandes fazendeiros que atuam dentro da racionalidade da economia de 

maercado tem por objetivo a acumulacao de capital. 

A logica das quebradeiras de coco obedece a uma logica de sobreviencia, sua acao economica 

e orientada para manutencao de suas proprias necessidades, onde predomina em sua luta por esse 

objetivo, a solidariedade e cooperacao. E portanto, o inverso da logica da empresa capitalista, 

baseada na busca do lucro fundamentado no calculo de utilidade. A atividade das mulheres de Jatoba 

ainda nao foi incorporada pela logica do lucro e do mercado, organizando parcela consideravel de 

sua producao em torno da auto-subsistencia. Seu objetivo nao e aquele de acumular para si, mas de 

" Dcfinido por Ferejohn (2001) como um ato, onde os agentes tem estados mentais - crencas e desejos -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c  
escolhem as melhores acoes que estejam de acordo com ele.Esses desejos sao definidos antes da escolha da acao. 
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manter a vida. Dificil porem e impor essa logica num mundo em que o que vale e a forca do capital e 

a selvageria nas relacoes. 

"O que esta em jogo e a defesa do direito de continuar mantendo uma conexao vital entre a 
producao de alimentos e a terra. Impossivel proteger a diversidade biologica sem proteger, 
concornitantemente, a sociodiversidade que a produz e conserva". (CASTRO,1997:235) 

Entretanto, objetivando preservar a reproducao da unidade familiar a comunidade de Jatoba se 

mobiliza, criando estrategias para o enfrentamento das dificuldades vivenciadas no cotidiano no que 

se refere as questoes ambientais e aos agentes envolvidos. E o que veremos a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. A sustentabilidade da quebra do coco 

E comum no Estado do Maranhao a pratica do extrativismo, uma vez que o territoric 

Maranhense e rico em recursos naturais (minerais, animais e vegetais). A exploracao das palmeiras 

de coco babacu existente no povoado de Jatoba ajuda varias familias de quebradeiras de coco a 

sobreviverem em um espaco onde poucos tem terra para plantar. Entretanto, a devastacao das 

florestas dos cocais e um dos sintomas da degradacao ambiental que vem ocasionando uma reducac 

na disponibilidade dos recursos naturais, comprometendo as atividades produtivas e 

consequentemente as populacoes que moram nas florestas e que dela dependem como e o caso aqu: 

em estudo. Nesse sentido, Wolff coloca que. 

A forma mais facil de preservar a floresta, preservacao esta exigida pela opiniao publica e pelos 
bancos intemacionais, e tambem preservar formas de vida e de uso dos recursos florestais 
'sustentaveis', ou seja, que conseguem reproduzir-se sem a destruicao da floresta. (1999:16) 
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Pensar nas populacoes tradicionais rurais que vivem da atividade extrativa, no caso aqui em 

estudo, as quebradeiras de coco babacu, nos leva a refletir sobre as propostas do modelo de 

desenvolvimento sustentavel, pautado no principio basico de harmonizacao do crescimento 

economico, da justica social e da preservacao ecologica. 

Apesar da questao da sustentabilidade nao ser uma preocupacao central deste estudo, os dados 

levantados na pesquisa apontam que nao se pode falar de sustentabilidade quando nos referimos ao 

modo de vida das mulheres quebradeiras de coco, uma vez que suas condicoes precarias de vida e 

trabalho nao correspondem ao principio basico do modelo de desenvolvimento acima mencionado. 

Nao que a relacao dessas mulheres com a natureza seja de degradacao ou destruicao dos recursos 

naturais como no caso dos fazendeiros, mas sim de uma verdadeira simbiose, buscando uma 

conviv-encia sustentavel com a natureza. 

Essa e uma relacao marcada por um saber tradicional de uma verdadeira interacao com o meio 

ambiente. A construcao desse saber tradicional se da atraves da criacao de conhecimentos 

tradicionais sob padroes de informalidade, cuja sociabilidade e valores do grupo contam na 

invencao, originam-se na coletividade e construindo-se atraves de geracoes36. 

Ja vimos que a organizacao da atividade extrativa desenvolvida pelas quebradeiras de cocc 

esta diretamente relacionada aos recursos oferecidos pela natureza, ou seja, tanto dos cocais aindc 

existentes, como dos ciclos da natureza, os quais, como vimos, interferem diretamente na dinamia 

do trabalho da quebra e da coleta do coco babacu. 

Castro (1997:233) 
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Figura 27:Quebradeiras de coco na atividade extrativa. 

Como ja foi explicitado anteriormente, o cotidiano das mulheres e homens da comunidade st 

altera com o ciclo da chegada das chuvas, mudando ate a paisagem local. Podemos visualizar 

montanhas de cocos que sao feitas as margens da rodovia e em frente as suas casas. Segundo um; 

quebradeira de coco, esses cocos sao guardados para serem quebrados na epoca da entressafra en 

suas proprias casas ou no barracao do seu Manoel (quitandeiro), pois com as chuvas, elas na( 

precisarao se aventurar de mata a dentro em busca do coco, pois nessa epoca, o acesso ao mesm< 

fica dificil. 

Retomando a questao da dependencia das populacoes tradicionais em relacao a natureza 

Godelier (1984) coloca que as culturas tradicionais estao associadas a modos de producao pre 

capitalistas, proprios de sociedades em que o trabalho ainda nao se tornou mercadoria, onde r 

grande dependencia dos recursos naturais e dos ciclos da natureza, em que a dependencia d 

mercado ja existe, mas nao e total. 
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Figura 28: Cocos acumulados para serem quebrados no inverno. 

Portanto, a preservacao dos cocais e condicao primordial para a sobrevivencia das presentes e 

futuras geracoes dessas populacoes, neste caso, as quebradeiras de coco babacu. Maimom (1998:61). 

citando o Relatorio de Brundtland, coloca que "o desenvolvimento sustentado e aquele que responde 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das geracoes futuras de responder a; 

suas necessidades". Mas essa concepcao e criticada, uma vez que nao se pode pensar nas geracoes 

futuras, quando parte das geracoes do presente nao tematendidas as suas necessidades basicas. 

E nesse sentido que durante o estudo de campo, foi possivel perceber que as quebradeiras di 

coco vivem com poucos recursos, pois a quebra do coco nao garante todas as suas "necessidade 

basicas", como exemplo, uma alimentacao balanceada, vestuario, educacao e saude. 

A fala de D. Domingas (43 anos) ilustra bem isso. Vejamo-la: 
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" aqui comprar roupa so quando o home pega um servico de juquira...e isso quando a gente num 
ta muito precisado. O dicomer vem primero num e muita coisa mais da pra encher o bucho. Teve 
um dia que meu fie adoeceu e meu marido vendeu a calca mais nova dele pra mode comprar 
remedio pra ele". 

Esse depoimento corrobora com varios outros relatos feitos durante as entrevistas ou mesmo 

durante as conversas informais que tive com as mulheres e homens da comunidade. 

O que se ve, e que para se falar de sustentabilidade para essa comunidade, muita coisa tem que 

ser feita, e uma delas e a preservacao dos cocais e da mata silvestre, como tambem, uma politica de 

assistencia social por parte dos poderes locais que garantem o minimo necessario para que tenham 

uma qualidade de vida melhor. Essas sao reivindicacoes feitas pela propria comunidade quando se 

referiam ao descaso politico em relacao as necessidades do povoado. 

O relato de seu "Petisco", o lider comunitario enfatiza essa problematica. 

" o que nossa comunidade precisa e de assistencia politica...nossas mulheres coitadas vivem se 
matando pra quebrar esse coco pra gente ter o que comer e nem posto de saude a gente tem....as 
casa da gente vive caindo nao tem nenhum incentivo do govemo" 

0 "incentivo" de que fala e principalmente sobre o referido projeto criado pelo Clube de Maes 

com o apoio da Igreja Catolica, citado no segundo capitulo deste estudo e que tem por objetivo 

ganhar casas populares, mas que nenhum politico se interessou em ajuda-los. Vale salientar que a 

Igreja Catolica e a unica instituicao de quern recebem influencia e apoio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. " (...) o coco ta ficando longe:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a con tradicao de duas logicas 

Ha menos de 20 anos, bilhoes de palmeiras cobriam milhares de hectares continuos de terra na 

regiao dos cocais maranhenses, como um oceano vegetal. Podia-se contar ate tres mil palmeiras por 
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hectare. Hqje, depois de duas decadas de devastacao, o "mar de babacu" e uma miragem. Estima-se 

que foram destruidos quase dois milhoes de hectares de la para ca. Mesmo assim, o babacu continua 

sendo uma planta de grande valor social, economico e ecologico37 . 

A devastacao das palmeiras no Estado do Maranhao e um fato. E em Jatoba esse processo e 

visivel. Nas minhas incursoes pela comunidade foi possivel observar que existe pouquissimas 

palmeiras de coco babacu proxima as casas, ou melhor dizendo, na regiao onde se localiza o 

povoado. Em uma das minhas caminhadas dentro de uma das fazendas nao foi dificil encontrar 

palmeiras tombadas ao chao, o que vem reforcar as denuncias feitas por homens e mulheres durante 

o processo da coleta de dados. A distancia dos cocais aumenta o peso na Jornada de trabalho, tanto 

de homens quanto das mulheres. 

A queimada e a derrubada das palmeiras pelos fazendeiros locais, de acordo com os relatos de 

moradores nao e um processo recente. E um problema que a comunidade enfrenta desde a chegada 

dos fazendeiros na regiao por volta do final da decada de 60. Esse crime ambiental38 , vem 

desestruturando a atividade exercida ha varias geracoes pelas quebradeiras de coco babacu, sendo 

estas, portanto, as que mais sentem o problema. 

Em Jatoba a relacao da mulher com o meio ambiente e fundamental para o suprimento de suas 

necessidades e de sua familia, ja que e o babacu seu principal meio de subsistencia. Ramalho 

(2002:55) ao citar Shiva (1989) coloca que "a relacao da mulher pobre com a natureza esta vinculada 

a sua dependencia material na producao de seu sustento. A destruicao da natureza, neste caso, 

significa a destruicao de sua fonte de vida". 

Revista Globo Rural (1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Veja Leis dc Crime Ambiental. secao II 
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A destruicao das palmeiras para a criacao de pastos tem desorganizado consideravelmente a 

producao do babacu. Isso faz com que ocorra uma desestmturacao numa atividade tida como 

tradicional. Paulatinamente as grandes areas vao sendo substituidas por outras culturas como, o 

capim, ocasionando serios problemas ambientais e sociais para essas mulheres e suas familias. 

Essa derrubada das palmeiras para a cultura do capim, deve-se ao fato de que os fazendeiros 

nao veem mais o babacu como uma mercadoria economicamente viavel, devido a sua queda de 

preco, ocasionado pela entrada de outros tipos de oleo no mercado nacional. 

Em sintese, a queda no valor economico do coco se deu no seguinte cenario: um dos maiores 

obstaculos a produtividade do coco estava na reducao da oferta de amendoas na entressafra. Sem a 

materia-prima, o preco disparava e o babacu perdia competithidade para a soja que na decada de 80 

comecava a entrar no mercado brasileiro. Mas o golpe final, veio no inicio dos anos 90, quando o 

presidente Fernando Collor reduzdu as aliquotas de importacao. E os oleos vindos da Malasia e das 

Filipinas (extraidos do palmiste e do Dende) comecaram a entrar aqui com um preco mais baixo que 

o oleo de coco babacu. Diante desse fato, os fazendeiros optaram pela criacao de gado de corte39 em 

detrimento da producao do babacu. Isso contribuiu para o desmatamento, e assim os grandes pastos 

foram surgindo na regiao. 

Os pastos das fazendas que cercam o povoado de Jatoba, se perdem no horizonte. E ao longe, 

bem ao longe, ainda se ve alguns cocais dispersos em pequenas ilhas. 

Esse cenario entristece as quebradeiras de coco da comunidade. Pois sao elas as mais afetadas 

pela devastacao dos babacuais, uma vez que terao que caminhar muito mais para coletar e quebrar o 

coco na mata, aumentando, consideravelmente, sua carga de trabalho. 
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Figura 29: Palmeira derrubada em uma das fazendas 

Homens e mulheres reclamam que a cada dia se agrava ainda mais a situacao em que se 

encontram, uma vez que, as palmeiras sao escassas e distantes uma das outras, o que implica 

aumento da distancia e do esforco fisico desprendido na coleta. "A gente leva duas hora de 

caminhada pra chegar na primera palmeira e ainda tem de cacar o coco pra quebrar o que leva mais 

um tempao pois tem pouca palmeira"(sic), diz D. Raquel, de 25 anos. 

Esta distancia a ser vencida nao somente tem implicacoes fisicas para as mulheres, como 

tambem significa que elas disporao de menos tempo para cuidar da familia, da producao e dos fiihos. 

Observamos, que como a maioria das familias depende do coco para trocar por alimentos e 

assim garantir sua reproducao, a atividade da quebra e priorizada em detrimento das tarefas do lar. 

ou seja, quando vao quebrar o coco na mata as tarefas domesticas ficam delegadas a uma filha ou na 

ausencia desta, adiada ate elas retornarem. Geralmente voltam no final da tarde. 

E como chamam o gado criado para ser abatido e vendido no mercado regional ou nacional. 
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Ao perguntar como se organiza para quebrar o coco e fazer as tarefas do lar, apesar da 

distancia, D. Marinalva, de 32 anos, relata o seguinte: 

"Eu quando vou quebrar o coco no mato tenho que passar o dia todim...e o jeito se nao a gente 
nao quebra nada...o coco ti ficando longe...eu quebro e trago a casca pra queimar em casa pois e 
proibido deixar la...as vez nois so come quando chega. Aqui vai todo mundo pro mato. E marido 
fie crianca. Quanto mais gente mio ". 

Este depoimento parece indicar que deixar alguem em casa para fazer as tarefas domesticas 

compromete a produtividade da familia. Ou seja, significa uma mao de obra a menos, o que eqiiivale 

dizer que e menos coco para vender. E que tambem nao e produtivo voltar para casa antes do final 

do dia, devido a distancia dos cocais. 

Ha indicios de que essa estrategia de levar toda a familia para a mata e conseqiiencia do 

desmatamento, pois de acordo com os relatos das mulheres e homens, antes com as palmeiras 

proximas, elas/eles podiam coletar e transporter o coco varias vezes para suas casas e quebravam 

entre uma tarefa e outra do lar. Mas ficando o coco cada vez mais distante, ha uma dificuldade em 

transporter o coco ate suas casas, portanto, segundo elas/eles e mais produtivo quebrar na mata. 

D. Pastora, 68 anos, lamenta quando fala sobre a dificuldade cada vez maior para coletar o 

coco: 

"Antes a gente enxergava as muie quebrar coco de dentro de casa, no terreiro debaixo das 
palmeira...ha mia fia, agora tudo fica mais dificil...o coco ta ficando cada vez mais longe e mais 
dificil...esses menino que conhece biboca por biboca, coitado, mas andam...e quando chegam e 
com a carinha triste...quando chega eles diz 'eita mae mas nois andamo pra cacar esse coco...mas 
andamo' e um sofrimento so."(sic). 

D. Francisca, 48 anos, relata um momento em que presenciou a derrubada de palmeiras: 
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" Eu mermo ficava zangada quando ia pro mato merma e via os home derrubando as bichinha...eu 
chegava perto dela...acostumada a quebrar coco dela...palmeira boa, boa. Ai eu ficava oiandc.eta 
mavadeza, fazendo isso com as bichinha...tao boa e nao ta fazendo mavadeza nenhuma pra ele e 
derriba a bichinha boa desse jeito...e serve pra mim...pra nois...pra eles pode nao servir, que sao 
rico, mas pra nois pobre serve. Eu oiava e dizia 'pronto dessa ai eu nao quebro coco mais dela 
mais nunca'...tinha vez que eu chorava quando chegava no pe de uma palmeira e via ela no 
chao...eu dizia 'eita, e um crime fazer uma mavadeza dessa que ajuda os pobre...os pobre nao os 
precisado'...mas eu pensava sera possive que num chegue um tempo pra eles empatar de 
derrubar.. .agora nunca mais eu ouvir falar que eles derriba" (sic). 

Atraves das entrevistas feitas com as mulheres quebradeiras de coco, percebe-se que elas 

possuem uma relacao harmoniosa com as palmeiras. Quando falavam da importancia da palmeira em 

suas vidas, e comum se ouvir adjetivos carinhosos como, "boazinha", "bichinha" ou "tadinha" se 

referindo as palmeiras quando estas eram derrubadas. A expressao em seus rostos e de tristeza 

quando eram indagadas sobre o problema do desmatamento. Nesse sentido, Lima (1994) expressa 

que a relacao da mulher e do homem com o ambiente deve ser entendida como enraizada em suas 

necessidades materiais e nas formas especificas de interacao adotadas. 

Retomando uma parte da fala anterior "(...) eta mavadeza, fazendo isso com as bichinha...tao 

boa e nao ta fazendo mavadeza nenhuma pra ele e derriba a bichinha boa desse jeito...e serve pra 

mim...pra nois...pra eles pode nao servir, que sao rico, mas pra nois pobre serve" (sic), podemos 

perceber que a percepcao do meio ambiente difere de acordo com os interesses de cada agente 

social, no discurso das quebradeiras de coco a mudanca e evocada pela derrubada dos cocais o que 

reflete na perda da fonte principal de sua sobrevivencia, enquanto que para os fazendeiros, significa 

fonte de lucro. 

Enquanto os fazendeiros possuem uma relacao de dominacao e degradacao da natureza, 

representando esta um obstaculo a ser vencido, para se implantar, neste caso, a pecuaria moderna, 

fonte potencial de lucro, as quebradeiras de coco babacu, por outro lado, vivem em perfeita 

simbiose com a natureza, lutando para que a floresta seja preservada. 
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Desta oposicao entre dois modos de perceber e representar o mesmo meio, podemos depreender 
algumas reflexoes teoricas. 0 fundamento desta oposicao repousa em ultima instancia na 
existehcia de dois sistemas tecnico-economicos diferentes que experimentam pressoes opostas de 
funcionamento, e exercem efeitos distintos e opostos sobre a natureza.(Godelier, 1981:55) 

Reforcando a ideia de Godolier, Diegues (1997:34) coloca que: 

"a forca mais profunda que movimenta o homem e faz com que invente novas formas de 
sociedade e sua capacidade de mudar suas relacoes com a natureza, ao transforma-la. No entanto, 
nenhuma acao intencional do homem sobre a natureza pode comecar sem a existencia de 
representacoes, de ideias que de modo algum, sao somente reflexo das condicoes materiais de 
producao" 

Torna-se necessario portanto, analisar o sistema de representacoes que os individuos e grupos 

fazem de seu ambiente, pois e a partir delas que eles agem sobre a natureza. 

A pressao sofrida por essas mulheres, uma vez que a logica do capital tem hegernonia na 

regiao, fez com que nao so as mulheres, mas a comunidade se mobihzasse em torno da preservacao 

dos cocais ainda existentes. Quando entrevistamos um morador da regiao, ele falou o seguinte: 

"nao sei se voce ja percebeu mas as mulher daqui sao mais disposta a falar da realidade do dia a 
dia do que os home. E como disse um frei que passou por aqui que a necessidade e como a dor 
quando e pequena voce nao geme mas quando ela cresce voce geme. E o caso das mulher aqui 

parece que elas sentem mais a necessidade que os home" (E.R. 48 anos) (sic). 

Por sentir mais a "necessidade", as mulheres foram as primeiras a resistirem a pressao dos 

fazendeiros a dividir40 sua producao com eles. E como elas dizem, "o coco e de todo mundo, foi 

Deus que deixou pros pobre...eles nao prantaram nenhum pe de coco". Elas foram tambem as 

40 Com a chegada dos fazendeiros na regiao, o acesso ao coco so era permitido quando as mulheres dmdiam a sua 

producao com o dono da fazenda. 
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primeiras a lutarem em defesa da indevida derrubada das palmeiras e pelo livre acesso ao coco. 

Sendo muitas vezes vitimas de violencia. O depoimento acima retratado mostra que para estas 

mulheres a natureza e antes de tudo um reservatorio de riquezas, um bem de todos que nao pode ser 

apropriado individualmente. Portanto, as mais necessitadas, nao se sujeitaram as "regras" dos 

fazendeiros, adentravam nas soltas das fazendas as escondidas, pulando as cercas de arame farpado 

para coletar e quebrar o coco babacu. Elas faziam isso, mesmo correndo o risco de perderem sua 

producao do dia e serem ameacadas verbal e fisicamente pelos fazendeiros ou seus representantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Do coco liberto ao coco preso:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a reacao da comunidade 

A comunidade no passado, segundo os moradores, ja foi cenario de muita violencia. Com a 

chegada dos fazendeiros na regiao e o cercamento das terras, o coco, que antes era um bem comum a 

todos, passou a ser de propriedade privada. Isso ocasionou nos anos 70, xnuitos conflitos entre 

fazendeiros e posseiros, que ficaram vivendo as margens das cercas das terras privadas e que 

necessitavam do coco babacu para sobreviverem. E o que aponta o depoimento a seguir: 

"Aqui dentro das fazenda morava muita gente mas os fazendero expulsaram tudim os que 
resistiram ficaram morando aqui ao redor das fazenda...ja houve mufto conflito por aqui...esses 
conflito comecaram em 70...morreram mufta gente" (E.R.49 anos) (sic). 

Com o cercamento, o acesso ao coco passou a depender da autorizacao do dono da fazenda e 

estava condicionado a algumas regras, como dividir ou vender a producao para o dono da fazenda ou 

para quern ele (quitandeiro, barraqueiro) indicasse. O coco que antes era considerado "coco 
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liberto41" passou a ser chamado "coco preso" pelas quebradeiras de coco. Mesmo com a proibicao 

as mulheres adentravam nas fazendas as escondidas, tomando o cuidado para nao serem vistas pelos 

vaqueiros ou "pistoleiros" da fazenda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 30: D. Isabel, filha de indios 

As quebradeiras eram obrigadas a entregar a sua producao de amendoa do coco aos "capangas" 

dos fazendeiros quando eram pegas quebrando o coco dentro das fazendas. O depoimento feito por 

D. Isabel, 61 anos, filha de indios e que foi criada por um casal branco cearense, nos relata uma 

experiencia que exemplifica esta questao: 

E a situacao em que as mulheres tem acesso irrestrito aos babaguais, mesmo em terra de terceiros. 
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"Urn dia eu vim chorando dos mato...eu trabaiava quebrando os meus coquim pra comprar o 

dicomer pros fie entao eu ia pro mato e colocava o monte la pra eu quebrar e quando e com pouca 

um cao pula la na minha frente com uma espingarda dizendo que e pra mim ir embora e deixar os 

coco se nao ele ia me da um tiro. E eu vim embora chorando...mas nenhum deles que me 

suvinava o coco, hoje, nao tern mais vida...morreu tudim. Matei todos com a forca do 

pensamento...pois e mia fia, indio quando diz as coisa com raiva acontece mermo". 

U m morador ant igo da comunidade, que nao quis ser identificado, tambem relata essa violencia 

exercida pe los fazendeiros: 

"Aqui tudo era privatizado. As mulheres nao podiam entrar dentro de um terreno desse que o 

vaqueiro tava em cima com um animal botando pra correr. Teve mulheres aqui que passaram por 

risco de vida...fazendero atirando nos pe dela. Muitas mulheres correram na frente de vaqueiro...a 

pistolagem era muito grande aqui dentro. Entao era um massacre so...so tivemo sossego quando 

os padre comecaram a lutar com a gente conscientizando o povo". 

Com o apoio da Igreja Catolica, o quadro de violencia arrefeceu e os moradores passaram a 

lutar pelo direito de acesso ao coco e tambem pela proibicao da derrubada indiscriminada das 

palmeiras, pois, ao longo dos anos, suas areas foram sendo apropriadas e devastadas pelos 

fazendeiros, favorecendo a cultura do capim para criacao de gado de corte. 

Um dos instrumentos legais utilizados para garantir o direito ao acesso ao coco pelas 

quebradeiras junto as autoridades locais, esta na Constituicao Estadual do Maranhao, que assegura 

nas terras publicas e devolutas, o direito a exploracao dos babacuais em regime de economia familiar 

e comunitaria (paragrafo unico, do artigo 196: "Nas terras publicas e devolutas do Estado assegurar-

se-a a exploracao dos babacuais em regime de economia familiar e comunitaria."); Sendo que o 
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Projeto de lei do Movimento Interestadual das Quebradeiras de coco (MIQCB ), apresentado ao 

Congresso Nacional brasileiro, tenta estender esse direito as terras de dominio privado de incidencia 

de palmeiras de babacu43. 

No que tange a protecao das palmeiras de babacu, no Maranhao elas estao amparadas pela Lei 

Estadual n 4.734, de 18 de junho de 1986, que "proibe a derrubada de palmeira babacu e da outras 

providencias" e da Lei Estadual n 5. 405, de 18 de abril de 1992 - o denominado Codigo de Protecao 

do Meio Ambiente do Estado do Maranhao, cujo conteudo nao faz referenda expressa a respeito da 

protecao dos babacuais. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) e o 

responsavel pela fiscalizacao da floresta dos cocais ainda existentes. A ameaca de punicao inibiu a 

acao dos fazendeiros. Mas, segundo os moradores a acao do IBAMA ainda deixa a desejar e a 

comunidade resolveu se unir e fiscalizar diariamente as fazendas. As quebradeiras de coco sempre 

tiveram, consciencia do seu direito ao uso dos recursos naturais ali existentes. O depoimento 

seguinte aponta nesse sentido: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

42 Ha dez anos o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babacu (MIQCB) vem desenvolvendo um 

trabalho de articulacao, envolvendo agricultoras familiares agroextrativistas, que se dedicam a coleta. quebra. 

beneficiamento e comercializacao do coco babacu nos estados do Maranhao, Tocantins. Piaui e Para. 

Esse trabalho vem contribuindo para o avanco do nivel das organizacdes coletivas para a producao das mulheres, 

denominadas quebradeiras de coco babacu, atualmente presentes em associacoes de mulheres, cooperativas de pequenos 

produtores, associacoes de moradores, sindicatos e grupos de estudos do babacu. 

Como resultado do processo de constituicao e expansao do MIQCB podemos citar diferentes formas de mobilizacao 

expressos em encontros interestaduais, audiencias publicas com governadores, parlamentares, Ministerio Publico e 

sociedade civil, cursos de formacao e capacitacao, realizacao de serninarios, encontros, oficinas. elaborac2o de propostas 

de politicas publicas, de projetos de lei (a exemplo das leis municipais e estadual do babacu livre). bem como pesquisas 

sobre a economia do coco babacu. Atualmente o MIQCB e o proponente de uma proposta de desem olvimento 

sustentavel a ser financiado por um orgao de cooperagao tecnica da Gra Bretanha. 

Esses tem sido os canais de interlocucao com os poderes publicos. empresas e entidades da sociedade civil, sempre em 

defesa da preservacao dos babacuais e de outros recursos florestais estrategicos. Ao longo desses anos. o MIQCB, em 

conjunto com outras entidades, tem buscado alternativas economicas com o objetivo de superar a sihiacao de pobreza e 

de carencia vivenciada na area de ocorrencia dos babacuais dos quatro estados citados e, ao mesmo tempo, despertar o 

respeito ao meio ambiente e a sustentabilidade. 
43 Ver Almeida (1990) p. 44-49 
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"Ja pensou, o coco e da Nacao pobre, num e? Num e de fazendero...mas gracas a Deus hoje ele 
nao tem mais se importado nao. A gente pega a vontade. Nois lutemo demais pra ter coco pois se 
eles nao libertassem ia ter guerra ai eles libertaram. Ja pensou muie quando esses cocos era preso 
e eles tomavam da minha mao...ameacavam tomar ate o machado" (I.F. 61 anos) (sic). 

As quebradeiras de coco de Jatoba se organizaram com o apoio da familia para proteger os 

cocais. A derrubada, segundo a comunidade diminuiu consideravelmente. D. Pastora se alegra ao 

comentar "eles pararam de derrubar e isso trouxe um refrigero pra nossa alma, pois a gente tava com 

medo de flcar sem o coco. O que seria de nois sem o coco de todo dia?" (sic). 

A comunidade conquistou o acesso ao coco e as mulheres puderam coletar e quebrar o coco 

livremente. A organizacao coletiva dos moradores foi fundamental para essa conquista. Em suma, o 

que importa para as quebradeiras de coco e o acesso comum as areas de incidencia de palmeiras, 

situacao pre-existente aos cercamentos e apropriacoes das areas de ocorrencia de babacu. Isso 

explica um reconhecimento desse "direito cotidiano" que nao se encontra normatizado no direito 

estatal brasileiro e que, inclusive, a ele se opoe por meio do direito de propriedade e por considerar a 

palmeira de babacu um mero acessorio a terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4. Consciencia da Comunidade Sobre os Ideais de Preservacao 

Com as entrevistas e os relatos deu para entender que a comunidade conseguiu se organizar de 

forma coletiva para preservar os cocais, criando estrategias para esse fim. Uma delas e que o uso das 

palmeiras e feita por eles/elas de forma racional, sendo por exemplo, proibido derrubar os cachos de 

coco com a foice (instrumento de roca), pois todos so devem pegar os cocos que ja estao maduros e 

que estao no chad. 

Essas praticas ecologicas encontradas em Jatoba estao de acordo com a visao de Lett 

(2000:227) quando coloca que"as sociedades tradicionais desenvolvem sistemas de conhecimentos 
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mediante os quais se discodifica a natureza e se estabelecem as regras sociais de acesso e 

apropriacao de seus recursos". 

Isso faz com que todos utilizem seus recursos com cautela e saiam beneficiados e que a 

palmeira tenha seu ciclo natural de producao. Essa percepcao de resguardar os recursos so e possivel 

porque ao longo do tempo as geracoes de quebradeiras armazenaram um vasto conhecimento 

empirico do funcionamento do mundo natural em que vivem, criando sistemas de manejo dos 

recursos naturais marcados pelo respeito aos ciclos naturais, a sua exploracao dentro da caparidade 

de recuperacao das especies de naimais e plnatas utilizadas.. 

Antes quando as palmeiras nao eram protegidas por lei, um dos comerciantes locais com a 

devida autorizacao do dono da fazenda, mandava cortar os cachos de cocos das palmeiras 

considerados ainda verdes, para vender para uma industria paulista. Isso prejudicava as familias que 

dependiam do coco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 31: Quebradeira de coco entre palmeiras novaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que estao sendo preservadas 
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Outro modo de preservar e que as folhas utilizadas para cobrir as casas devem ser retiradas de 

palmeiras maduras com foice, pois antes retiravam as folhas quando a palmeira ainda era nova, 

ficando prejudicada o desenvolvimento da palmeira. D. Raimunda, 67 anos explica 

"aqui tem que tirar a paia com foice...poe a foice na vara e derriba as paia da palmeira Tem vista 
(perigo) de matar ate um.que aquilo e sujeito cair la de cima.. .porque tora e ai ela vem de ponta 
e enfia na pessoa. Porque antes a gente tirava paia quando ainda tava cascuda...cascuda e quando 
ela nao e aha, ainda e baixa e da pra tirar as paia sem perigo, com facilidade.. .mas so que custava 
crescer" (sic). 

Tanto as mulheres quanto homens e criancas se articulam quando sabem que algum fazendeiro 

esta derrubando palmeira. E o que indicam os depoimentos seguintes: 

"As vez quando a gente sabe que tem alguem derribando palmeira se ajunta um bocado de home 
muie minino e vamo la empatar...mas ai eles derruba de noite...teve uma fazenda ai que tavam 
derribando de noite pra mode nois num ve." (J. R 39 anos) (sic). 

"Aqui nao derribam mais nao a gente denuncia...a comunidade da em cima viu? Hi nao sao doido 
pra derribar palmeira aqui" (C. S. 27 anos) (sic). 

Viver nesta area passam assim a depender de estrategias familiares e comunitarias envolvendo 

homens, mulheres e criancas em multiplas tarefas e por isso a sustentabilidade da floresta tambem e 

uma questao de genero. Essa participacao de toda a comunidade na luta pela preservacao dos cocais 

indica que no contexto das relacoes sociais de genero, a questao ambiental e responsabilidade tanto 

dos homens quanto das mulheres. Essa e a proposta feita por Tossi (1994) quando critica a posicao 

de autores ecofeministas (MIES, 1994; VTERA, 1994) que veem que a responsabilidade no tocante 

ao gerenciamento dos recursos naturais como cabendo prioritariamente, da mulhere uma vez que ela 

esta mais proxima da natureza. 
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Discordamos da proposta ecofeminista quando esta afirma que a proximidade entre mulher e 

natureza e consequencia natiral de sua funcao reprodutiva. O homem tambem e parte da natureza e 

tambem tem funcao no processo reprodutivo. As diferencas sao mais de nivel cultural que biologico. 

Apesar dos obstaculos encontrados, como nao poder interferir diretamente no gerenciamento 

dos recursos naturais existente dentro do espaco privado (as fazendas), a comunidade nao desiste do 

objetivo de preservar os cocais ainda existentes. As quebradeiras de coco babacu com seus saberes 

tradicionais valorizam os recursos naturais, controlando e racionaliando seus usos sob padroes de 

sustentabilidade. E atravez dessas acoes que vad garantir no futuro a continuidade da atividade 

extrativa e das geracoes que dela necessitar. 
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Consideracoes Finais 

A incerteza e um sentimento que nos envolve ao terminarmos este estudo. Incerteza de nao 

termos cumprido a tarefa de expressar o verdadeiro sentido das palavras, gestos e percepcoes dessas 

mulheres e homens envolvidos na atividade produtiva do coco babacu. Tentamos construir, mesmo 

de forma incipiente, um conhecimento sobre o contexto em que se insere a organizacao da vida e 

trabalho dessas mulheres e homens. Para tanto, nos fizemos ouvintes e espectadoras, buscando 

apreender aspectos, aparentemente corriqueiros da vida cotidiana. Os aspectos do cotidiano foram se 

transformando em informacoes de singular importancia ao nosso estudo. 

O grupo de mulheres e homens entrevistados, em varios aspectos do cotidiano, apresentou-se 

com alto grau de homogeneidade, possibilitando-nos compreender como as relacoes sociais entre 

mulheres e homens sao estabelecidas e construidas. Sao relacoes marcadas por uma divisao de 

tarefas, tanto no lar, quando na atividade da quebra, onde os espacos sao definidos pela logica 

simbolica do que e ser homem e ser mulher, mas que, contraditoriamente, se interpenetram e se 

contradizem. Isso pode ser apontado quando percebemos que o trabalho desenvolvido pelas 

quebradeiras de coco babacu lhe confere dentro da familia um status de trabalho de 

complementaridade, em relacao ao trabalho desenvolvido pelo homem, havendo uma contradicao, 

uma vez que a renda principal para a reproduced da familia vem do coco babacu. Ainda constatamos 

que na divisao de tarefas por sexo existe um numero expressivo de homens que quebram o coco, mas 

devido a posicao tradicional para se realizar esta atividade, e subjetivada no imaginario social como 

atividade feminina, criando um certo desconforto e descrenca quanto a sua propria masculinidade e 

virilidade. Concluimos que a posicao que o homem e a mulher ocupam dentro da familia, nesta 

comunidade, e basicamente determinada pelo sexo a que pertence. 
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No que se refere ao meio ambiente, atraves da luta diaria pela sobrevivencia, percebemos que 

a relacao da mulher e do homem com a natureza deve ser entendida como enraizada em suai 

condicoes materiais e simbolicas, como tambem nas formas de interacad adotadas. O babacu tem urr 

relevante significado para as mulheres da comunidade estudada, nao apenas como um recursc 

natural gerador de renda, mas que e parte da sua historia de vida, da construcao de sua identidade de 

mulher trabalhadora, quebradeira de coco. 

As palmeiras de coco babacu e sua fonte de vida cuja preservacad requer a realizacao de acdes 

por parte daqueles que deles necessitam, sua derrubada indiscrirninada pode significar nao sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

degradacao do meio ambiente, mas o desaparecimento da quebradeira de coco que delas dependerr 

para sua sobrevivencia. As atitudes dos moradores da comunidade de Jatoba, homens e mulheres, err 

relacao ao meio ambiente fazem deles, em seu procedimento cognitivo, protetores da natureza. 
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ATA DA ASSEMBLED GERAL DE CONSTITUICAO DO CLUBE DE MAES DO 

POVOADO JATOBA. 

Aos 24 dias do mes de junho do ano de dois mil e um as tres horas da tarde 

' na Igreja Catolica de Jatoba neste Municipio de Bom Lugar, Estado do Maranhao, 

reuniram-se com o proposito de constituir uma sociedade do Clube de Maes nos termos da 

Legislacao Vigente, 46 maes se reuniram para se organizar em associacao, para 

desenvolvimento familiar e social de interesses comuns. Depois de debatido conforme as 

necessidades de se desenvolver para o bem estar social de cada familia foi aclamada para 

coordenar os trabalhos da Assembleia: O Sr Edson Ribeiro de Sousa, que convidou a mim 

AJdeane Sousa de Assis, para secretariar e lavrar a seguinte ata, assumindo a direcao dos 

trabalhos o Sr. Coordenador solicitou que fosse lido, explicado e debatido o projeto do 

estatuto da sociedade anteriormente elaborado o que foi feito artigo por artigo, na qual o 

estatuto foi aprovado pelo voto dos demais fundadores, cujos nomes estao devidamente 

consignados nesta ata, em seguida o coordenador determinou que se procedesse a eleicao 

dos membros dos orgaos sociais, conforme dispoe o estatuto recem aprovado, procedida a 

votacao foram eleitos para compor o Conselho de Administracao as seguintes associadas. 

Para Presidente Marilene Sousa Lima; Vice Presidente Maria Bernardes da Silva; 

Secretaria Raimunda Pinto Sousa de Assis; Tesoureira Marinethe dos Santos Ferreira; 

PHmeira Conseiheira Regiane dos Santos Andrade; Segunda Conselheira Rosana Ribeiro 

da Silva; Terceira Conselheira Maria de Fatima da Silva Veras, para membros afetivos do 

Conselho Fiscal; A Sr . Antonia Raquel Ribeiro de Sousa, Rosangela Pereira de Azevedo 

da Conceitpao, Joaquina Moura de Sousa, para Suplentes: Rosa Angela Bemardes Lima, 

Maria da Conceicao Silva Almeida, Maria do Socorro Trindade e ja devidamente 

qualificadas nesta ata. todas foram empossadas nos seus cargos e a Presidente do Conselho 

de Administracao a Sr . Marilene Sousa Lima assumiu a direcao dos trabalhos, agradeceu a 

colaboracao de seus antecessores nesta tarefa, e declarou definitivamente constituida desta 

data para o futuro com a denominacao Clube de Maes de Jatoba, tendo sede no povoado 

Jatoba neste Municipio de Bom Lugar, Estado do Maranhao, e tendo como objetivo social: 

1° - O estimulo, desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades econdmicas de 

carater comum, 2° - A venda em comum de sua producao agricola Oos mercados locais e 

nacionais, 3° - O trabalho em conjunto de suas associadas em atividades de cultivo, 

extracao e industrializacao rural em terras ou imoveis que o Clube pos?r»a ou que venha a 

possuir, promovendo o aproveitamento dessas terras. As associadas eleitas sobre as penas 

da Lei declaram que nao estao encruzas em quais quer dos crimes previstos em Lei ou mais 

restricoes legais que possa impedi-las de exercer atividades mercantis.Como nada mais 

houvesse a trabalho a Presidente da sociedadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deu por encerrado-os trabalhos, e eu 

Aldeane Sousa de Assis que servi de secretaria, lavrei a presente ata que lida e achada 

conforme contem as assinaturas de todas as associadas fundadoras que tiveram a liwe 

vontade de organizar o Clube de Maes. 

MARILENE SOUSA LIMA 

Presidente 

RAIMUNDA PINTO S. DE ASSIS 

Secretaria 

iviXRINETHE DOS S. FERREIRA 

Tesoureira ' 



ESTATUTO DO CLUBE DE MAES DO POVOADO JATOBA, MUNlCiPIO DE 

B O M LUGAR, ESTADO DO MARANHAO/MA. 

CAP1TULO I 

DA DENOMLNACAO, SEDE E FINS 

Art. 1° - 0 Clube de Maes do povoado Jatoba, fundada em 24 de 

junho de 2001, e uma entidade Civil sem fins lucrativos, que tera duracao que tera duracao 

por tempo indeterminado com sede no povoado Jatoba, Municipio de Bom Lugar/MA. 

Art. 2° - A Associacao tern por finalidade: 

I - promover atividades sociais, culturais e desportivas. 

II - Representar e defender os legitimos interesses dos associados em 

assuntos concernentes ao desempenho das atividades profissionais, comerciais e legais. 

III - Buscar junto as instituicoes financeiras recursos atraves de projetos que 

visem a melhoria socio-economica de seus associados 

I V - Desenvolver projetos agropecuarios visando o fortalecimento da 

comunidade. 

Art. 3° - No desenvolvimento de suas atividades a associacao nao tera 

distincao de raca, cor, idade, estado civil e politica partidaria. 

Art. 4° - A Associacao tera um regimento interno que, aprovado pela 

assembleia geral que disciplinary o seu funcionamento. 

Art. 5° - A fim de cumprir suas finalidades, a entidade se organizara em 

tantas unidades de prestacao e servicos, quantas se fizerem necessarias, as quais se regerao 

pelo regimento interno aludido no art. 4°. 



CAPJTULO I I 

DOS SOCIOS 

Art. 6° - A Associacao e constituida por ntimero ilimitado de socios 
distribuidos nas seguintes categorias: 

a) - Contribuintes: sao moradores que se inscreverem no quadro social e tern seus 

nomes aprovados pela diretoria e se dispoem a cumprir o estatuto da sociedade. 

b) - Benemeritos: sao os que havendo feito doa^ao valiosa e prestacao de servicos 

relevantes a Associacao, tern os seus nomes aprovados pela assembleia geral. 

Art. 7° - Sao direitos dos socios quites com suas obrigacoes sociais: 

I - votar e ser votado para os cargos eletivos; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N II - gozar das vantagens oferecidas peia Associacao; 

III - tomar parte nas assembleias gerais. 

Art. 8° - Sao deveres dos Socios: 

I - cumprir as disposicoes estatutarias e regimentais; 

II - acatar as determinacoes da diretoria e da assembleia geral, 

III - contribuir financeiramente com a Associacao quando assim for 

estipulado em assembleia 

Art. 9° - Os socios nao responderao subsidiariamente pelos encargos da 

entidade. 



C A P J T U L O n i 

DA A D M I N I S T R A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 10 - A Associacao sera administrada por: 

I - assembleia geral 

II - diretoria 

III - Conselho Fiscal 

Art. 11 - A assembleia geral orgao soberano da entidade, constitur-se-
a dos socios em pleno gozo de seus direitos estatutarios. 

Art. 12 - Compete a assembleia geral: 

I - eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal; 

II - decidir sobre a reforma do estatuto. 

III - decidir sobre a extincao da entidade nos termos do art. 30, 

IV - decidir sobre a conveniencia de alienar, transigir, hipotecar ou 

permutar bens patrimoniais; 

V - aprovar o regime interno; 

VI - autorizar a realizacao de emprestimos bancarios. 

Art. 13 - A assembleia geral reunir-se-a ordinariamente duas vezes 

por ano para: 

I - apreciar o relatorio anual da Diretoria; 

If - discutir e homologar as contas e o balaco aprovado pelo Conselho 

Fiscal e outras que julgar necessario. 



Art. 14 - A assembleia reunir-se-a extraordinariamente quando 

convocada: 

I - pela diretoria, 

II - pelo Conselho Fiscal; 

I I I - por requerimento de 1/3 dos socios quites com suas abrigacoes 

sociais; 

Art. 15 - A convocacao da assembleia geral sera teita por meio de 

edital de convocacao afixado na sede da Entidade, por circulares, pela imprensa local com 

antecedencia minima de dois dias. 

PARAGRAFO UNICO: Qualquer assembleia instalar-se-a em 

primeira convocacao com a maioria simples dos socios e em segunda convocacao com 

quaisquer numeros de socios uma hora depois da primeira. 

Art. 16 - A diretoria sera constituida por um presidente, vice-

presidente, 1° e 2° secretario, 1° e 2° tesoureiro. 

PARAGRAFO UNICO: O mandato da diretoria sera de dois anos 

podendo ser reeleita. 

Art. 17 - Compete a diretoria: 

I - elaborar e executar programas anuais de atividades; 

II - elaborar e representar a assembleia geral o relatorio, 

I I I - entrosar-se com mstituicoes publicas e privadas para miitua 

colaboracao de interesse comum; 

IV - outras que julgar necessario. 

Art. 18 - A diretoria reunir-se-a no minimo uma vez por mes. 



Art. 19 - Compete ao presidente: 

I - representar a Associacao judicial e extrajudicialmente; 

11 - cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno; 

I I I - presidir a Assembleia Geral; 

IV - convocar e presidir as reunioes da diretoria; 

V - representar a Associacao junto as instituicdes de credito oficiais e 

particulares. 

Art. 20 - Compete ao vice-presidente: 

I - substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos; 

II - assumir o mandato em caso de vacancia ate seu termino; 

I I I - prestar de modo geral a sua colaboracao ao presidente. 

Art. 21 - Compete ao primeiro secretario. 

I - secretarial as reuniSes da diretoria e assembleia gral, 

II - redigir as atas; 

I I I - publicar todas as noticias das atividades da entidade; 

IV - expedir correspondencias em nome da Associacao. 

.Art 22 - Compete ao segundo secretario: 

I - substituir o 1° secretario em suas faltas ou impedimentos, 

II - assumir o mandato em caso de vacancia ate seu termino; 

III - prestar de modo geral a sua colaboracao ao 1° secretario. 

Art. 23 - Compete ao primeiro tesoureiro: 

I - arrecadar e contabilizar as contributes dos associados, rendas, auxilios e 

donativos mantendo em dia a escrituracao; 

II - pagar as contas autorizadas pelo presidente; 



III - apresentar o relatorio das despesas e receitas sempre que forem 

solicitadas; 

IV - conservar sobre sua guarda e responsabilidade os documentos relativos a 
tesouraria; 

V - assinar junto com o presidente cheques, cedulas rurais pignoraticias e 
hipotecarias. 

Art. 24 - Compete ao segundo tesoureiro: 

I - substituir o primeiro em suas faltas ou impedimentos ; 

I I - assumir o mandato em caso de vacancia ate seu termino; 

I I I - prestar de modo geral a sua colaboracao ao 1° tesoureiro. 

Art. 2 5 - 0 Conselho Fiscal sera constituido por tr~es membros efetivos e 

seus respectivos suplentes eleitos pela assembleia geral. 

§ 1° - O mandato do Conselho Fiscal sera coincidente com o mandato da 

diretoria 

§ 2° - Em caso de vacancia, o mandato sera assumido pelos respectivos 

suplentes ate seu termino. 

Art. 26 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - examinar o livro de escrituracao da associacao; 

I I - examinar o balaco semestral apresentado pelo tesoureiro opinando a 

respeito; 

III - apreciar os balacos e inventarios que acompanham o relatorio anual da 

diretoria; 

IV - opinar sobre aquisicao e alienacao de bens. 

PARAGRAFO UNICO: O Conselho reunir-se-a ordinariamente a cada 

02(dois) meses e extraordinariamente sempre que necessario. 

Art. 27 - As atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos socios 

serao inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, 

gratificacao, bonificacao ou vantagem. 



CAPJTULO IV 

DO PATRIMONIO 

Art. 2 8 - 0 patrimonio da Associacao sera constituido de bens moveis, 

imoveis, veiculos, semoventes, acoes e apolices de divida publica. 

Art. 29 - No caso de dissolucao os bens remanescentes serao destinados a 
outra entidade congenere com personalidade juridica, sem fins lucrativos. 

Art. 30 - A Associacao so podera ser dissolvida por decisao da assembleia 

geral extraordinaria espacialmente convocada por esse fim quando se tornar impossivel a 

continuacao de suas atividades. 

Art. 3 1 - 0 presente estatuto podera ser reformado em qualquer tempo por 

decisao da maioria dos associados em assembleia geral, espacialmente convocada para esse 

fim e entrara em vigor na data de seu registro em cartorio. 

Art. 32 - Os casos omissos serao resolvidos pela diretoria e confirmados ou 

reformulados pela assembleia geral. 

CAPJTULO V 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Bom Lugar/MA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/  /  

MARILENE SOUSA LIiV 

Presidente 

RALMUNDA PINTO S. DE ASSIS 

l u Secretaria 

MARINETHE DOS S. FERREIRA 

1° Tesoureira 



A T A DA A S S I ' M H L K I A ( i K R A L O R D I N A R 1 A DA C O O P K R A T ! V A D E 

P R O D U C A O R U R A L DO P O V O A D O .JATOBA NO M U N I C I P I O D E P O M 

L I K J A K E S T A D O DO M A R A N H A O 

Aits dez dias do mes de Junho do anozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de dois milzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c u m . ;'is novo 

h 01 us da in anil a na Igreja Catolica do povoado Jatoba neste municipio de P.OIII 1 HP. HI 

Estado do Maranhao realizou-se Assembleia Geral da Cooperative de Ptitdiicao Rural 

do Povoado Jatoba com a fin alidade de criar uma nova diretoria com ri iapn linica. 

coin a presenca de 25 (vinte e cinco) associados. foi feita a eleicao. na qual forum 

para coin o concelho de administracao, Edson Ribeiro de Sousa „pany Piesidente. 

Francisco L i m a Sanipaio para Vice-presidente, Rosilene Bernardo para I ' Secretaria. 

Jose L i m a Fi lho para 2° Secretario, Maria Luc ia da Conceiyno |
a

 Tesoureira e 

Raimundo Eerreira Veras para 2° Tesoureiro. para membros afetivos do Conselho 

Fisca l : Francisco Alves Nelo, Antonio Silva, Antonio Pereira Gomes , para suplentes: 

Joao Evangelista dos Santos, Pedro de Oliveira Pereira e Manoe l Gomes da S i lva . ja 

devidamente eleito o Presidente Edson Ribeiro de Sousa , assiimiu a direcao dos 

trabalhos, agradeceu a colaboracao de seus antecessors nessa tare la e decretou 

definitivamente constiluida desta ata para o futuro a Cooperativa de Producao Rural 

de Jatoba com a denominacao de Cooperativa de Jatoba. tendo sede no povoado neste 

municipio de Bom Lugar. tetn por ob|etivo social, primeiro- o esi imulo, o 

desenvolvimento progressivo
 p

 a defesa de suas atividades pronomiras de cnrnter 

comum. segundo: a venda em comum de sua producao agrirola ou p e r u a n a nos 

mercados locals e nacionais. lerceiro: o trabalho em conjunto <le sens accnrinriim em 

atividades de cuitivos. extrncao e industnalizacao rural em terras ou miov- i s <pie ;i 

cooperativa possua on que venha possnir os socios eleitos sobre as pen as da lei 

declaram que nao est ao em mcliisao em qnaisquer crimes previstos em lei ou na« 

restncoes legais que possam mi peel i-los de exercer atividades mercautis como u;ulu 

mais liouvesse a ser tratado o presidente encerrou os trabalhos e eu Rosilene 

Bernardo lavrei a seguinte ata. que lida e achada conforme vai ser nssinada 

E D S O N R I B K I R O DE S O U S A 

Presidente 

R O S I L E N E B E R N A R D O 

Secretaria 

M A R I A L U C I A DA C O N C E 1 C A O 

Tesoureira 



ESTATUTO DA COOPERATIVA DE PRUDUCAO RURAL DO POVOADO 

JATOBA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR, ESTADO DO M A RAN H AO/MA. 

CAPJTULO I 

DA DENOMINACAO, SEDE E FINS 

Art. 1° - A Cooperativa de Producao Rural do povoado Jatoba, fundada em 

10 de junho de 2001, e uma entidade Civil sem fins lucratizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%'OS, que tera duracao que tera 

duracao por tempo indeterminado com sede no povoado Jatoba, Municipio de Bom 

Lugar/MA. 

Art. 2° - A Associacao tern por finalidade: 

[ - promover atividades sociais, culturais e desportivas. 

\ 11 - Representar e defender os legitimos interesses dos associados em 

assuntos concementes ao desempenho das atividades profissionais, comerciais e legais. 

I l l - Buscar junto as instituicoes financeiras recursos atraves de projetos que 

visem a melhoria socio-economica de seus associados. 

I V - Desenvolver projetos agropecuarios visando o fortalecimento da 

comunidade. 

Art. 3° - No desenvolvimento de suas atividades a associacao nao tera 

distincao de raca, cor, idade, estado civil e politica partidaria. 

Art. 4° - A Associacao tera um regimento interno que, aprovado pela 

assembleia geral que disciplinary o seu funcionamento. 

Art. 5° - A fim de cumprir suas finalidades, a entidade se organizara em 

tantas unidades de prestacao e servicos, quantas se fizerem necessarias. as quais se regerao 

pelo regimento interno aludido no art. 4°. 

CAPJTULO I I 

DOS SOCIOS 

Art. 6° - A Associacao e constituida por numero ilimitado de socios 

distribuidos nas seguintes categorias: 

a) - Contribuintes: sao moradores que se inscreverem no quadro social e tern seus 

nomes aprovados pela diretoria e se dispoem a cumprir o estatuto da sociedade. 

b) - Benemeritos: sao os que havendo feito doacao valiosa e prestacao de servicos 

relevantes a Associacao, tern os seus nomes aprovados pela assembleia geral. 

Art. 7° - Sao direitos dos socios quites com suas obrigacoes sociais: 

I - votar e ser votado para os cargos eletivos; 



Art. 14 - A assembleia reunir-se-a extraordinariamente quando convocada: 

I - pela diretoria; 

II - pelo Conselho Fiscal; 

I I I - por requerimento de 1/3 dos socios quites com suas abrigacdes sociais; 

Art. 15 - A convocacao da assembleia geral sera feita por meio de edital de 
convocacao afixado na sede da Entidade, por circulares, pela imprensa local com 
antecedencia minima de dois dias. 

PARAGRAFO UNICO: Qualquer assembleia instalar-se-a em primeira 

convocacao com a maioria simples dos socios e em segunda convocacao com quaisquer 

mimeros de socios uma hora depois da primeira. 

Art. 16 - A diretoria sera constituida por urn presidente, vice-presidente. 1° e 

2° secretario, 1° e 2° tesoureiro. 

PARAGRAFO UNICO: O mandato da diretoria sera de dois anos podendo 

ser reeleita. 

Art. 17 - Compete a diretoria: 

I - elaborar e executar programas anuais de atividades; 

I I - elaborar e representar a assembleia geral o relatorio; 

III - entrosar-se com instituicoes publicas e privadas para mutua colaboracao 

de interesse comum; 

IV - outras que julgar necessario. 

Art. 18 - A diretoria reunir-se-a no minimo uma vez por mes. 

Art. 19 - Compete ao presidente: 

I - representar a Associacao judicial e extrajudicialmente; 

I I - cumprir e fazer cumprir este estatuto e o regimento interno; 

III - presidir a Assembleia Geral; 

IV - convocar e presidir as reunioes da diretoria; 

V - representar a Associacao junto as instituicoes de credito oficiais e 

particulares. 

Art. 20 - Compete ao vice-presidente: 

I - substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos; 

II - assumir o mandato em caso de vacancia ate seu termino; 

II I - prestar de modo geral a sua colaboracao ao presidente. 

Art. 21 - Compete ao primeiro secretario: 



I - secretariar as reunioes da diretoria e assembleia gral; 

I I - redigir as atas, 

III - publicar todas as noticias das atividades da entidade; 

IV - expedir correspondencias em nome da Associacao. 

Art. 22 - Compete ao segundo secretario: 

I - substituir o 1° secretario em suas faltas ou impedimentos; 

IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — assumir o mandato em caso de vacancia ate seu termino; 

I I I - prestar de modo geral a sua colaboracao ao 1° secretario. 

Art. 23 - Compete ao primeiro tesoureiro: 

I - arrecadar e contabilizar as contribuicoes dos associados, rendas, auxilios 

e donativos mantendo em dia a escrituracao; 

I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — pagar as contas autorizadas pelo presidente; 

III - apresentar o relatorio das despesas e receitas sempre que forem 

solicitadas; 

IV - conservar sobre sua guarda e responsabilidade os documentos relativos 

a tesouraria; 

V - assinar junto com o presidente cheques, cedulas rurais pignoraticias e 

hipotecarias. 

Art. 24 - Compete ao segundo tesoureiro: 

I - substituir o primeiro em suas faltas ou impedimentos ; 

II - assumir o mandato em caso de vacancia ate seu termino; 

I I I - prestar de modo geral a sua colaboracao ao 1° tesoureiro. 

Art. 2 5 - 0 Conselho Fiscal sera constituido por tr-̂ es membros efetivos e 

seus respectivos suplentes eleitos pela assembleia geral. 

§ 1° - O mandato do Conselho Fiscal sera coincidente com o mandato da 

diretoria. 

§ 2° - Em caso de vacancia, o mandato sera assumido pelos respectivos 

suplentes ate seu termino. 

Art. 26 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - examinar o livro de escrituracao da associacao, 

I I - examinar o balaco semestral apresentado pelo tesoureiro opinando a 

respeito; 



I l l - apreciar os balacos e inventarios que acompanham o relatorio anual da 

diretoria; 

IV - opinar sobre aquisicao e alienacao de bens. 

PARAGRAFO UNICO: O Conselho reunir-se-a ordinariamente a cada 

02(dois) meses e extraordinariamente sempre que necessario 

Art 27 - As atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos socios 
serao inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, 
gratificacao, bonificacao ou vantagem. 

CAPITULQ IV 

DO PATRl.MOMO 

Art. 2 8 - 0 patrimdnio da Associacao sera constituido de bens moveis. 

imoveis, veiculos. semoventes, acoes e apolices de divida publica. 

Art 29 - No caso de dissolugao os bens remanescentes serao destinados a 

outra entidade congenere com personalidade juridica, sem fins lucrativns. 

CAPJTULO V 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 30 - A Associacao so podera ser dissolvida por decisao da assembleia 

geral extraordinaria espacialmente convocada por esse fim quando se tomar impossivel a 

continuacao de suas atividades. 

Art 3 1 - 0 presente estatuto podera ser reformado em qualquer tempo por 

decisao da maioria dos associados em assembleia geral, espacialmente convocada para esse 

fim e entrara em vigor na data de seu registro em cartorio. 

Art. 32 - Os casos omissos serao resolvidos pela diretoria e confirmados ou 

reformulados pela assembleia geral. 

Bom Lugar/MA 

EDSON RIBEIRO DE SOUSA 

Presidente 

ROSILENE BERNARDO 

1" Secretaria 

AMBROZIO PEREIRA DA SILVA 

l u Tesoureiro 



IllzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - apreciar OS balacos e inventarios que acompanham o relatorio anual da 

diretoria; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV - opinar sobre aquisicao e alienacao de bens. 

PARAGRAFO UNICO; O Conselho reunir-se-a ordinariamente a cada 

02(dois) meses e extraordinariamente sempre que necessario. 

Art. 27 - As atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos socios 

serao inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, 

gratificacao, bonificacao ou vantagem. 

CAPITULO IV 

DO PATRIMOMO 

Art. 2 8 - 0 patrimdnio da Associacao sera constituido de bens moveis, 

imoveis, veiculos, semoventes, acoes e apolices de divida publica. 

Art. 29 - No caso de dissolucao os bens remanescentes serao destinados a 

outra entidade congenere com personalidade juridica, sem fins lucrative 

CAPITULO V 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 30 - A Associacao so poderazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser dissolvida por decisao da assembleia 

geral extraordinaria espacialmente convocada por esse fim quando se tornar impossivel a 

continuacao de suas atividades. 

Art. 3 1 - O presente estatuto podera ser reformado em qualquer tempo por 

decisao da maioria dos associados em assembleia geral, espacialmente convocada para esse 

fim e entrara em vigor na data de seu registro em cartorio. 

Art. 32 - Os casos omissos serao resolvidos pela diretoria e confirmados ou 

retbrmulados pela assembleia geral. 

Bom Lugar/MA 

EDSON RIBEIRO DE SOUSA 

Presidente 

ROSILENE BERNARDO 

1° Secretaria 

AMBROZIO PEREIRA DA SILVA 

l u Tesoureiro 


