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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sociedade tern naturalizado a distribuicao de papeis sociais. tanto de mulheres 

como de homens, baseada no discurso de que a mulher e fragil. dependente. emocional. em 

contraposieao ao homem, forte, determinado e racional Contudo. singularidades de 

mulheres, no Estreito - Campina Grande, transcendem ao modelo que define a existencia de 

um ser mulher unico, dotado de docilidade e passividade, levando-nos a repensar os limites 

das teorias patriarcalistas, dicotomizadoras, essencialistas que elaboram ideias universais de 

mulher fragil, passiva, emocional. Estas ideias podem ser observadas nos discursos, 

entendidos como articulacao de poder e de saber, uma pluralidade de elementos distintos 

que podem entrar em estrategias diferentes Utilizando-se o metodo qualitativo, com 

tecnicas de historias de vida, relatos orais e participacao observante percebeu-se o cotidiano 

das "viuvas" que sao consideradas como mulheres que "trabalham feito homem" Estas 

mulheres mantem suas familias, depois da migracao, morte ou doenca dos maridos a ate 

mesmo com a presenca deles em casa. Como, tradicionalmente, sustentar a casa com o 

trabalho no rocado e tarefa atribuida ao homem, chefe de familia. dessas mulheres diz-se 

que "trabalham feito homem", como que a reforcar o modelo tradicional. 
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R E S U M E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La societe a adopte la distribuition des roles sociaux des femmes et des hommes en 

se basant sur le fait que la femme est fragile, dependante. emotionnalle en opposition a 

I 'homme - fort, determine et rationnelle Cependant. des singularites des femmes du 

"Estretto", a Campina Grande - Paraiba - depassent le modele qui definit I'existence d'un 

entre femme unique, dote de docilite et passivite ce qui nous amene a repenser les limites 

des theories patriarchales, diehotomisatrices, essentialistes, qui elaborent des idees 

universelles de la femme fragile, passive, emotionnelle Ces idees peuvent etre observees 

dans les discours, entendus comme articulation de pouvoir et savoir. une pluralite 

d 'elements distincts qui peuvent entrer dans de differentes strategies En utilisant la methode 

qualitative avec des techiniques d'histoires de vie, de rapports oraux et de participation 

observatrice, on a appercu le quotidien des "veuves" qui sont considerees comme des 

femmes qui "travaillent comme un homme". Ces femmes soutiennent leurs families avec le 

travail a I 'agriculture, en cultivant la terre d'un familier, apres la migration, mort, ou 

maladie des maris et meme avec leur presence a la maison comme, traditionnellement, 

soutenir le foyer c'etait une tache attribuee a I 'homme, chef de famille. De ces femmes on 

dit qu'elles travaillent "comme un homme", pour renforcer le modele traditionnel. 
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1STR0DIXA0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. NO C O M P A S S O DO C A M I N H O 

".•l.v personagens ficam encarregadas de sen destino 

possivel e se elabora/n. Xao sent esforgo, pais declarar-se 

e deixar-se olhar impde percorrer Irajelos nem sempre 

suaves e cumprir ritos indispensdveis d alividade da vida, 

par mats estranhas que parecam. considerando a lugar 

contum a que quase sempre se chega apos lantas emhates 

(...). So colidiana germinam medas. desejos, Interditos, 

resisiencias. E lada essa massa de senlimenlos e viva e 

lateja. " 

(Clarice Inspector) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dona Leda levanta-se, mais um dia, as 4:00 h da manha. P5e o feijao no fogo e, 

logo, o cheiro de cafe coado vai se espalhando porta afora, deixando tudo pronto para que 

a filha mais velha sirva os irmaos menores Coloca o batom, penteia os cabelos, veste calca 

comprida e, de chapeu na cabeca, arruma na carroca de burro os instrumentos de trabalho 

(ancinho, enxada, foice etc), os mantimentos e os utensilios necessarios (cafe, aciicar, feijao, 

coador de pano, panela etc) para passar o dia no trabalho, pois e muito longe de sua casa, 

nao podendo voltar para almocar. 



La no rocado ela fez um "ranchinho" de madeira coberto de telha, um fogao a lenha 

para fazer seus "cozinhados" para o almoco. sem precisar voltar para casa. pois e longe do 

trabalho. Eis uma das imagens do cotidiano de Dona Leda e suas duas irmas que. ha algum 

tempo, sao reconhecidas pelas outras pessoas da comunidade como mulheres que 

"trabalham feito homem." Aqui e evidenciada a correlacao entre atividade dita feminina. a 

de cozinhar, com a atividade do rocado, dita masculina Essas historias singulares saltaram 

aos nossos olhos de pesquisadora e de mulher que aprendera desde sempre a delimitacao 

dos papeis sociais e lugares de homens e de mulheres de maneira bem diferenciada. 

No Estreito, localidade a 18 km ao sudoeste de Campina Grande, cuja populacao 

total chega em torno de 500 habitantes. com aproximadamente 150 familias, (Cf 

localizacao da comunidade no mapa em anexo). ha especificidades de mulheres que 

transcendem a um modelo que define mulher como um ser universal e unico 

( N I C H O L S O N , 1987). O interesse por refletir acerca destas singularidades deu-se devido a 

observacao que fizemos na comunidade situada na referida regiao, onde encontramos casos 

de mulheres "chefes de familia"2, devido a migracao, morte ou invalidez dos maridos. 

Para tanto, achamos necessario conhecer tambem o trabalho das mulheres que 

dividem com os maridos as tarefas da manutencao da casa e da familia, alem de perceber ate 

que ponto sao "frageis", "dependentes", "passivas" e "emocionais." N o entanto, ainda ha 

uma lacuna de estudos referentes a mulher provedora da familia, quando da ausencia ou nao 

1 Cf. Woortman Klaas. A Familia das Mulheres. Rio Janeiro: Tempo Brasileiro; Brasilia CNPQ 1987. 
:- 0 termo mulher chefc de familia foi primciramente utili/ado por demografos e historiadores que 

trabalham com material censitario. ao se referircm a unidade residencial constituida de uma mulher sem 

coinpanheiro declarado c seus filhos Segundo dados ofieiais. mais mulheres assumem a chefia da familia: 

Em 1970. a cstimativa era cm torno de 13.30%. Em 1990 o perccntual sobe para 20. 30%. Fonte: 1BGE. 

Ccnso 1991. PNAD. 1990. 
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do marido. E de nosso interesse verificar. tanto a "invisibilidade" da mulher que trabalha ao 

lado do marido, bem como a do "trabalhando feito homem", quando a mulher aparece como 

a unica responsavel pela manutencao da familia 

Ao contrario da universalizacao de um ser mulher, partimos da compreensao de 

genero como categoria analitica que percebe o feminino e o masculino como c o n s t r u c t s 

historico-culturais. que devem ser percebidos nas relacoes sociais cotidianas. Segundo 

SCOTT (1991), a categoria genero implica dois niveis: o genero como elemento 

constitutive das relacoes sociais. baseado nas diferencas perceptiveis entre os sexos. e o 

genero como forma basica de representar relacoes de poder. Assim. conseguiremos 

perceber a pluralidade de homens e mulheres dentro de suas especificidades 

Na observacao realizada com mulheres do Estreito, percebemos uma diferenciacao 

na valoracao do trabalho feito por elas mesmas. As mulheres que vivem e trabalham com os 

maridos referem-se as suas atividades no rocado como sendo "ajuda" ao trabalho do 

homem, ja que, segundo Dona Gracinda, por exemplo, ela nao faz todo tipo de servico, 

apenas os mais simples e/ou mais leves, que comumente sao vistos como sendo de mulher 

E interessante encontrarmos nos proprios discursos dos informantes o reforco ao modelo 

tradicional de divisao sexual do trabalho que define o trabalho dito feminino como nao 

produtivo. Dai indagamos, sera que esta introjecao de valores, que se da, nao de forma 

passiva mas consensual, fabricados socialmente mas tidos como naturais, nao sao nunca 

negados pelos discursos e pelas praticas? 

E corrente a designacao de determinadas atividades como sendo femininas. Isto tern 

a ver com a posicao estabelecida pelo modelo tradicional de divisao sexual do trabalho que 

15 



fora criado socialmente destacando tarefas ditas de mulheres e as de homens, difundidas e 

perpetuadas como naturais Assim como mostra H E R E D I A (1979), as atividades de dentro 

de casa e outras que foram associadas como sendo femininas, passaram a serem vistas como 

nao-produtivas, sendo pouco valorizadas em relacao as atividades ditas masculinas. Dai 

indagamos: por que o trabalho dito feminino e menos valorizado em relacao ao trabalho 

masculino? lsto e um legado natural ou foi naturalizado pelos discursos que nao sao apenas 

arranjos de palavras, mas elementos estrategicos e taticos, de articulacao de poder e de 

saber'' Ou, como e colocado pela autora seguinte, em que a divisao sexual do trabalho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V . . . > zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

parece estar insertda na divisao c/a sociedade, na construcdo do masculino e do feminino 

no nivel do con/unto da .sociedade, como uma relacao enlre doi.s mundos, dots espacos, 

que e apresentada como natural e bioldgica."' Assim. definindo nitidamente o que e 

masculino e o que e feminino, subordinam-se as individualidades a conceitos binarios. 

determinando-se as relacoes sociais pelo biologico, desmerecendo-se as multiplas 

possibilidades da construcao cultural dos sujeitos sociais. 

Por isso, nao podemos limitar a analise da representacao sobre as mulheres chefes de 

familia que "trabalham feito homem" como um acontecimento em si, mas deve-se busca-las 

nas relacoes sociais constituidas pelo saber e poder vivenciados em casa e na rua e traduzida 

nas falas e nas representacoes que fazem de si e que os outros fazem delas. Nesta finalidade. 

faz-se necessario perceber estas singularidades em relacao a vida de mulheres que trabalham 

dentro de casa e no rocado. 

Falando em representacoes sociais, entende-se, aqui, como algo perceptivel atraves 

J STOLCK, apud, LOBO; Klisabeth Soiiza. A Classe Opcraria Tem Dois Sexos. Trabalho, Dominacao e Resistencia 

Sao Paulo, Brasiliense, 1991, p. 83. 
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do discurso, uma maneira de apreensao do dito e do pensado. Foram Durkheim e Levi-

Baihl. que pensaram, primeiramente, nas Ciencias Sociais, sobre representacSes coletivas 

como instaimento analitico para os estudos sobre religiao. magia e pensamento mitico lsto 

deu-se no momento historico em que se lancava mao ao debate acerca da relacao individuo-

sociedade, fator central na evidenciacao do limite do individualismo teorico da psicologia 

Durkheim interessou-se por trabalhar a nocao de representacoes coletivas. que tern a ver 

com categorias de pensamento elaboradas e utilizadas por parte de determinadas sociedades 

como expressao da realidade Essas categorias aparecem juntamente aos fatos sociais. 

transformando-se nestes, podendo serem interpretadas e/ou observadas por cjentistas 

Ultrapassando alguns limites do positivismo. mesmo baseado nas investiduras das 

representacoes coletivas. a psicologia social de Moscovici amplia os horizontes da 

Psicologia, tratando das Representacoes sociologicamente. descentralizando o olhar 

estritamente individualizante, ate entao definidora da psicanalise. MOSCOVICI (1994), 

define a Representacao Social como um empreendimento interdisciplinar, colocada esta 

categoria conceitual pela Psicologia Social como ruptura da dicotomia instaurada pela 

ciencia entre o sujeito puro e o objeto puro Diferente da ambivalencia individuo e 

sociedade, a Representacao Social direciona seu olhar sobre a relacao entre estes aspectos 

que ate entao foram bem separados 

Assim, as representacoes tern duas caracteristicas dos fatos sociais, por serem 

exteriores as consciencias individuals e por exercerem acao coercitiva sobre os individuos 

Na leitura de CUSTOD1A (1984), as representacoes sociais, para Durkheim, possuem 

caracteristicas particulares em relacao aos outros fatos sociais. pois e a manifestacao da 
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vida psiquica do sujeito coletivo que e a sociedade e. assim, campo privilegiado de 

observacao da forma como a sociologia empirica executa o movimento que desloca o ponto 

de partida do conhecimento do homem, do individuo para a sociedade 

Por sua vez, Pierre Bourdieu questiona a mediacao entre o agente social e a 

sociedade. contrariando o objetivismo e a fenomenologia. a polemica entre subjetivismo e 

objetivismo emerge como ponto central da sua reflexao Com isto. o autor propde um 

conhecimento praxiologico. numa abordagem epistemologica que articula dialeticamente o 

ator social e a estai tura social Bourdieu defende a ideia da pratica estai turante pelos 

individuos ao inves de estai tura estaiturada. elegendo a categoria habitus como a acao 

organizadora que vai estruturar uma nova estaitura. contrapondo-se a nocao de estaitura 

como algo pronto e acabado, podendo ser modificada e reestai turada pelos agentes sociais. 

entendendo que, por meio das praticas, as regras e as normas podem ser mudadas, mas 

termina sendo estai turada, uma mencao dialetica entre subjetivismo e objetivismo. 

Com isto, Bourdieu procura fugir das dicotomias individuo e sociedade e. quando 

pensa representacoes, as relaciona a um tipo de sociedade, percebendo-as a paa i r de grupos 

sociais especificos, diferente da visao do precursor nas Ciencias Sociais desta categoria As 

representacoes nao sao fixas e eternas, podendo serem substituidas por outras, elas nascem, 

crescem, e morrem, servindo, assim como os simbolos, como instrumentos de integracao 

social, como meio de comunicacao e de conhecimento, que pode nascer de uma estai tura ja 

existente. 

Os sistemas simbolicos sao pensados como instrumentos de conhecimento e 
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de comunicacao. podendo exercer um poder estai turante porque sao estai turados, sao um 

poder de consta icao da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseologica, ou 

melhor, que possibilite sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) Para 

BOURDIEU (apud M I N A Y O , 1989) os sistemas simbolicos distinguem-se 

fundamentalmente conforme sejam produzidos e. ao mesmo tempo, quando apropriados 

pelo conjunto do ga ipo . ou. pelo contrario. produzidos por um corpo de especialistas e. 

mais preeisamente. por um campo de producao e de circulacao relativamente autonomo. 

Assim, este autor compreende as Representacoes Sociais como consta icoes simbolicas. 

dando enfase ao habitus, valorizando a estai tura mais duradoura de um ga ipo social, de 

uma determinada sociedade. 

Diferentemente disto, entendemos que a realidade existe enquanto 

representacao, que as classificacoes realizadas socialmente do feminino e do masculino. a 

delimitacao de lugares de um e de outro, a partir de criterios dicotomicos, como observa 

G U A TTA RI (1996), fabrica, modela, consome a ideia de uma subjetividade, ou, como 

ressalta F O U C A U L T (1997), e uma representacao "ideologica "da sociedade, mas e 

tambem uma realidade fabricada de poder. Segundo CALDE1RA (1980). as pesquisas 

qualitativas partem do pressuposto que o pesquisador faz a representacao dos informantes, 

havendo na relacao entre pesquisador e informante uma relacao de poder, possibilitada pela 

associacao entre poder e saber cientifico, que da a um condicao de exercer seu trabalho (seu 

poder) e a outro a ideia de obrigatoriedade e de necessidade de se sujeitar, faltando por 

parte do pesquisador uma auto-analise e o reconhecimento de que sua pratica se da como 

um exercicio de poder. 

Assim, a consta icao da representacao das coisas sao elaboracoes compartilhadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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por grupos socais. cientificos ou nao, os agentes sociais sao construtores destas 

representacoes. vivenciadas atraves da linguagem. detectadas no discurso. Chamamos de 

representacao os modelos de mulher e de homem que a sociedade ocidental definiu como 

referenda para nortear os comportamentos dos sujeitos sociais. A sociedade constroi e 

reconstroi. ao longo dos tempos, representacoes acerca do feminino e do masculino e 

nestas modificacoes permanece uma feicao dicotomica de sexos baseada em papeis. 

lugares diferenciados e caracteristicas, sempre a partir de oposicoes dualistas. alem de 

naturalizar estas consta icoes Assim, reflexoes sobre a relacao homem/mulher sobre 

determinados parametros analiticos sao uma representacao cientificamente discutida e 

reverenciada como verdade. A esse respeito, COSTA observa que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As representacoes de mulher vein mudando considercivelmenie 

nos ultimas anos. Essa passagem esta-se fazendo por meio da 

aproximacao da antiga representacao de mulher ao modelo de 

masculinidade originario da sociedade pairiarcal. " 

Nos anos 60 e 70, viu-se a subordinacao da mulher como resultado da 

sociedade tradicional, que poderia ser resolvida pela modernizacao, alem de se partir da 

nocao sobre as mulheres como exercito industrial de reserva. Nos anos 80, houve varias 

analises sobre o trabalho feminino, a partir da reproducao das desigualdades e das 

estrategias de sobrevivencia. B1LAC (apud LOBO, 1991) interessou-se por analisar o 

significado do trabalho feminino para a organizacao familiar, tendo por finalidade privilegiar 

a organizacao familiar e suas estrategias de sobrevivencia, prevalecendo o olhar para grupos 

4 NOLASCO. Socrates. Representacoes Masculinas c Femininas. In: Feminino / Masculino no Imaginario 

de Diferentcs Epocas. Eloa Jacobina c Maria Helena Kuhncr (organizacao). Rio de Janeiro: Bcrtrand Brasil. 

1998. 
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familiares e nao para a atuacao feminina em cada realidade especifica FERREIRA (apud 

LOBO. 1991) refletiu sobre a articulacSo entre trabalho produtivo e espaco de reproducao 

da familia e do trabalho feminino como parte da estrategia familiar. 

Mesmo entendendo a contribuicao feita por parte de varias analises fazedoras da 

historias das reflexoes em torno do feminino e sua visibilidade dentro e fora de casa. nao 

nos interessamos por articular familia e trabalho feminino apenas como estrategia de 

sobrevivencia Optamos por ir pela contramao e perceber. atraves das trajetorias das 

informantes, suas representacoes construidas. compartilhadas nas relacoes sociais. 

acreditando que a apreensao destes valores se da pela educacao realizada pela familia. pela 

escola e pela Igreja E tambem. perceber suas reelaboracoes na pratica cotidiana. ja que 

entendemos que as mulheres do Estreito sao um misto de poder. fragilidade. astucia e 

inteligencia que podem vir a reforcar estas representacoes cristalizadas de mulher, como 

tambem pode-se notar, no nivel de suas taticas, seus decompassos 

Aqui, entende-se, como F O U C A U L T (1993), que instituicoes como a familia, a 

escola e a religiao sao mecanismos de disciplinamento e normalizacao das condutas, a partir 

de criterios sexistas e estereotipados de conceituacoes, universalizadas as pluralidades 

atraves de conceitos rigidos. Como complemento a esta percepcao, percebe-se, como 

C E R T E A U (1997), que as praticas sociais mostram que as pessoas nao se prendem a esta 

normalizacao, que, atraves das taticas e astucias, reelaboram os codigos, que chamamos de 

representaQoes. 

A partir do olhar flexivel de perceber as pessoas atraves de suas trajetorias, ve-se o 
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dualismo como dois pesos, duas medidas Tendo em vista que as pessoas ainda 

compartilham esta representacao a respeito do feminino e do masculino como dois sexos 

opostos, cabendo a cada um viver os papeis definidos pela divisao sexual do trabalho. 

baseada numa mentalidade sexista. entende-se que, assim como percebe-se que na pratica 

cotidiana. estes modelos tambem sao desmanchados ou relembrados conforme diferentes 

situacoes vividas pelo feminino e pelo masculino. Os deslocamentos de mulheres e de 

homens dos papeis que foram determinados socialmente sao motivos para confirmacao ou 

contestacao destas representacoes que nao estao acima das pessoas e separadas das 

praticas, mas que sao vivenciadas por elas de maneira diferentes. 

Partimos da premissa de que o trabalho feminino em casa. defmido como domestico, 

como tambem o realizado na agricultura, que e tido como extensao da casa, ainda e muito 

desprestigiado pelas fontes estatisticas oficiais e pelos proprios sujeitos (feminino e 

masculino) Assim, percebemos que nao basta mostrar que as mulheres do Estreito 

trabalham, mas questionar a limitacao de categorias que sao utilizadas para reflexoes em 

torno das referidas questoes e, concomitantemente, perceber qual o significado dado ao 

trabalho feminino e masculino pelas mulheres do Estreito. 

LOBO (1991) propoe descrever o contexto historico da articulacao classe e genero, 

analisando a suposta desvalorizacao do trabalho, quando da insercao da mulher no mercado 

de trabalho, especificamente o industrial, evidenciando a subordinacao da mulher como 

resultado historico e cultural. Sugere uma mudanca metodologica para a Sociologia do 

Trabalho, para que passe a visualizar as especificidade das mulheres operarias. Para ela, o 

capitalismo considera que o trabalho, por si so, nao e desqualificador, mas o e a partir da 



insercao das mulheres, principalmente no setor industrial. Analisa os motivos 

desencadeadores do processo e a remuneracao do trabalho feminino em relacao ao 

masculino 

Mesmo percebendo a validade da articulacao entre classe e genero. realizada pela 

autora, no interior das fabricas observadas. em nosso trabalho nao nos propomos fazer esta 

relacao. mas de valorizar a perspectiva de evidenciar trajetorias de pessoas construtoras de 

relacoes espeeificas A autora tenta mostrar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "() trabalho (feminino) nao e apenas um 

instrument!) para ganhar a vida. mas artieula uma identidade de mulheres 

trabalhadoras". A divisao sexual do trabalho e tratada por Lobo como uma construcao 

social e historica, em que a separacao e a relacao de producao e reproducao social sao 

tambem sexuadas e assimetricas, marcadas por hierarquias Para Lobo, a divisao sexual do 

trabalho produz e reproduz a assimetria entre praticas femininas e masculinas, constroi e 

reconstroi mecanismos de sujeicao e disciplinamento das mulheres, produz e reproduz 

subordinacao de genero e dominacao. 

Na discussao sobre relacao de genero e trabalho, temos a contribuicao de MASS1 

(1992), que objetiva refletir sobre a vida e conflitos vivenciados por mulheres de classe 

media, devido ao legado historico da maternidade, do cuidado da casa, da familia, tendo, 

por contrapartida, o novo desafio da mulher moderna de ter que trabalhar fora de casa para 

uma possivel realizacao professional. A autora evidencia a dicotomia entre publico e 

privado, trabalho produtivo e nao produtivo, prescrito por construcoes sociais e reprisado 

na vivencia deste grupo de mulheres de classe media. MASS1 constata que: 

5 LOBO, op.cit, p. 83 . 



"Nos estratos medios, as mulheres parecem eslar 

imbuidas, ideologicamente. de que e necessdrio trahalhar 

fora, pois qualquer que seja a remuneracao, e/a passa a 

simbolizar a/gum trabalho, e, portanto, um trabalho 

produtivo. A divisao entre publico e privado e tao 

significativa que a propria mulher so considera trabalho 

quando a atividade e fora do espaco fisico da casa.' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E interessante refletir sobre as singularidades enfocadas tanto por Lobo como por 

Massi, formas e caminhos distintos de abordar a questao de genero e trabalho A 

peculiaridade da vida das mulheres do Estreito nos convida a repensar sobre dicotomias 

instauradas pelos discursos produtores de verdades. e naturalizadas Nao pretendemos 

transplantar as reflexoes feitas com operarias e/ou com mulheres de classe media, por 

sabermos que os sujeitos reagem, atuam diferentemente nos mais diversos espacos, nas mais 

diferentes relacoes sociais. Percebemos ser muito importante para o nosso trabalho repensar 

os conceitos instaurados pela ciencia e universalizados como verdades, como caminho para 

discutir as relacoes de genero vivenciadas no Estreito. Pretendemos entender o sujeito e a 

sexualidade, segundo C O S T A "(...) como realidades lingiiisticas, podemos observar as 

variacoes historicas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA suas significacdes sem recorrer d ideia de algo na subjetividade ou 

na sexualidade que seja fixo, imutdvel e indelevel." 

A linguagem expressa significados construidos historicamente e, atraves dela, somos 

participes da vida social, criando consensos e posicionamentos. Desta forma, entende-se 

que a linguagem constroi o sujeito, fazendo usos infinitos a partir do finito. COSTA 

6 MASSI. Marina. Vida de Mulheres: Cotidiano e lmaginario. Rio de Janeiro: Imago. 1992. p. 40. 

7 COSTA. Jurandir Freire. A Face e o Verso. Sao Paulo. Ed. Escuta. 1995. p. 47-8. 
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contesta conceitos naturalizados e validados como verdade absoluta e, ao fazer uma 

incursao na Historia, percebe que, no seculo X \ T - X \ T I , surge a nocao de um modelo de 

sexo e ve que os conceitos de publico/privado. entre outros. foram elaborados pelo 

capitalismo. intencionando ordenar. classificar o mundo a sua maneira. Tambem 

entendemos que o saber articula-se em praticas discursivas, sendo independente da ciencia. 

encontrado em outros discursos. percebido como: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) um con/unto dc regrets anonimas. hisldricas, sempre dclerminadas 

no tempo e no espaco que definiram em uma i'paca dada e para 

determinada area social cconomica. geogrcifica on lingiii.stica. as 

coth/icocs de existencia " * 

Dai percebermos a representacao de mulher como um ser apatico. dependente, 

fragil, um corolario de intencoes politicas, construido com vista a um projeto de ordenacao 

do mundo, a partir de uma visao patriarcalista, sexista , dicotomizadora. Por entender o 

discurso como F O U C A U L T (1993), que o percebe como uma pratica, como processo de 

articulacoes discursivas, buscamos as regularidades dos discursos em torno da 

representacao de mulher "chefe de familia", percebendo diferentes trajetorias 0 de vida 

como um processo feito de taticas, astucias que dao continuidade e descontinuidade ao 

modelo vigente de mulher e do lugar que lhe fora designado culturalmente, vivenciado e 

encontrado nas proprias relacSes sociais 

TOUCAULT: Historia da Sexualidade I (A Vontade de Saber) 11J ed. Rio de Janeiro, Graal, 1993 p. 

9 O tenno sexismo provem dos estudos sobre a mulher. utilizado para caracterizar qualquer "'ideia, linguagem, cren^a, 

teoria ou opiniao que sustente a superioridade de um sexo sobre o outro." Ver Langer apud Kude (1994 p 129) 

"' Entendemos trajetoria como "(...) movimcnto c dinamica dc tcrritorios culturais. de configuracoes 

culturais. No deslocamento dos multiplos sujeitos. em miiltiplos espacos e multiplas temporalidades." Como 

uma maneira de perceber como as pessoaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA significant c dao scntido. aos varios signos que as atravessam c 

como estcs significados as produ/.cm enquanto sujeitos ativos a criativos Albuquerque Jr.. Durval Muni/, 

de. 1993. (p.92-3). 



A intencao de refletir sobre as vidas das mulheres trabalhadoras -chefes de familia e 

suas aipturas com os modelos de representacao construidos socialmente. nos leva a 

repensar os limites das teorias patriarcalistas. dicotomizadoras, essencialistas, que 

elaboraram ideias universais de mulher fragil, passiva. emocional, alem de ser o seu trabalho 

tido como complemento ao trabalho do homem. o provedor da familia. Estas ideias podem 

ser observadas nos discursos. entendidos como articulacao de poder e de saber, uma 

pluralidade de elementos distintos que podem entrar em estrategias diferentes 

Para isto. interessamo-nos por entender como os discursos dos informantes sao 

articulados, percebendo-os em relacao as sutilezas das taticas de a ipturas dos modelos 

socialmente constai idos, pois compreendemos que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os discursos sao elementos on hlocos tdticos no campo das 

correlacdes de forca, podem exislir discursos diferentes e 

mesmo contraditorios dentro de uma mesma estrategia; podem, 

ao contrdrio, circular sem mttdar de forma entre estrategias 

opostas. Nos discursos nao ha nada de oculto, jd dizem o que 

querent, seu sentido e dado para quern ele diz, aonde ele diz esta 

ai em todo lugar, nttma rede discursiva. "" 

Diferentes discursos tendem a divulgar modelos de mulher que sao desenhados a 

paair de dois referentes: o da mae. santa e casta, que aaicula as caracteristicas da pura e 

Candida mulher fragil e meiga; e o da pecadora como um ser hostil, profana e desviante. 

Contudo, ainda continua sendo pouco discutida a consideravel paaic ipacao da mulher no 

trabalho da agricultura. da criacao de animais, das mulheres que driblam a fome e a falta de 

" FOUCAULT Op. Cit. 1993. p. 97. 
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chuva nos periodos de seca. por serem elas que permanecem com os filhos menores no 

pedaco de terra seu ou alugado, quando os homens partem em busca de trabalho 

Algumas singularidades de mulheres chefes de familia do Estreito nao se enquadram 

nestes estereotipos constai idos historicamente. Nos deslocamentos de papeis tradicionais, 

as relacoes de genero modificam-se A subordinacao feminina nao e uma condicao 

permanente e estatica, e uma posicao ocupada pelas mulheres em situacdes concretas, 

percebidas como processos, possibilitadores de reelaboracoes 

Percebemos que, quando a mulher assume a posicao de pai e mae, ou seja. e a unica 

responsavel pela educacao e manutencao dos filhos, ela reproduz o modelo patriarcal 

autoritario comumente associado ao homem. o provedor. Mas quando o homem permanece 

em casa, mesmo que nao mantendo a familia. seja por motivo de doenca ou por falta de 

servico, sendo a mulher a provedora, a autoridade continua sendo reproduzida pelo homem 

e ate respeitada e ou legitimada pela mulher. 

Entendemos tambem que o poder esta vinculado a imagem masculina, devido a 

mentalidade patriarcalista, e que a sociedade ocidental moderna construiu lugares para os 

sujeitos, determinando os espacos privado para o feminino e o publico para o masculino, 

exercitando uma politica identitaria que tern por finalidade a homogeneizacao das vontades, 

esquecendo as diferencas. Ate que ponto a representacao de mulher, enquanto ser docil, 

dependente e fragil, condiz com a realidade de mulher chefe de familia do Estrei to9 Em que 

medida a categoria mulher chefe de familia tern a ver com maior poder feminino no lar ou e 

apenas a reproducao do modelo patriarcal9 



Esta dissertacao que ora passa a ser conhecida por olhares outros, singulares. por 

isso significativos para uma interpretacao intelectual, representa o fruto de uma caminhada 

desejosa por perceber e evidenciar trajetorias de vidas que compartilham representacoes 

sobre o papel da mulher A partir de historias de vida e da observacao das praticas de 

sujeitos ativos e criativos, participes de experiencias imbuidas de conflitos e reencontros, 

percebemos o quanto as relacoes sociais sao dinamicas, o quanto sao vivas e latejantes. 

lembrando Clarisse Lispector, devendo pois busca-las em suas continuidades e 

descaminhos. 

Entendemos tambem que o saber cria teias, pessoas que vivem no mesmo periodo 

historico, mesmo distantes, podem vir a produzircm os mesmos codigos, pois entendemos 

que um pesquisador, um escritor percebe as coisas e as registra a partir de uma soma de 

saberes que vai sendo acumulado ao longo da sua historia enquanto sujeito social que vive. 

cria e recria diariamente, sendo percebidas reflexoes vistas noutros lugares, noutros 

momentos que misturadas redesenham outras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. A PESQUISA 

A pesquisa de campo foi realizada durante tres meses (de setembro a dezembro de 

1997). Fazendo uso de gravador, fitas, diario de campo, observou-se o dia a dia de algumas 

familias do Estreito, seus costumes, suas praticas que dizem muito sobre suas 

representacoes construidas acerca de diversas coisas e muitas vezes as contradizem 
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Trabalhamos com trinta seis informantes (onze homens e vinte e cinco mulheres). Atraves 

da observacao, conversas informais e historias de vida conhecemos um pouco das pessoas 

com quern mantivemos contato. 

Houve diferentes etapas para a efetivacao da pesquisa. 0 primeiro contato com a 

comunidade deu-se quando da elaboracao do trabalho para ingressar no Mestrado, em 

1996, um ano apos, retornamos para sistematizacao do projeto de pesquisa, percebendo que 

a metodologia qualitative seria o caminho para a realizacao deste trabalho. Seguiu-se do 

momento da pesquisa propriamente dita Dos 36 informantes, 20 sao "viuvos", 14 sao 

casados e 2 solteiros. 

Temos em vista que a historia de vida nos possibilita ter acesso as falas e as praticas 

engendradas pelos discursos e que, atraves das experiencias dos proprios sujeitos, 

podemos rever conceitos historicamente produzidos e universalizados em torno de uma 

representacao de mulher. Tentamos perceber as experiencias, as definicoes vividas por 

elas individualmente e enquanto grupo; entender tambem como interpretam suas 

trajetorias, taticas e suposicoes, dilemas e alegrias, pois: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) historias de vida e relatos orais fazem convites 

irrecusdveis para rever interpretacoes, desenvolver novas 

hipoteses e encaminhar novas perspectivas de forma a redefinir 

os grandes conceitos explicativos e sens pressnpostos. " 

Durante a realizacao da pesquisa empirica, que se deu mediante as estrategias 

apontadas, fez-se o registro dessa experiencia num diario de campo, onde se tratou das 

12 DEBERT, Guita G. Probkmas Relativos a Utilizacao da Historia de Vida e Historia Oral. In: CARDOSO Ruth C. L. 

(Org.). A Avcntura Antropologica. Teoria e Pesquisa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 156. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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angustias e alegrias, dos imprevistos e motivacoes, um comentario cotidiano do percurso da 

viagem realizada. No Estreito, a familia de Seu Bene torna-se uma referenda para quern 

vive la e para quern chega sem conhecer o lugar. Seu Bene tern grande importancia para a 

comunidade, porque atraves dele vem se conseguindo a organizacao dos moradores na 

Associacao. Antes da aproximacao com seu Bene, houve dificuldades nos contatos com a 

comunidade, ja que se tratava de uma estranha que chegava em cada casa procurando saber 

da vida de cada um 

Eis o nosso desafio, procurar saber disto. como e a vida das mulheres chefes de 

familia, da realidade recortada para a pesquisa e sua relacao com as representacoes 

socialmente construidas sobre o feminino por parte de mulheres e homens destas 

comunidades Assim, estas mulheres ultrapassam esse desenho representacional modelado 

que ainda e evidenciado nas falas, nos gestos, nos tratamentos de homens e de mulheres. 

N o inicio da pesquisa, o receio das pessoas limitava os contatos, pois algumas nao se 

sentiam a vontade para se abrirem, para falarem de suas vidas a uma estranha. Um dos 

receios das pessoas em nos receber era a diivida sobre o proposito da pesquisa, se era 

materia jornalistica para sair na televisao. Caso fosse, nao aceitariam, pois nao queriam 

representar imagem de "flagelados" da seca do Nordeste, de miseria, de sujeira, transmitidas 

pela TV, nos ultimos tempos, retratando a seca. Quando iamos fotografar, Dona Carmem e 

suas irmas iam se arrumar, pentear os cabelos, vestir roupas limpas, expressando seu 

cuidado com a aparencia dizendo quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) nao qnero aparecer nasfotos como mendiga". 

Apos conversar com Seu Bene durante horas, ao tomar conhecimento do proposito 
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da pesquisa, ele fala com os moradores da comunidade. durante a reuniao da Associacao 

que acontece aos sabados a noite. sobre a finalidade do trabalho e da pesquisadora. Isto 

passa a ser o passaporte para que a pesquisadora fosse vista com outros olhos por parte das 

pessoas da localidade. com excecao de Dona Lena, uma das irmas de Dona Carmem que se 

nega a falar de sua vida para estranhos, ou. como ela disse,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "So me confesso a Dens e a 

mats ningnem, ningtiem pocfe ma/tc/ar na minha vontade ". Das tres irmas. Dona Lena foi a 

unica que nao aceitou conversar sobre sua vida. o silencio seria uma maneira de guardar sua 

privacidade, uma preocupacao muito presente em meio aos receios das pessoas 

No inicio da pesquisa, as conversas eram tidas como contissoes, por parte de alguns 

informantes, mas isto foi mudando, com o tempo algumas mulheres e ate homens sentiram-

se confiantes em falar de suas vidas, passando a termos uma relacao de confianca, ja que 

aqui e ali perguntavam um pouco da minha vida Ao saberem que tinha companheiro e que 

era mae, isto foi um dos motivos para que as mulheres falassem da sua vida particular, da 

sua sexualidade. de seus sonhos e dificuldades como maes, companheiras, de maneira mais 

tranqiiila. O que antes era confissao, passa a ser confidencia, um momento das mulheres 

chorarem suas magoas, falarem de si, de coisas que comumente nao podem ser ditas, nem 

reveladas a outrem. Ha casos de "viuvas" que tern namorado e ninguem da comunidade 

sabe, principalmente a familia, uma coisa que e vivida com muita discricao e segredo, por 

isto trabalhamos com nomes ficticios dos informantes. 

Contudo, guiamo-nos pela perspective metodologica de perceber as vicissitudes das 

relacoes sociais, entendendo que as praticas nao sao uniformes, mas plurais, assim 

consegue-se ampliar os horizontes e perceber que, muitas vezes, trajetorias de vidas que se 



misturam contradizem as representacoes socialmente constaiidas e reproduzidas pelas 

pessoas acerca de um ser mulher que fora universalizado e ate validado como verdade 

Pensamos que as pessoas podem vir a reforcar os modelos. nao porque sao meros 

receptores de informacoes, ou que estas regras que sao constaiidas socialmente estejam 

separadas dos individuos, mas que estes as interpretam de diferentes maneiras por distintos 

interesses Entendendo que os sujeitos sociais sao dinamicos, ativos e criativos, acreditamos 

que eles podem burlar estas regras que sao passadas como verdades e vivenciadas na 

familia, na escola. e na Igreja. que, atraves das taticas e astucias. os sujeitos sociais que 

conhecemos no Estreito reelaboram estas representacoes. 

As trinta e seis historias de vidas realizadas na pesquisa de campo suscitaram uma 

diversidade de assuntos que poderiam ser enfocados, mas como nao seria interessante nos 

dispersarmos, apos a organizacao do material de pesquisa. percebeu-se que os informantes 

falam de suas vidas e das representacoes que tern sobre homens e mulheres, como tambem 

percebemos nas falas resistencias contradicoes a modelos que sao vividos singularmente. 

Assim, organizou-se em quatro capitulos que, juntos, buscam montar esta colcha de 

retalhos que se pretende realizar. 

Em "Contando Historia", situamos a localidade e alguns aspectos que corroboram 

com o recorte realizado para o presente trabalho (a ocorrencia de secas, a falta de agua 

encanada, t r anspor t s populacao, migracoes). Este cenario representa o pano de fundo das 

tramas desenvolvidas neste pedaco de mundo, e a sua consta icao foi possivel devido as 

varias historias que se misturam e sao fazedoras do "lugar". Alem de ser uma maneira para 

que outras pessoas saibam da existencia do Estreito, como um espaco que, longe de ser 



apenas o lugar da "harmonia e solidariedade". apresentado pelo discurso hegemonico que 

definem comunidades similares como rurais, e um lugar onde se desenrolam relacoes de 

luta, solidariedade e redefinicoes cotidianas. 

O "Eito do Homem e o Terreiro da Mulher" aborda a divisao sexual do trabalho 

vivida cotidianamente por homens e mulheres na roca, em casa ou em outros lugares e os 

deslocamentos destes papeis. 

"Levando a Familia num Cacua" vislumbra o papel da familia, da escola e da Igreja 

como espacos onde se desencadeia a transmissao dos valores para definicao dos papeis de 

homens e de mulheres, atendendo as regras de conduta normatizadas pela sociedade 

patriarcal. 

"Mando e Desmando" busca entender o saber como relacao de poder vivida entre os 

femininos e os masculinos, dentro e fora de casa, sendo os conceitos de chefe de familia. 

trabalhadora rural, enunciacoes discursivas que denotam o deslocamento das mulheres 

ocupando "lugares" de homens Depois vem as Consideracdes Finais e a Bibliografia. 

Seguindo o Compasso do Caminho comecemos o percurso das reflexoes que ora se iniciam 



CAPITULO PRIMEIRO 

CONTANDO HISTORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O cotidiana e aquilo que nos prende intimamente, a partir 

do interior. E uma historia a meio caminho de nos mesmos, 

qttase em retirada, as vezes velada. Nao se deve esqnecer 

este mundo memoria olfativa, memoria dos lugares da 

infdncia, memoria do corpo, dos gestos da infdncia. dos 

prazeres. " 

(Michel de C "erteau) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO PRIMEIRO 

CONTANDO HISTORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. I'm Outro Lado de Campina Grande zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante a semana. pegar um daqueles onibus, na hora certa. depende de acertarmos 

os ponteiros do relogio a cada uma hora e meia e torcer para que o onibus nao quebre Mas 

quando chega. e bom, pois em menos de vinte ou trinta minutos pode chegar a area 

sudoeste de Campina Grande Isto. quando estamos no Caizeiro. na saida das Malvinas. No 

verao, a estrada de barro desenhada por pedregulhos delimita onde termina a estrada 

asfaltada da estrada de barro. Dai em diante. e poeira no rosto. alguns se protegem com 

panos, outros nem ligam mais. Ao entrar no onibus. encontramos pessoas de meia idade e 

idosos transportando sua feiras em sacos de nailon ou de pano com cafe, bolacha, pao. ao 

lado de botijoes com agua. Eis a viagem ate ao Lucas, Estreito, Salgadinho e Catole de Boa 

Vista. 

Um certo dia. pegamos o onibus do Estreito e fomos ate o Lucas. De frente para a 
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estrada de barro havia casas, numa serie, um grupo escolar, uma mercearia e mulheres nas 

calcadas ou sentadas no chao das salas de suas casas. Fazia calor, estando, por isso, as 

portas abertas. Aproximamo-nos de uma destas casas, pedimos um copo de agua e 

conversamos com a senhora, que nos recebeu muito bem. No chao da casa havia um 

amontoado de feijao seco, ainda na palha, quadros de santo na parede, uma cama e 

tamboretes. 

N o dia seguinte, pela manha, pegamos o mesmo onibus. Desta vez, seguimos a 

estrada e, logo adiante do Lucas, chegamos ao Estreito, pois sao duas comunidades bem 

proximas. Descemos em frente a Igreja Catolica (ao lado o Posto Telefonico e o Grupo 

Escolar), destacando-se a beira da estrada de barro, que mais parece um corredor. Na 

lembranca de seu Carlos, com 81 anos de idade, o nome Estreito surgiu porque o caminho 

que dava acesso a localidade, era um corredor apertado, todo arrodeado por avelos, planta 

que parece uns dedos compridos, de cor verde, que contem liquido leitoso dentro Esta 

localidade. situada entre o Lucas e o Logradouro, segundo seu Carlos, era. inicialmente. 

chamada de Vargem Alegre, devido ao avelos que desenhava a passarela estreita; depois, as 

pessoas mudaram o nome para Estreito. inspiradas pelo corredor. 

No Estreito, hoje, a maior parte dos moradores e dona de terrenos. onde se produz 

para subsistencia das familias. Ha mulheres que trabalham alugado de segunda a sexta feira. 

em fazendas circunvizinhas, para ganhar RS 18.00 por semana, o equivalente a RS 3.00 por 

dia, valor inferior ao que e pago ao homem que. em geral, ganha R$ 4,00 por dia. As 

mulheres compram cafe, pao, acucar e rapadura. e da roca. em torno da casa, conseguem 

feijao, fava, milho, mandioca e batata doce. Algumas trabalham em terra alugada, pagando 
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dois sacos de milho num quadro de terra, equivalente a um hectare. 

Conforme relatado por Seu Carlos, ha quarenta anos, havia, no Estreito, apenas 

trinta residencias. Nao existia energia eletrica e nem se cogitava esta possibilidade, assim 

como se haveria escola, igreja, neste pedaco de mundo perdido no meio do mato. So havia 

um Grupo Escolar, ha seis anos, que servia unicamente para guardar forragem de animal. 

Foi entao que um dos moradores juntou-se a outras pessoas, procurando assim, mudar este 

quadro. Atraves de amigos chegaram ate ao Prefeito de Campina Grande, Evaldo Cruz, 

pediram que o grupo escolar fosse utilizado para a educacao dos filhos dos agricultores da 

comunidade. Houve rebulipo com o pessoal que nao queria que o grupo abrisse, ja que o 

espaco estava sendo utilizado por particulares como deposito para guardar forragem de 

animal. Hoje, a escola esta funcionando com 210 alunos, alem do projeto de educacao de 

adultos da Pastoral, que funciona na Igreja. 

Segundo as lembrancas de Seu Carlos, antigamente todos tinham criacao, pois de 

tudo podia criar: galinha chines, pato. guine. cabra. bode etc Criava-se em quantidade c a 

agricultura era toda no rocado. Era epoca em que nao havia cercamentos de arame. ComzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

tempo apareceu a cerca feita de varao de avelos, de madeira bem grossa para botar o varao. 

So depois de 1932 e que apareceu arame Cercavam a terra de avelos com arame Mas. hoje 

em dia, ninguem pode criar bichos sossegado. pois ha muitos roubos 

Nem sempre houve onibus de hora em hora para o Estreito como atualmente ocorre. 

Pessoas que moravam nos arredores do Estreito e que tinham condicao de comprar um 

caminhao, ganhavam a vida pegando passageiros que precisavam ir para Campina Grande 
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todos os dias. Por meio da organizacao de alguns moradores, conseguiu-se que a area 

sudoeste de Campina Grande recebesse o primeiro onibus, mas so ate o Lucas, continuando 

a populacao do Estreito a dispor apenas dos caminhoes. 0 que havia era um onibus pela 

manha as seis horas, e outro, a tarde, as tres horas, que ia ate Catole de Boa Vista e 

voltava. Precisava-se de um onibus de hora em hora ate por conta dos alunos que iam 

estudar e precisavam chegar nos horarios que saissem da escola. Ate hoje, o onibus faz o 

circular de hora em hora, mas pelo menos vem ate o Estreito e um sitio denominado de 

Logradouro. 

Para a definicao da divisao politico-administrativa do municipio1"' o Estreito nao se 

enquadra na definicao de bairro, sendo visto como localidade, mesmo que fique a apenas 15 

km do centro da cidade. La, percebe-se que as relacoes de amizade e de vizinhanca do 

Estreito assemelham-se a descricao que CERTEAU (1997) faz do que e bairro, um espaco 

onde se manifesta um engajamento social, uma arte de conviver com parceiros, vizinhos. 

comerciantes que estao ligados entre si pelo fato concreto. mas essencial, da proximidade. 

da conveniencia. Para C E R T E A U (1997),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "() bairro se inscreve na historia do sujeito 

como a marca dc uma pertenca indelevel na medida em que e uma configuracao primeira, 

o arquetipo de lodo processo de apropriacao do espaco como lugar da vida quotidiana 

publico. " 4 

O Estreito pode ser entendido como espaco. "(...) um lugarpraticado, pelas acdes 

An. 2?. O tcrritorio do nninicipio dividc-sc cm dislrilos. com nomcnclatura propria, sendo as suas 

aglomcracocs urbanas classificadas como cidade c vilas. Inciso 1. A aglomcracao urbana do distrito sede 

denomina-se cidade dc Campina Grande dividida cm bairros dc acordo com os scguintcs rcquisilos: 0 

bairro constitui-se dc um espaco dclimilado lerritorialmcnte. com caraclcristicas fisicas homogencas e de 

constituicao historica comum. mantendo-sc ncsla Lei Organica os limilcs c as nomcnclaturas dos bairros da 

cidade. definidos na Lei n 1. 542. dc 06 dc maio dc 19S7. In: A Divisao Politico-Administrativa do 

Municipio 

" Michel dc Ccrtcau. 1997 p. 44 
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todos os dias. Por meio da organizacao de alguns moradores, conseguiu-se que a area 

sudoeste de Campina Grande recebesse o primeiro onibus, mas so ate o Lucas, continuando 

a populacao do Estreito a dispor apenas dos caminhoes. 0 que havia era um onibus pela 

manha as seis horas, e outro, a tarde, as tres horas, que ia ate Catole de Boa Vista e 

voltava. Precisava-se de um onibus de hora em hora ate por conta dos alunos que iam 

estudar e precisavam chegar nos horarios que saissem da escola. Ate hoje, o onibus faz o 

circular de hora em hora, mas pelo menos vem ate o Estreito e um sitio denominado de 

Logradouro. 

Para a definicao da divisao politico-administrativa do municipio 1 ' , o Estreito nao se 

enquadra na definicao de bairro, sendo visto como localidade, mesmo que fique a apenas 15 

km do centro da cidade. La, percebe-se que as relacoes de amizade e de vizinhanca do 

Estreito assemelham-se a descricao que CERTEAU (1997) faz do que e bairro. um espaco 

onde se manifesta um engajamento social, uma arte de conviver com parceiros, vizinhos, 

comcrciantes que estao ligados entre si pelo fato concreto, mas essencial, da proximidade. 

da conveniencia. Para CERTEAU (1997).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "() bairro se inscreve na bisldria do sujeilo 

como a marca de uma pertenca indelevel na medida em que e uma configuracao primeira, 

<> arqui'tipo de lodo processo de apropriacdo do espaco como lugar da vida qnotidiana 

publico. "'" 

O Estreito pode ser entendido como espaco. "(...) um lugar praticado, pelas acdes 

1 ? A n . 23. O icrr i tor io do municipio dividc-se cm distritos. com nomenclature propria, sendo as suas 

aglomcracocs urbanas classificadas como cidade c vilas. Inciso 1. A aglomcracao urbana do distri lo sede 

dcnomina-SC cidade dc Campina Grande dividida cm bairros dc acordo com os scguinlcs rcquisilos: O 

bairro constilui-sc dc um espaco dclimilado icrritorialmcntc. com caraclerislicas fisicas homogencas e de 

constituicao historica comum. mantendo-sc ncsta Lei Organica os limitcs c as nomcnclaluras dos bairros da 

cidade. definidos na Lei n 1. 542. dc 06 dc maio dc 1987. In: A Divisao Polit ico-Administrativa do 

Municipio 
u Michel dc Ccrlcau. 1997 p. 44 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dos sujeitos historicos (...)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " 1 S , onde as pessoas sao reconhecidas como fazendo parte 

daquele espaco. devido a comportamentos da convivencia codificados e decodificados para 

o reconhecimento de pertencer ao bairro. l r a missa, vestir-se adequadamente para a 

ocasiao, poder comprar fiado na venda e pagar no final do mes, o varrer o terreiro todos os 

dias antes que o sol esquente, o contar as novidades, as fofocas, as pessoas indo e vindo, 

fazendo historia de vida neste dia-a-dia vivo e dinamico da vizinhanca. 

Ao adentrarmos nesta localidade, querendo perceber as relacSes sociais da 

vizinhanca, o bate-papo no fim da tarde, quando se chega do trabalho, as criancas vindo e 

indo para a escola, olhando para o fazer cotidiano de praticas individuals, das regras de 

convivio, entendemos, como CERTEAU (1997), que o Estreito e, antes de tudo, um lugar 

onde os diversos fazeres cotidianos redesenham um bairro. Percebemos que, mesmo 

sabcndo que. ao escrever e descrever historias de vidas que trafegam e constroem um 

"espaco". nao se consegue dizer tudo, porque as trajetorias. as taticas das praticas sociais, 

sao dinamicas, nos permitimos trazer para outros olhos uma fotografia de um lugar singular, 

mas que tern relacao com outros lugares que sao reconhecidos como bairros de Campina 

Grande. 

Pelo caminho da pesquisa. a curiosidade de perceber o Estreito. salta-nos aos 

olhos com o bar-mercearia "Boa Esperanca", vendendo de bebidas a alimentos, que fica em 

frente a oficina de moto e de carros, em que os letreiros chamam a atencao de quern passa 

por ali: "Servico depinlura em geral: borracharia, soldo elelrica (org. Naldo)". Naquele 

bar, observamos homens jovens e de meia idade. alguns desempregados. outros, 

1 5Ibdem.p 202 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tempo agora, estou ocupada",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e foi fechando a janela "depois a senhora rem aqui em 

casa". Assim, ficou evidente que, onde estavamos, nao era lugar para mulheres, mas de 

homem e, que se quisessemos falar com ela, teriamos que ir ate a sua casa. onde e seu lugar. 

Bodega e lugar de homem que fica passando o tempo, ja que nao tern servico, nem 

nada para fazer. Os homens fleam tomando cerveja, quando nao e uma cachaca brejeira, 

paga por algum colega que chegou de Sao Paulo. No caso, um chegara para o enterro do 

irmao mais velho. Isto os ajuda a passar o tempo, esquecer a vida. Mulher de respeito nao 

fica ali, nao. Todos nos olhavam, ali, conversando com aqueles homens. O lugar de homem 

e o lugar de mulher sao delimitados pela bodega e pela casa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. Poder Vindo das Aguas 

Nos periodos de chuva, o dia para os agricultores comeca bem cedo. As mulheres 

acordam por votta das quatro horas da manha para cuidar da casa. Aprontam o almoco, vao 

buscar agua nos tanques que. na maioria das vezes. ficam distantes. Depois seguem rumo ao 

rocado, onde passam a maior parte do dia. Durante o verao. quando so tern a poeira. secura 

por todo lado. ficam em casa comendo o bocado de feijao e farinha, produtos da roca que. 

mesmo escassa, ainda e o que faz escapar da fome 

Outro desafio nos periodos de seca e que os moradores do Estreito ficam a merce 

dos tanques publicos, construidos em frente a algumas casas. administrados pela dona do 
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aposentados de chapeu na cabeca, que ficam a "jogar conversa fora", ou ficam por ali. 

calados, olhando o vento, a vida andar. Assim, compreendemos que o bar-mercearia 

significa, para as mulheres, um lugar de passagem, indo apenas comprar o necessario para 

casa, enquanto que, para os homens, representa um lugar onde podem passar o tempo, 

tomar uma cerveja, uma cachaca, trocar ideias, colocar as novidades em dia e ate jogar uma 

partida de sinuca. Em meio a estas idas e vindas, no Estreito, ainda ha conquistas a serem 

alcancadas, como e o caso da falta de agua, que atormenta a vida dos moradores. 

Aproximamo-nos da mercearia, pois estavamos a procura dos homens do Estreito 

para entrevista-los, pois, nas casas a que iamos, os maridos das mulheres nunca se 

encontravam, mesmo sendo tempo de seca e sabendo que muitos deles nao tinham viajado. 

Quando comecamos a conversar percebemos que eram os maridos e companheiros das 

mulheres que estavam em casa sozinhas. e que diziam que eles estavam "/;azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA casa do pai on 

por ai," mas nunca contavam que poderiam ser encontrados na mercearia. na bodega. Foi 

quando entendemos que o lugar para encontrar os homens nao era em casa. mas nas 

bodegas tomando uma pinga. Assim como um dos entrevistados bem disse:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "CHJIII OS 

homens deixam de /xigar a conla de In: para beber cachaca ". 

Nesta tarde. terminamos ficando na bodega conversando com alguns homens. pois a 

pesquisa suscitava isto, ja que nao os encontrava em casa. Entao teriamos que ficar por ali 

mesmo, aproveitando e observando como eles deixavam o tempo passar. Percebemos que a 

mulher, filha do dono, que morava ali na mercearia. veio fechar a janela. olhando-nos 

enviesadamente, como se nao fossemos muito serias, por estarmos ali na mercearia rodeada 

de homens e conversando com eles Tentamos uma apresentacao e ela disse:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "/«5o lenbo 
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terreno, como explicita Dona MarlucezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quando o tanque e cheio pelos carros pipas, e um 

Deus nos acuda", devido a luta dos moradores para encher seus depositos de casa para o 

consumo da semana. Os mais afortunados do lugar, os aposentados que trabalham em 

Campina como vigilantes, empregadas domesticas, prestadores de servico da escola publica, 

ou ainda mulheres que recebem dinheiro dos maridos que trabalham em outras cidades 

como pedreiro, vigilante, garcom etc, podem comprar agua, vendida por alguns 

comerciantes que tern carros-pipa particulares. Ha tambem raros casos de familias que 

conseguiram construir seu proprio tanque, pagando, por mes, para enche-lo. Isto e 

privilegio de poucos, porque, como Dona Maria comenta "Quando o caminhdo deixa aqui 

a dgua, quando a mangueira sai do reservatorio nao tern mais um pingo d agua dentro, 

basta a gente ver isso". 

Algumas casas abertas, abandonadas, que encontramos, no Estreito, significam que 

a dona da casa foi morar em Campina Grande, tendo, atraves de ocupacoes de terrenos, 

conquistado uma moradia mais perto da possibilidade de trabalhar como faxineira, 

lavadeira. Outros mantem seus rocados, no Estreito, garantindo, assim, o milho e o feijao, 

quando a chuva permite, retornando, entao, para cuidar da terra e da plantacao. "Como se 

tivesse plantado o umbigo no Estreito, relata Seu Carlos, (...) porque quando apessoa ver 

um trovao nessa regicio e estd fora daqui fica maluca para vim embora, para ver como 

estd a situacao". A falta de agua e de emprego sao os motivos das migracoes, como conta 

Seu Jose que ja levantou muito de madmgada, para roubar agua no Lucas, no Capinsao e 

quando chegava em casa ia trabalhar no alugado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3. De la p r a ca, Daqu i pa la 

As condicSes de vida, no Estreito, deixam marcas que sao vistas momentos depois. 

como, por exemplo, o caso de familias em que o homem emigra em busca de trabalho nos 

centros urbanos. Vai sozinho, deixando sua familia esperancosa pelo retorno. Esta pratica 

tern se tornado cada vez mais presente. Em muitos casos, os maridos vao, na certeza de 

conseguirem emprego e poderem buscar os que ficaram; em outros, prometem mandar 

dinheiro todo mes, mas nem sempre isto ocorre, havendo casos em que os maridos nao 

retornam mais, deixando suas familias, cabendo a mulher assumir o papel de chefe de 

familia. As migrac5es sao estrategias de sobrevivencia deste povo que luta de varias 

maneiras por dias melhores, ocorrendo, assim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) grande numero dc familias 

(...)"abandonadas" que se encontram na regicio, cujos "chefes" foram para o "Sid" nos 

ultimos anos e por Id ficaram "'6. 

A historia de Dona Marluce (Cf. Capitulo Segundo), que. ha mais de cinco anos, 

assumiu a chefia da sua familia devido a migracao do marido para Sao Paulo: sem retorno. 

demonstra uma singular trajetoria de vida de "(•••) »'»/ra de marido vivo (...)" conforme 

descricao dela e das outras pessoas. Assim. quando no referirmos a estas singularidades 

usaremos esta definicao. de uma historia de mulher sem marido que se destaca em relacao a 

outras mulheres que ainda contam com seus maridos. em casa. para dividir as 

responsabilidades. 

Com a falta de trabalho. os homens do Estreito procuram servico em usinas de 

1 6 MARIN. Maria Cristina dc Mclo. Migracao sem Urbanizacao. In: Raizes. n"4-5. Mcstrados cm Economia e 

Sociologia Rural, UFPB, Campina Grande. 1984/5. pp. 197-203. 
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acucar (Catende, Barreira, Maravilha) em Pernambuco, passando de dois a tres meses nos 

periodos de colheita da cana de acucar, retornando logo apos a colheita. W O O R T M A N N 

(1990) entende esta migracao como sendo do tipo circular (referida como viagem), em 

substituicao as migracSes defmitivas (referidas como saida), como aquelas realizadas para o 

sul do pais, predominantes, no Estreito, ha cinco, seis anos atras' , pois segundo seu Bene zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) o Rio de Janeiro e Sao Paulo hoje sao Husoes, nao e mais como era na epoca de 70-

72 (...)." 

Hoje, as migracoes sao realizadas por homens e mulheres, entre 18 a 50 anos, para 

metropoles como Recife, Fortaleza ou para cidades de medio porte como Joao Pessoa. Seu 

Bene, 42 anos de idade, casado ha mais de vinte anos com Dona Mara, com quern tern 

quatro filhos, foi para o Rio de Janeiro mais de cinco vezes "tentar a vida", deixando a 

familia no Estreito, pois, segundo ele, sozinho poderia se virar em pensionatos com 

dormitorios coletivos, barateando os custos, economizando aluguel. Mostra que tudo que 

ele tern, agradece ao Sul, pois aqui, no Estreito, so consegue o feijao. o milho. uma 

macaxeira, o que da para ir passando Sempre voltava, pois a familia o prendia aqui Se nao 

fosse isto nao teria retornado, pois nao queria fazer o que muitos homens fazcm: vao e por 

la ficam, arranjam outra mulher. deixando para tras a familia 

Seu Bene diz que o que lhe fazia pensar e voltar para sua familia era a sua 

responsabilidade como marido e pai. A educacao que recebera dos pais foi a de ser um 

homem de bem e cumpridor de seus deveres (Cf CapituloTerceiro). do compromisso de 

guardiao da familia, o que e muito forte para ele, como homem de palavra e de 

1 A esse respeito consultar Manlda de Menczes. "Da Paraiba pra Sao Paulo e de Sao Paulo pra Paraiba" (mignicao. 

familia. e reproducSo da forca de trabalho). 1985. P. 79 - 104. 
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responsabilidade. Segundo Seu Bene, o problema maior de nao ir embora para o Sul, 

novamente, e a falta de moradia, pois aluguel e muito caro e nao compensa. Se nao fosse 

isto, ele levaria toda a familia embora, mesmo contra a vontade de dona Mara que se recusa 

a sair do Estreito e nao se agradava das viagens que ele fazia para o Rio, ja que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) a 

situacao obrigwa ele a sair para fora, eu ficava muito constrangida, mas suportava assim 

mesmo." 

Hoje, Seu Bene viaja para lugares proximos, como Pernambuco, para a colheita de 

cana de acucar, na epoca do verao. Ele acabara de chegar, pois, na semana anterior, havia 

feito uma viagem para aquele Estado, para cortar cana, na usina Maravilha, mas teve que 

retornar antes para acompanhar um colega ao hospital. Seu Bene relata que ja passou muita 

fase ruim em Pernambuco, ficando no meio daquele monte de gente, para mais de 

quinhentos peoes, dentro de um acampamento velho no escuro. fazendo a propria comida: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"com as nossas maos mesmo". fazendo o 40. o quarenta c o cuscuz que a gente faz dentro de uma 

cuscuzeira. la a gente pega 4.5 cuscuz joga la dentro. mistura com feijao e o que liver. Jsso ai e 

um quarenta. pra que'' pra sobreviver e isso e ate bom. E. a vida minha e essa. entendeu filha? 

As familias procuram de varias formas escapar das dificuldades enfrentadas pelo 

empobrecimento da terra, pela falta de agua e de recursos. E comum que as filhas mais 

velhas trabalhem como domesticas em Campina Grande, cujo salario termina por ser uma 

fonte alternativa de renda familia, assim como ha casos de mocas que foram para o Sul com 

as patroas aqui de Campina Grande, como o caso de Ines, com 28 anos, uma das filhas de 

Dona Carmem que, ha mais de cinco anos, mora em Sao Paulo: na mesma casa da familia 

que a levou como empregada domestica. Ela ganha tres salarios minimos e, por ser solteira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e nao gastar com aluguel nem com alimentacao, consegue juntar dinheiro, sonhando em um 

dia comprar sua casa em Campina Grande para, um dia, voltar. Ha historias de pessoas que 

ja foram embora, voltaram e reconstruiram suas casas de taipa. Pessoas que, la fora. 

aprenderam uma profissao e hoje trabalham em Campina Grande, vendem a casinha la e 

reconstroem a que deixaram no Estreito. Estas familias procuram de varias formas escapar 

das dificuldades enfrentadas pelo empobrecimento da terra e pela falta de agua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4. Frentes de Emergencia 

As frentes de trabalho implantadas pelo governo como alternativa para que o 

pequeno agricultor nao tenha que abandonar sua casa e tentar a vida longe, pagam mcio 

salario minimo ao trabalhador. Nas frentes de trabalho ha mais mulheres. porque os homens 

partem para outras atividades. como frisou Seu CarloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) mcio salario por mcs nu/na 

casa nao da para quasc nada (...)" As mulheres trabalhavam cavando terra, carregando 

carrinho de mao, muitas vezes amamentando Ha casos de mae passar da hora de 

amamentar o filho; mediante estes problemas, criou-se a Associacao e dai para ca vem se 

conseguindo muitas coisas 

A participacao da mulher nas frentes de trabalho deu-se atraves da conquista, ja que, 

no inicio, so era permitida a presenca de homens. A partir de informacdes acerca da 

participacao inicial apenas de homens nas frentes de trabalho. entendemos que o alistamento 

apenas de homens tern a ver com a representacao de ser o homem o provedor. alem de ser 

capaz de assumir o trabalho pesado exigido para a construcao de barreiros, e coisa parecida 
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As frentes de trabalho eram para limpar barreiros, ou ate comecar outros barreiros, 

mas, depois de se haver conseguido que a mulher pudesse tambem ser contratada pelas 

frentes de trabalho, observam-se: "(.. .)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as mulheres trahalhando cavando terra, carregando 

carrinho de mao, amamentando. Dono de harreiro Id que se dizia encarregado deixava 

que as maes passassem da hora da mae vim amamentar. " (Seu Bene). Este foi o caso de 

Dona Dalva, que trabalhou numa frente de trabalho carregando pedra, espalhando as 

pedras, o barro. O irmao dela era o encarregado da turma, ele a levou, com outras quatro 

mulheres, para fazer o barreiro. Como ela relatou:"(...) eu ainda trabalhei tudo isto, 

quando chegava aqueles dias do pagamento, esse menino chorava, pedindo para eu ir 

para a rodovidria comprar a passagem para eu ir embora com ele para Sao Paulo: ele 

nao podia entender que meio salario nao dava (...) ". 

E interessante notar, atraves da historia de Dona Dalva, que ela fazia services ditos 

pesados, por isso reconhecidos como sendo para homem. Dona Dalva demonstra ter 

disposicao e capacidade para realizar este tipo de trabalho. Isto tern a ver com o costume 

dos corpos destas mulheres com o trabalho na agricultura pois, desde pequenas. 

acostumaram-se a trabalhar na enxada. mesmo nao sendo reconhecidas como trabalhadoras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO SEGUNDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O "EITO" DO HOMEM A ROCA DA MULHER: 

Trabalho e Ajuda, as duns faces da moeda. 

"Poder-se-ia pensar que mulheres e criancas desempenham 

cerlas larefas porque, de faio, eslas sao /eves por sua 

propria natureza. Mas nao e assim. Na verdade. qualifica-

se trabalho em funcao de quern o realiza... Trabalho leve e 

pesado sao... categorias que variam segundo o sexo do 

trabalhador (...). " 

(Paulilo apud Sudrez J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e de responsabilidade do homem, advent do periodo vitoriano, epoca de valorizacao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

espa90 publico, em contraposifao ao trabalho domestico e ao cuidado das criancas como o 

lugar da emocao, do amor. 

A criacao de bichos, o rocadinho em volta da casa, o fogao, as linhas e agulhas para 

o conserto de roupas, o choro das criancas, juntos formam o mundo do feminino, 

constituidores da imagem da mulher "rainha do lar". Por outro Iado, imagina-se o pai que 

chega suado da lida, com as maos grossas de calos pelo trabalho arduo de cavar lerao, bater 

pedra, de arrancar tronco, trazendo o pagamento do seu trabalho para manter a casa. Eis a 

imagem construida sobre o dia de familias que vivem do cultivo da roca, do suor da enxada. 

Mas as mulheres do Estreito estao tambem no "eito", seja junto ao marido e filhos ou 

sozinhas, como Dona Leda. Ha realidades de mulheres que trabalham no eito, ao lado dos 

maridos, atividades estas percebidas como "trabalhinho a toa" ou ajuda, e outras, sem 

marido, que sao percebidas como "mulheres que trabalham feito homem*1 ." 

Assim, a pesquisa de campo suscitou-nos estas categorias que servem para 

classificar o trabalho feminino. no "eito". destacando um deslocamento destas mulheres dos 

lugares que foram naturalizados como proprios de mulheres, possibilitando a pcrccpcao da 

vida e a representacao acerca das mulheres que "trabalham feito homem". em relacao as 

mulheres que "ajudam" os maridos. Tambem percebemos que nos momentos em que nao ha 

trabalho na agricultura, devido a seca, as mulheres. tanto aquelas que "ajudam" os maridos 

como as que nao tern marido para ajudar, encontram outras maneiras de ganhar dinheiro 

para manter a familia, nao sendo a agricultura o iinico meio de trabalho desta comunidade. 



2.1 ."TrabalhinhoaToa" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho agricola foi masculinizado pela mentalidade patriarcalista da sociedade 

ocidental. Quando a mulher o exerce junto ao homem- marido, sua participacao passa a ser 

vista como "ajuda." Assim, interessamo-nos por perceber a representacao acerca do 

trabalho da mulher, em contraposicao as praticas que transcendem o imaginario social sobre 

o feminino, possibilitando reelaboracoes ou reforcos das ideias que sao fixadas como 

verdades absolutas. A partir desta observacao, verificamos dois tipos de imagens de mulher. 

Uma, e a existencia de mulheres que sao vistas como homens, por trabalharem sozinhas 

para sustentar a casa; outra, e a das mulheres que trabalham na agricultura, ao lado do 

marido, alem de trabalharem em casa e em outras atividades, para somar no orcamento 

familiar. 

Entende-se que essa compreensao perpassa a ideia de que o trabalho no campo para 

a mulher seja a extensao da casa, sendo visto como "ajuda". A sociedade naturalizou esta 

distribuicao de papeis, baseando seu discurso na ideia de que a mulher seja "fragil", 

"dependente", "emocional", em contraposicao ao homem, "forte", "determinado" e 

"racional". Esta divisao sexual do trabalho foi observada por meio da conversa que tivemos 

com Dona Antdnia, 42 anos, casada, mae de quatro filhos, quando ela disse:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "So /ago 

plantar, o marido e quern limpa, que toma conta, eu trabalho pouco, so ajudo " 

Ou, como se pode notar com a experiencia de vida de Dona Carmem, de 66 anos, 

casada com seu Joao ha 40 anos, com quatro filhas e um filho, todos ja adultos. Duas filhas 
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de Dona Carmem moram no Rio de Janeiro ha mais de 10 anos e trabalham em casa de 

familia, conseguindo, assim, mandar algum dinheiro para a mae que, por nao ser 

aposentada, depende exclusivamente "da boa vontade" do marido, que nao lhe compra 

roupa ou coisa parecida. As outras filhas moram em Campina Grande, em casa de amigos, e 

trabalham tambem como domesticas. O rapaz, que trabalha como vaqueiro, numa fazenda 

em Capim- Grande, vem em casa esporadicamente e nao ajuda os pais, pois esta 

preparando-se para casar.(Cf. Capitulo Segundo). 

Na casa de Belinha, conversamos com seu pai, Seu Joao, pois ele estava so em casa 

Sua esposa estava fora, na casa de vizinhos ou conhecidos. Seu Joao estava preparando o 

cigarro da tarde, pois havia, embaixo do tamborete, o fumo de rolo, uma faca peixeira em 

cima de uma tabua de madeira, ja bem antiga. Seu Joao recebeu-nos bem, ja que estavamos 

chegando com Belinha. Ele nao demonstrou medo ou receio, como em outras casas em que 

chegamos sozinhas. Apresentamo-nos a seu Joao e sentamo-nos nas poltronas da sala. Dai. 

comecamos a conversar. Repetimos mais de uma vez as perguntas para que seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Joao 

entendesse. ou passasse o nervosismo de ter que dar uma entrcvista Ele mostrava-se 

timido, ao responder as perguntas. esfregava uma mao na outra. as vezes passava a 

impressao de estar temeroso. cuidando sempre de falar direito. sempre se policiando. Falava 

pouco, precisando que sempre lhe perguntassemos algo, para que ele continuasse a relatar 

sua historia de vida. 

No meio da conversa, seu Joao ofereceu-nos cafe, mandando que Belinha fosse 

fazer, mas nao aceitamos. Aqui e ali, ele dizia que nao tinha mais nada a dizer Mas quando 

lhe perguntavamos alguma coisa, ele respondia rapidamente com pequenas frases. Seu Joao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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demonstrou bastante interesse quando comecamos a falar sobre seu trabalho na agricultura, 

que, segundo ele, e um lugar onde a mulher nao tern capacidade para trabalhar so, sem a 

orientacao do homem. Neste caso. o homem era ele, pois se deixasse esse trabalho nas 

maos da mulher, nao haveria lucro. 

O lucro e resultante do trabalho ativo do homem, demonstrando sempre a 

imprescindivel participacao do homem na labuta da roca. Ja os servicos de casa, a mulher 

fazia sem precisar do homem, por ser coisa de mulher, alem de ter as filhas menores para 

ajuda-la em casa. Ja estava perto das 16:00 h, Dona Carmem vai chegando em casa, 

despedimo-nos de Seu Joao, enquanto Dona Carmem, mulher extrovertida, alegre, leva-nos 

juntamente com Belinha, ate ao ponto de onibus. Devido a hora, marcamos a entrevista para 

o outro dia. 

Voltamos, no outro dia, no onibus das 15:00 h, para entrevistar Dona Carmem. Ela 

ja estava por ali, no terreiro da frente da casa, entre os pes de palma, esperando-nos. 

Parecia ate que ia vai fazer alguma coisa escondida. Estava a nossa espcra para 

conversarmos a sos. Demo-nos muito bem. Ela nao tinha vergonha de falar. o que. talvez, 

seja um dos meritos da sua experiencia de vida. que a fez assim. Segundo ela. nao havia 

mais nada a dizer. so que nao era feliz no casamento. "so tenho tristeza e sofrimento". 

Dona Carmem sente-se a vontade na frente do gravador. Estavamos sentadas numa 

pedra e Dona Carmem na cadeira que ela havia pegado para nos. em baixo de uma arvore 

onde o vento batia na gente. Dai, chegam Belinha e Geane, duas filhas de Dona Carmem. 

Dona Carmem sente-se mais a vontade ainda e continua falando e sempre preocupada em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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falar baixo e vendo se o marido e ou o cunhado nao apareciam, ja que estavam na sala 

trocando conversa. 

Dona Carmem comenta que suas filhas comecaram bem cedo a trabalhar na roca. A 

partir dos 10-12 anos de idade seguiam rumo ao rocado para complementarem a renda 

familiar. Independentemente de haver irmaos na familia, as meninas, desde logo, convivem 

com a realidade de associarem servicos domesticos aos servicos agricolas, mesmo que ainda 

de maneira incipiente, mas isto passa a ser vivido por elas logo. No caso de que haja irmaos 

pequenos, se ha um menino e uma menina que podem ficar cuidando da casa, esta tarefa 

sempre fica a cargo da menina. Podem ser observadas tais experiencias nas trajetorias de 

vida das informantes que conhecemos e nos relataram historias similares. Todas iam e 

pegavam duro na enxada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(•••) importava se era sdbado, ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA domingo. As mais ve/has c 

mais novas iam para o rocado, ficando apenas uma cm casa para 

tomar conla e fazer os trabalhos domesticos. faziam todo tipo de 

trabalho, servico de homem mesmo (...) " 

A conversa com Seu Joao. antes de Dona Carmem chegar em casa. nos mostra um 

detalhe curioso. como o fazer cotidiano revela as taticas dos sujeitos sociais. que muitas 

vezes burlam os modelos que aqui e ali eles dizem viver e acreditarem serem certos. Com 

referenda ao trabalho agricola feminino. e demonstrada uma imagem contrariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao que 

acontece no dia a dia desta familia. Para Seu Joao. o marido nao deve deixar a mulher 

trabalhar alugado, porque e muito pesado. alem de ser vergonhoso para um homem as 

pessoas verem que a mulher precise trabalhar alugado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo Seu Joao, isto demonstra que o homem-marido-pai nao esta conseguindo 

manter a familia com o seu trabalho, alem do trabalho alugado nao ser adequado as 

mulheres pelos seguintes motivos: e pesado para que a mulher o realize, ja que, no alugado. 

o trabalhador deve o horario previsto no acordo feito com o contratante, nao sendo possivel 

que descanse, como pode faze-lo no terreiro de casa, ou no pedaco de terra da familia; a 

mulher rende menos no trabalho do que o homem; o tempo dos servicos de casa, tirando a 

mulher de suas responsabilidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E o mesmo trabalho, mas faz vergonha nao sabe, porque o 

trabalho no eito nao e como o da gente, ne? A senhora esta 

trabalhando no seu ai, se quiser, se senta, se quiser, vai para casa, 

e no eito e hora certa para trabalhar demais, muito, ne? Tern que 

trabalhar aquelas horas completas todinhas, nao fazer feira ncm 

nada. Trabalhar muito. Eu acho que nao e certo porque a mulher 

new faz o tanto de servico que o homem faz no rocado, nao, porque 

e um servico assim mais... trabalhar alugado, a mulher sai para 

trabalhar alugado e... nao acho muita graca, nao viu? " 

(Seu Joao - 70 anos). 

A mulher, trabalhando na roca, tern uma conotacao especifica nos discursos do 

homem-marido. que se refere ao trabalho como uma coisa propria do homem. 

principalmente quando diz respeito ao trabalho alugado. Encontramos nas falas deles, 

mesmo que apenas teoricamente, o lugar ocupado pela esposa. Trabalhar fora de casa, em 

troca de pagamento, e de responsabilidade do homem-pai; enquanto cabe a mulher a tarefa 

de cuidar da casa, da educacao dos filhos, da criacao de animais, de catar lenha, da 

agricultura no terreiro de casa. Estas atividades. que nao sao consideradas como trabalho. 

sao associadas ao feminino de maneira natural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para HEREDIA (1984:30), trabalho e sinonimo de atividade remunerada. Por ser o 

rocado o lugar garantidor do consumo da familia, essas atividades sao consideradas como 

trabalho. Por oposicao a elas, as atividades desempenhadas no ambito que corresponde a 

casa, nao sao consideradas como tais. Diferente disto, o nao trabalho e reconhecido como 

atividades desenvolvidas por mulheres e filhos, tidas como femininas que sao: atividades 

domesticas, que cuidam da alimentacao da familia, da limpeza da casa, do cuidado com a 

roupa, da educacao dos filhos; atividades que contribuem para o sustento da familia, como 

cuidados com a horta e animais, obtencao de agua e combustivel para casa; atividades 

destinadas ao mercado; atividades comerciais relacionadas com a compra e venda de 

produtos e animais. A casa e percebida como lugar de consumo, por ser o locus de 

preparacao dos alimentos e inclui o terreiro, onde fica a criacao de animais como porco, 

galinha, bode etc. 

Conhecemos casos de mulheres que nao se limitam a casa e ao terreiro. conforme 

imaginario social estimulado por uma logica estruturante, de divisao sexual do trabalho Ao 

contrario disto. ha casos de mulheres do Estreito que estao no eito realizando atividades 

que foram denominadas como sendo de homens pela otica sexista empreitada pelo projeto 

capitalista de separacao dos espacos de homens e de mulheres. Pode-se perceber diferentes 

pontos de vista acerca desta questao, pois: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O invisivel e desvendado no piano simbolico, na caracterizacao 

do trabalho "complementar", "de ajuda", "acessorio". Ou no 

dizer de Beck el al. (1981), "um trabalhinho a toa". 0 mecanismo 

para descorlind-lo consiste na idenlificacao dos espacos 

sexuados. "" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: :

 CASTRO. Man G. e LAVTNAS, Lena. Do Fcminismo ao Genero. A Constni?3o de um Objeto. In. OLIVE1RA 

COSTA. Albertina e BRUSCH1N1. (Maria) Cristina (Ord.) Uma Questiio de Genero. Rio de Janeiro/Sao Paulo: Rosa 
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Mesmo pretendendo visualizar o trabalho da mulher, as autoras permanecem 

distinguindo e separando os espacos de producao e de reproducao e terminam por trabalhar 

as oposicoes casa versus roca, privado versus publico, dentro versus fora, consumo versus 

producao, de modo a discernir onde estao as mulheres e o que fazem. Para RAGO (1985), 

o conceito de divisao sexual do trabalho foi constituido historicamente para a delimitacao 

dos espacos destinados a homens e a mulheres como dois mundos opostos. Desta maneira, 

esta autora nao apenas mostra as separacoes dos espacos de maneira sexista, como tambem 

a desnaturaliza. 

As mulheres sao destinadas as tarefas domesticas, sendo delas os papeis de mae, 

esposa e educadora dos filhos. Para os homens, fica a tarefa de manter a familia atraves do 

trabalho produtivo. A relacao homem-mulher e formada pela ambivalencia emocao e razao, 

fragilidade e forca. Masculino e Feminino sao conceitos definidos a partir de papeis 

socialmente construidos, por meio de qualidades diferentes dirigidas ao homem e a mulher. 

Na interpretacao de Man,' G. Castro e Lena Lavinas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(•••) a subordinacao da mulher na pequena producao campoftesa 

ja e dada por sua posicao suhordinada na familia, o que faz com 

que sua participacao na lavoura so ocorra em momentos de 

necessidade. Por ter a roca prioridadc sobre a casa, o trabalho 

feminino e considerado secunddrio em relacao ao do homem. A 

divisao sexual do trabalho dar-se-ia, porlanto, apenas entre 

trabalho domestico e trabalho produtivo... "" 

Ou, ainda, conforme a seguinte percepcao: "A sociedade investe muito na 

naluralizacao do processo de fazer acredilar que a atribuicao do espaco domestico e da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dos Tcmpos/FundacSo Carlos Chagas, 1992, p. 228. 

"• Idem, ibidem 
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mulher devido a sua capacidade de ser mae. " 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ao contrario da observacao realizada pelas 

autoras sobre a naturalizacao que a sociedade faz acerca de ser a casa o lugar da mulher, 

observa-se, no Estreito, casos de mulheres cuja participacao na agricultura ocorre em varios 

momentos e nao apenas nos considerados necessarios pelo homem de ter uma ajuda 

complementar em situacoes especificas. Tambem o trabalho agricola feminino nao esta 

estritamente relacionado as suas caracteristicas biologicas e funcoes reprodutivas, ja que 

temos casos de mulheres que trabalham gravidas. Para nao deixar de receber o pagamento 

do alugado, Dona Carmem ia trabalhar sozinha e gravida. 

Torna-se contraditorio o que Seu Joao fala em relacao a algumas de suas praticas 

que nao sao reveladas por ele, numa demonstracao de receio por alguem perceber que ele 

nao desempenhou o papel de provedor requerido socialmente, na medida em que se 

observam relatos feitos por sua esposa. Dona Carmem. e pela filha, que mostram suas vidas 

relacionadas com o trabalho alugado na agricultura. Ate mesmo gravida. Dona Carmem, 

tern uma historia de trabalho freqiiente na agricultura, sozinha ou com suas filhas. enquanto 

o marido nao aparecia no "eito" por muitas vezes encontrar-se na bodega bebendo. 

esquecendo da responsabilidade que ele mesmo referiu ter como homem e chefe de familia 

A condicao da maternidade nao impediu Dona Carmem de trabalhar na roca. questionando-

se, assim, a otica biologizante da divisao sexual do trabalho. Em contraposicao a 

representacao de Seu Joao acerca da capacidade de trabalho das mulheres. Dona Carmem 

comenta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"SAFFIOTI, Hcleicth I B. O Podcr do Macho. Sao Paulo: Modcma. 1987. p. 9. 
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"Oxente! Trabalhava! Eu nao esqueco nao, o homem ja morreu, 

mas eu nao esqueco, passou por mini, eu agoniada com um huchdo 

trabalhando na enxada, ele disse: "Cade seu Joao? " Eu disse: id 

acoldl "Diga a ele que voce nao esta podendo trabalhar, nao!", 

ele disse. Eu nem sei se eu disse para ele que tambem ele nao 

entendia, e eu esbaforida com um buchao na enxada brava. " 

(D. Carmem - 66 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalhar no "eito", no pesado, requer capacidade fisica, disposicao, coisa de 

homem, cabendo a mulher ter filhos, lidar com a afetividade, com a sensibilidade, nao 

podendo, assim, ocupar um lugar que nao foi feito para ela. Assim, o trabalho pesado 

versus trabalho leve aparece como uma ambivalencia delimitadora dos espacos a serem 

ocupados pelo masculino e pelo feminino. E interessante notar que, na roca de casa. a 

mulher realiza os mesmos servicos feitos no eito, mas o homem continua a perceber que 

este lugar e dele; portanto, quando ocupado pelo casal. e ele, o homem, quern trabalha. 

restando a mulher a condicao de ajudante. 

Mas. como nem sempre o que e dito condiz com o que e feito. cm todas as familias 

que conhecemos no Estreito, as mulheres. sejam elas casadas ou viuvas. vao para o eito. 

trabalhar. alem de cuidarem de todas as tarefas consideradas "leves". Nesta ida das 

mulheres-esposas ao "eito". percebemos que o homem-marido refere-se a participacao 

feminina como "ajuda" a ele, o trabalhador 

Podemos verificar esta representacao em alguns relatos feitos por homens como 

Seu Carlos. 81 anos. quando diz que "Ela veio trabalhar na agricultura depots que a gente 

casou. Eu e que sou da agricultura, ncio e'? Ela me ajudou muito. Ela nao trabalhava. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nao'.",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ou como outro senhor diz que: 

"(...) ela me ajudava muito a trabalhar, cricn'a bicho, eu passava 

uma semana fora de casa, ela era mais trabalhadeira do que eu, 

botava dgua, batia feijao, fazia todo o sen'ico, foi quern me ajudou 

a char a familia. E tambem nos de r algumas mulheres, como Dona 

Maria, 66 anos que diz: 'Eu trabalha\'a! Do rocado, eu carregava 

dgua, eu ajudava em tudo. " 

Seu Manuel, 70 anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; f 6 v. t< ^ ,, • • 

"Ajudar 2 5 " quer dizer auxiliar alguem a fazer alguma coisa. Eis a posicao da 

mulher- esposa. Nao e apenas o homem que se refere ao trabalho feminino como ajuda, a 

mulher tambem enfatiza a representacao social compartilhada em seu grupo de convivio, de 

ser o seu trabalho no eito um complemento, um auxilio ao trabalho do homem-marido. Mas 

percebeu-se contradicao em alguns discursos de homens e de mulheres quando se referiam 

ao quanto a mulher trabalha. como relatou Belinha sobre sua mae. Dona Carmen. "A 

mulher trabalha mais do que o homem, limpando mato. Porque ela tinha mais coragem do 

que ele. porque ele empreitava o servico e era ela quern tirava a tarefa. 

Perceber o trabalho alugado da mulher-esposa na agricultura como ajuda ao 

homem tern a ver com a divisao sexual do trabalho realizado ha muito tempo pela sociedade 

ocidental-capitalista. difundida como verdade absoluta e reforcada por instituicoes como a 

familia. a igreja, a escola etc. A acepcao da divisao sexual do trabalho elaborada construiu a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:

^ () Censo Agricola entende como ajuda a atividade produliva das mulheres que combinam o trabalho agricola e o 

trabalho domestico e. neste sentido, a instnicao c: "Registrar, alem do responsavel pela exploracao (propriclano. 

administrador, arrendatario, etc."). os mcmbros da familia que o ajudem pcrmancntcmcnte nos trabalhos agricolas sem 

perceber remuneracao alguma. SUAREZ, Mirexa. Mulheres e Desenvolvimento Agricola no Brasil: Uma Perspectiva 

de Genero. Brasilia: 11CA, 1992, p. :5. 
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ideia do trabalho leve e do trabalho pesado, localizando o lugar do feminino e do masculino. 

Atividades de ambito domestico, foram associadas ao feminino, enquanto as que requerem 

forca fisica sao de responsabilidade masculina. Podemos encontrar em diferentes discursos 

esta representacao compartilhada nas relacoes sociais entre o feminino e o masculino: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nos servicos de dentro de casa ele nao falava nada. Agora, na roca ele 

brigava. enquanto eu estava plantando a lavourinha. enquanto eu 

estava, eu tinha o direito de limpar o mato. Agora, quando estava 

maduro e tudo, eu nao tinha direito de ir nao. So era para tirar bage 

quando ele tirasse. era tudo coisa ruim para mini. " 

(D. Carmem - 54 anos). 

"Nao. porque a gente trabalhava. e claro que deixa os filhos em casa. 

mas quando a gente chega em casa e tudo desmantelado. que eu nao vou 

querer que um filho homem...Ele faz as coisas dele, bota dgua. mas 

para arrumar as coisas de casa e claro que e tudo desmantelado. eu so 

estou em casa no sdbado para o domingo. Oxe, eu e direto. porque a 

semana todinha. sabe como e, e roupa para lavar . a casa toda 

desmantelado, quando e que uma menina dessa arruma a casa. mas e 

porque ela e meio preguicosinha. ne ? " 

(IX Lcda - 40 anos) 

"Servico de casa quern teni que fazer sao as mulheres mesmo nao 

e? Porque homem nao vai lavar prato, nao vdo passar roupa. " 

(I), l.ourdes - 5S anos) 

A oposicao casa/rocado delimita a area do trabalho e do nao trabalho. assinalando 

os lugares feminino e masculino relativos a essa divisao Tratar da divisao sexual do 

trabalho a partir de uma perspective generalizante faz com que nao se percebam as pessoas 

como sujeitos historicos e sociais, com trajetorias de vida singulares LOBO (1991) parte da 

nocao de que nao ha fatores naturais, inerentes ou logicos que instituam a divisao sexual do 

trabalho, mas que existe uma construcao social de praticas e relacoes de trabalho cuja zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coerencia reside na articulacao, muitas vezes simbolica, de varios fatores e nao apenas de 

um. Entendendo a divisao do trabalho sob este prisma, permite-nos ver distintas 

experiencias e pontos de vista dentro de uma mesma comunidade em que todos os 

personagens envolvidos atuam na mesma arena historica. 

Ressalta-se a experiencia de Dona Jacira, 65 anos, casada ha 46 anos com Seu 

Manuel, 70 anos, que tiveram vinte e tres filhos, dos quais criaram treze, e moram no 

Estreito ha 55 anos. Durante 14 anos viveram em outros lugares como Galante (distrito de 

Campina Grande), por 4 anos, e, depois, em Vargem Braba (zona rural campinense), por 10 

anos. Nos periodos de seca, seu Manuel pegava a familia, botava os filhos pequenos num 

"cacua" e ia passar uns tempos em casa de parentes (compadre, irmaos) no Brejo. No 

inverno, voltavam para casa, pois, segundo eles. a terra, no Estreito, era muito boa e. 

quando o ano era "invernado". todos lucravam. Quando nao era na lavoura da familia. 

viviam do trabalho alugado. Todos os filhos e filhas cresceram trabalhando:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "quando eti ia 

para o rocado cram oito cnxadas" (Cf Capitulo Terceiro). Segundo Seu Manuel mesmo, 

quando o tempo era muito ruim, quando nao lucravam nada. eles atravessavam as 

dificuldades um apoiando o outro. Dona Jacira ajudava muito trabalhando. criando bichos. 

enquanto ele passava uma semana fora de casa trabalhando em outros lugares e ela ficava e 

ela compara: 

"(...) era mais traba/hadcira do que eu, ela ja desse jeito. ela 

bofava dgua, ela batia fei/do. fazia todo servico, foi quern me 

ajudou a char a familia. Primeiramenle Deus e quern a/udou a 

minha vida lodinha foi ela. Tanto o homem como a mulher pode 

fazer o trabalho no rocado da mesma forma, depende de como 

aprendem e da disposicdo tambem deles, ne? One nem todo mundo 

e um so, ne? Tudo trabalha, tudo da certo. " 



(Seu Manuel - 70 anos) 

"Moia milho, botava dgua(...) quatro horas da madrugada quando 

ele ia trabalha fora, no Brejo, eu me levantava , quando o dia 

amanhecia ja estcn'am as coisas todas feitas e os meninos todos 

deitadinhos, me levantava de madrugada, cuidava na casa, ainda 

hoje me levanto, tres horas da madrugada. " 

(D. Jacira - 65 anos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seu Manuel fala do empenho de Dona Jacira no cuidado da familia, mesmo 

percebendo o trabalho dela como ajuda. Para seu Manuel, a esposa enfrentou os momentos 

mais dificeis, trabalhando duro, demonstrando ser ate mais trabalhadeira do que ele. o 

homem da casa. Mesmo com dificuldade para andar com maior agilidade, devido aos pes 

serem virados para dentro. Dona Jacira deu conta de tudo. batia feijao. quebrava e moia 

milho, lavava roupa longe de casa, entre outras atividades. 

Nestes discursos, encontramos a representacao tacita sobre o trabalho de homens e 

o de mulheres como dois mundos distintos. separados e especificos. Os homens com quern 

conversamos mostraram que, na agricultura, eles sao os titulares. os donos do lugar, 

restando aos demais (mulheres e filhos) atende-los. respeitando suas diretrizes e comando 

Ajudar tern a ver com o deslocar-se do seu lugar e invadir o espaco do outro. onde voce 

podera vir a ser ator coadjuvante do ator principal. Podemos saber mais sobre isto nas 

situacoes em que o homem venha a fazer alguma atividade de responsabilidade do feminino. 

Seu Joao comenta que nunca ajudou Dona Carmem nos servicos de casa. ja que as filhas 

foram crescendo logo e faziam as obrigacoes delas. Ja Seu Manuel diz que ha momentos em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que o homem tern que fazer trabalho de dentro de casa, e quando ele estava ausente de 

casa, no Brejo, trabalhando nas usinas de aciicar ou em outras coisas. Dona Jacira ia para o 

rocado trabalhar, tomava conta das mesmas coisas no rocado. Segundo Dona Jacira, ela 

limpava mato tambem, no rocado, quando o marido estava muito apertado, mesmo quando 

os filhos ja estavam grandes. 

No caso de Seu Manuel, quando Dona Jacira encontrava-se doente ou estava de 

resguardo e as filhas eram pequenas, era ele quern cuidava da casa, cozinhava, matava 

galinha, fazia pirao e ela gostava muito da comida que ele fazia. Na acepcao de Dona Jacira, 

o homem pode vir a cuidar da casa quando a mulher, a dona da casa, estiver impossibilitada 

para tanto, assim como, se for precise a mulher podera ir trabalhar fora para aumentar o 

orcamento familiar Isto tern a ver com a responsabilidade que os conjuges devem ter juntos 

para o bem estar da familia, podendo um vir a exercer o papel do outro. mas os espacos e 

obrigacoes de homens e de mulheres sao bem delimitados, mesmo que um ou outro venha, 

esporadicamente, ocupar o lugar que nao e seu. Assim, percebe-se que tanto os homens 

como as mulheres observados compartilham a representacao socialmente construida acerca 

da divisao sexual do trabalho 

Nos discursos, pode-se perceber a distincao feita pelo feminino e pelo masculino 

acerca de trabalho e do nao trabalho. este reconhecido como servico. Na diferenciacao feita 

sobre o que seja trabalho feminino e trabalho masculino ocorre uma mudanca no status 

social das mulheres nas respectivas situacoes. assim como da representacao dos homens e 

tambem na representacao das proprias mulheres, que reflete a situacao subordinada desta na 

relacao entre o feminino e o masculino no tocante ao trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nos diferentes discursos, percebe-se que os servicos, atividades domesticas, nao sao 

coisas para homem fazer. Em alguns casos, ele ate pode "ajudar" a mulher ou a irma, mas 

nunca assumir tais responsabilidades, ja que estas nao sao de homens. Do mesmo jeito 

acontece com o trabalho no "eito", onde a mulher-esposa passa a ser ajudante do homem-

marido, o responsavel pelo trabalho. Ha casos de irmaos e ou de maridos que "ajudam" em 

casa, fazendo os trabalhos domesticos, mesmo fora de casa, como carregar agua, pegar 

lenha. Ha casos raros em que alguns maridos fazem trabalhos de dentro de casa. Isto se da 

apenas quando as mulheres estao doentes, mas, na maioria dos casos, sao as irmas, maes, 

filhas ou vizinhas que o fazem. 

Dependendo de cada caso especifico, a mulher pode ter uma influencia maior ou 

menor nos planejamentos, ou seja, nos casos em que os maridos vivem em casa. Sao eles 

quern acertam o trabalho alugado, preco, servico a ser feito, que recebem o pagamento; o 

homem e quern da a palavra final. Diferentemente disto, as vitivas acertam. diretamente, 

com o proprietario o trabalho alugado; sao responsaveis por todos os detalhes e sao elas 

quern recebem o pagamento Assim. percebem-se regularidades e diferenciacdes nas 

singulares vidas de mulheres casadas e viuvas. mesmo que trabalhem do mesmo jeito. mas 

quando os homens vivem em casa. sao eles que negociam os serxicos e administram o 

trabalho alugado. Vejamos como e representada a participacao de mulheres que sustentam 

suas familias devido a ausencia dos maridos, para percebermos as discrepancias entre as 

singularidades . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2. "Trabalhando FeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Homem":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao perco para homem nenhum, coragem de 

trabalhar eu tenho" 

A representacao do trabalho da mulher, no Estreito, esta associada a ideia de um 

jeito feminino de ser, porem, quando as mulheres assumem sozinhas a manutencao da 

familia, sem a presenca do marido, no trabalho agricola, sao consideradas mulheres que 

"trabalham feito homem". Assim, evidencia-se um deslocamento do feminino do lugar que a 

sociedade capitalista-ocidental delimitou a partir a divisao sexual do trabalho. As mulheres-

esposas do Estreito sempre trabalharam dentro e fora de casa, mas nao e comum considerar 

sua participacao nos rendimentos da familia como trabalho, ja que isto e especificamente 

assunto de homens. 

Ha casos de mulheres, no Estreito. que. cada vez mais, assumem o papel de chefe dc 

familia, em virtude da forte migracao dos homens para os centros urbanos, ou por morte do 

companheiro e ate mesmo com a presenca dos maridos em casa. Estas mulheres terminam 

por assumir um papel principal na manutencao da familia. Sao sujeitos sociais e politicos 

que precisam ser vistos a partir de suas trajetorias de vida. visualizadas atraves das relacoes 

sociais. Conhecemos. no Estreito, cerca de 10 mulheres trabalhadoras rurais que sustentam 

suas familias desde a partida de seus maridos; uma realidade que, como bem disse Dona 

Gracinda:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Acpii e so o cpie tern e mulher sozinha, cuidando dos filhos. trabalhando de dia 

a dia no rocado pra viver " 

Sao historias singulares que convergem, entre si, de migracao dos maridos, um 
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verdadeiro "nomadismo for9ado'', vidas de luta, saudade e esperanca, dos que foram e dos 

que ficaram. A vida dos que permanecem no campo precisa ser contada, para se perceber 

como estas mulheres reagem para salvar a familia da fome, da miseria que bate as suas 

portas. Criam seus filhos sozinhas, tendo como fonte de renda o trabalho na agricultura, isto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"quando a seca nao castiga. " 

Segundo Dona Gracinda, estas mulheres nao sao donas das terras, sao trabalhadoras 

alugadas, contratadas por tarefa ou diaria, nao tern vinculo trabalhista com o patrao; o 

contrato de trabalho e feito atraves de relacoes verbais, chamado por elas de "servico 

alugado"; alem de trabalharem na terra de parentes. No rocado, seja no alugado ou nao, 

fazem todo tipo de atividade, desde limpar mato, arar a terra, cavar lerao, arrancar tronco, 

plantar e colher, durante o trabalho nao havendo separacao de servico de homem ou de 

mulher. 

Ao contrario da tradicional definicao de mulher como um ser 'fragil", "passivo" e 

"dependente", estas mulheres enfrentam corajosamente a realidade de estarem sozinhas com 

seus filhos. Nao ficam a merce da sorte, ou simplesmente do dinheiro do marido que. na 

maioria das vezes, nao chega. Procuram escapar da fome buscando varias formas de 

trabalho para garantir a sobrevivencia da familia, sendo. muitas vezes, contratadas nas 

frentes de emergencia. alem de mandarem as filhas mais velhas para trabalhar na cidade 

como domesticas. cujo salario termina por ser uma fonte alternativa de renda familiar 

Em meio a esta diversidade, ha nesta comunidade mulheres que mantem suas 

familias com seu trabalho, e sao vistas, pelos outros, como homens, por fazerem o trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"pesado", que e o homem quern faz, alem de assumirem sozinhas a responsabilidade da 

manutencao dos filhos. Assim nos falou Dona Antonia, moradora no Estreito, ao se referir 

as mulheres que permaneceram com a familia, enquanto os maridos foram tentar a vida nos 

centros urbanos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "AH, daquele lado, tern muita mulher que trabalha feito homem " 

Eis a representacao da mulher "chefe de familia" (Cf. Capituloterceiro) que trabalha 

na roca, fazendo todas as tarefas que, comumente, sao divididas entre homens e mulheres. 

A definicao, pelos outros, de que "trabalham feito homem", esta relacionada ao poder do 

homem como a autoridade da familia, que tern a ver com seu lugar na roca, mesmo sabendo 

que as mulheres sempre participaram do trabalho agricola. Aqui se evidencia o significado 

dado ao trabalho masculino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1. A Historia de Dona Marluce 

Dona Marluce tern 42 anos e um filho. Casou ha treze, conviveu com o marido 

durante oito anos. ate que ele foi para Sao Paulo trabalhar e nunca mais voltou. Eles nao 

mantem mais contato. as noticias do marido sao recebidas atraves de parentes dele que 

moram por perto. Marluce assumiu a responsabilidade da casa sozinha e, ate entao, vive 

sozinha com o filho na casa que fora construida por ela e pelo marido. Ha contradicSes na 

historia contada por Marluce, ora ela diz que ele nao manda nada para ela. nem dinheiro. 

nem noticia, porque ele esta doente de leucemia. de vesicula e depende exclusivamente das 
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irmas com quern mora e que, enquanto ele for vivo, ela sera esposa dele. Em outro 

momento ela deixa escapar que ele tern outra familia. como se tivesse vergonha de revelar 

que foi deixada pelo marido e esquecida. o que nao combina com a possivel esperanca que 

ela tenha dele voltar para casa para cuidar da familia:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) porque ele nao manda nada, logo, 

ele nao gosta de mim. Id ele tern uma mulher. Faz 5 anos que ele foi embora, vai completar 6. dele 

eu nao dependo de nada. nem eu, nem men filho". 

Desde a partida do marido, Marluce permanece na casa construida desde que se 

casou, trabalha na agricultura para ela mesmo, nos dois quadros de terra cedidos pelo pai. 

Al i , ela lucra mandioca. feijao, jerimum, batata doce, macaxeira, milho, fava, sendo 

utilizadas so para comer. Sai de casa as quatro horas da manha e so chega as quatro da 

tarde No rocado, ela fez um ranchinho de papelao, de varas de pau enterradas no chao, 

cobertas de papelao, um fogao a lenha feito de tijolo manual onde ela cozinha e passa o dia 

porque e longe de casa. Ja o filho, estuda de manha, quando chega da escola vai para a casa 

da mae de Marluce onde almoca e vai a tarde ajuda-la no rocado. Mesmo plantando na terra 

do pai, o lucro e dela. Marluce comenta o esforco que faz para dar conta do trabalho. e 

muito pesado cavar lerao, pois, segundo ela, cavar requer muita saiide Ela tentou esconder 

que cava a terra, como se fosse vergonhoso para uma mulher ter que realizar este trabalho 

Ao mesmo tempo que nega. diz que o fez por nao poder esperar por ninguem. Mas diz 

tambem que cava lerao desde quando casou, pois ajudava o marido quando ele se 

encontrava em casa. Hoje ela cava sozinha um quadro ou mais de terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"So nao faco cavar terra, mas eu limpo. eu encano. eu arranco, eu 

parto. eu to planlando. Eu faco de tudo. aquela casa da comunidade eu 

fid Id ajeitar umas telhas. esqueci que tinha uma (telha) brasilita. ai. 

cam. fiirei a cabeca. levou quatorze ponto e desmantelou a coluna. daqui 

pra qui id tudo inchado. Eu trabalho. mas a farinha. eu nao compro. e 

do meu rocado, feijao eu compro, porque a gente lucra pouco nao e. 

voce sabe. a farinha, alguma batata, macaxeira eu tenho do meu rocado. 

porque eu trabalho sozinha. eu saio 4 horas da manha, so chego 4 da 

tarde. porque eu tenho meu filho. eu almoco Id no rocado. " 

(D .MARLUCE - 42 anos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A participacao da mulher que nao tenha marido para assumir a administracao do 

trabalho agricola visibiliza o trabalho feminino realizado na roca, que comumente e dividido 

conforme o sexo. Estar sem um homem, seja marido, irmao ou pai no rocado para fazer o 

trabalho que foi naturalizado como sendo proprio de homem, mexe com a representacao 

acerca da mulher. Cavar lerao significa estar so, ter que fazer trabalho de homem e de 

mulher. Assim, estas mulheres, que vivem esta singularidade, percebem-se diferentes das 

demais que, mesmo trabalhando na agricultura, nao fazem por necessidade ou com a mesma 

intensidade, nas palavras de Dona Marluce: 

"Mas aqui tern uma pessoa que trabalha que nem eu. tern uma mulher 

ali que ela c casada. mas o marido e deficiente. tern uma perind aleijada. 

ela trabalha igual a num. mas ela trabalha para fajudarj o marido. ele 

e aposentado. mas nao da nem para comer. Ela trabalha alugado Tern 

uma mulher aqui que trabalha mais do que os outros. acredita'' olhe a 

meu trabalho para cssa mulher que tern marido. agora essa que tern 

marido com saude. nao. ela nao trabalha por necessidade. nao. trabalha 

so porque quer. mas esta mulher que eu estou dizendo a voce, a gente 

trabalha igual. As outras que tern o marido tern mais condicao. trabalha 

porque gosta de ajudarf.'J. 

(D. MARLUCE-42 anos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E interessante notar que Marluce vai identificando quem sao as mulheres que 

trabalham como ela e pelos motivos dela, de nao ter marido em casa para assumir suas 

obrigacoes. No caso de sua vizinha. Dona Maria, de 38 anos, quatro filhos, cujo marido e 

portador de uma deficiencia fisica que o impede de ficar em pe, alem de ja ter 83 anos, 

trabalha tanto quanto Marluce na agricultura, fazendo todo tipo de trabalho no rocado, 

cavando lerao, pegando no pesado. Mesmo assim, Marluce percebe que Dona Maria 

trabalha para ajudar o marido a sustentar a familia, continuando ser dele a posicao de 

provedor. E interessante notar a experiencia de Dona Maria, ela tambem passa o dia no 

rocado, mas tern uma particularidade: bem cedo do dia, ela e o filho mais velho colocam seu 

Carlos no burro que tern e vao para o rocado. Ao chegar la, seu Carlos, 83 anos, fica no 

ranchinho defronte ao rocado, dando as ordens para a esposa e os filhos."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Se eu nao estiver 

orienlando, as coisas nao saem certas, was eles ja estao aprendendo bem. " 

Segundo Dona Maria, ela se sente segura quando o marido vai, pois ele diz como 

tcm que fazer. isto acontece ha mais de dez anos, desde quando seu Carlos comecou a ter 

indisposicao para trabalhar na enxada Seu Carlos continua a frente do trabalho na roca, 

dando as ordens Mesmo que Dona Maria trabalhe tanto quanto Marluce, ela mesma se ve 

numa posicao inferior ao marido no que diz respeito ao trabalho da roca. pois ela esta sendo 

orientada pelo homem. o detentor daquele saber.(Cf. CapituloTerceiro). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Historia de Dona Leda 

Outra experiencia, em que se pode-se notar como se da a trajetoria de vida de uma 

mulher que "trabalha feito homem", e a de Dona Leda, que tern 40 anos, quatro filhos, 

morena de cabelos lisos, de rosto simples e bonito, sem vaidade. Dona Leda tern tracos de 

india, conversa com naturalidade, sem exageros nem vergonha sobre sua vida. Sentada no 

tamborete da sala humilde, cruza as pernas, num gesto de delicadeza e educacao, fala 

pausadamente, mostrando-se curiosa sobre o objetivo daquela entrevista. Quando falaram 

de mulheres que trabalham feito homem, esperava-se encontrar uma mulher de bigode, 

severa e com comportamento rispido, mas nao e isto que acontece. Dona Leda tern um jeito 

decidido, de quern resolve sua vida sem esperar por ninguem. 

Ha sete anos que o marido se foi. Desde entao ela se resguardou e nao conheceu 

homem nenhum, uma promessa que fez a si mesma de manter sua integridade para nao ser 

falada pelos outros e nem dar desgosto ao pai, devoto de Padre Cicero Lembra de quando 

casou e diz que o marido era bom para ela, que nunca deixou faltar nada em casa Mas 

depois de dez anos de casada, tudo mudou. Com a separacao, ela assumiu o sustento da 

casa. tendo que trabalhar sozinha no rocado para garantir o feijao. o milho para a familia 

Desde entao enfrenta a vida sem medo. com muita coragem e disposicao. Construiu a casa 

de taipa junto com tres irmas que moram vizinhas. as quais, assim como Dona Leda. sao as 

mantenedoras da familia. "tern a mesma sina". No terreno cedido pelo pai, as quatro irmas, 

juntas, construiram suas moradas. e todas as quatro trabalham alugado e arrendado. Do 

trabalho alugado so ganha R$ 4,00 reais ao dia e do arrendado. quando lucra. paga 3 sacos 

de milho; se pegar 3 quadros, paga 6 sacos, mas, no ano que nao lucra. nao paga. 
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Dona Leda vai para a roca de carroca, por ser muito longe de sua casa, umas duas 

horas. Acorda por volta das quatro horas da manha, bota panelas, pratos, colheres, farinha e 

cafe no transporte e segue rumo ao rocado, voltando ao final da tarde. Mesmo mostrando o 

quao e sofrido o trabalho na roca, ao mesmo tempo percebe seu lado positivo, ja que no 

ano que lucra bem, trabalha de tres a quatro meses e tern o que comer pelo resto do ano, 

demonstrando sempre o quanto e bom trabalhar na roca. D. Leda e suas irmas vendem uma 

parte do feijao que lucram e guardam o milho para fazer fuba que, segundo ela, parece com 

o fuba juba, uma farinha de milho industrializada vendida na feira e mercearias, alem de 

fazer o xerem. Elas vao para Catole de Boa Vista, numa casa que pagam para usar os 

instrumentos para transformarem o milho nestes produtos, que sao guardados para todo o 

ano. 

Diferente de Marluce, que se lamenta da vida. do trabalho na agricultura. da 

espcranca do marido voltar para casa e continuar sua esposa. mesmo sem ele vir, D. Leda 

comcnta de como a vida melhorou depois que veio morar em sua propria casa. construida 

por ela mesma e de poder manter os filhos com o seu trabalho. Ela nao se queixa de doenca 

ou de como sofre para sustentar a familia. nem tern vergonha de dizer que trabalha duro na 

enxada. cavando lerao entre outras atividades denominadas como pesadas. Mesmo sabendo 

que o trabalho que faz na roca e pesado. sente-se bem ao lucrar e ter disposicao para faze-

lo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Bem, o ser\>ico da roca a genie se esforca muito. ne? Que a gente vai 
para rocado de manhazinha. o rocado da gente mesmo sao no Ararao. 
daqui ate la nos gasta 2 horas de viagem. ai porque o sen'ico e muito 

longe. a gente sai daqui de 5 horas. comcca a trabalhar dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 horas. Nao. 

eu me achando so eu nao corro de qualquer coisa dificil. nao perco para 

homem nenhum. Coragem de trabalhar eu tenho. gragas a Deus. eu 

tenho saude. vou fazer 40 anos. gracas a Deus eu nao sinto uma dor na 

unha trabalho o dia todinho. oxe. eu com 6 meses de gravidez. eu fazia 

uma casa do tamanho dessa, cavava barro. barro duro. cavcn'a barro. 

fazia barro e topci sozinha e reboquei uma casa desse tamanho com 6 

meses de gravidez dessa menina. " 

(D.LEDA - 40 anos) 

Diante da necessidade de manter a casa, a mulher "chefe de familia" vai resolver tal 

situacao fazendo o "trabalho alugado", coisa que ela sempre fez, so que agora sem o marido 

ao lado. Assim, esta mulher que esta "sozinha". e vista como homem pelas outras mulheres. 

Tal definicao que tern a ver com os valores culturais destas comunidades. onde o trabalho 

do homem e sempre mais valorizado em relacao ao trabalho da mulher. cabendo a mulher a 

posicao de "ajuda". De certa forma, a mulher que mantem a sua familia com o que ganha na 

agricultura, ou em outras atividades que sao tidas como de homem, por exemplo, o trabalho 

nas frentes de emergencias, ou o "servico pesado" na agricultura. continua sendo percebida 

como dependente. ou ainda, que nao trabalha; nao havendo mudanca no seu significado 

para a cultura local, agora as mulheres "trabalham". mas "feito homem". A incidencia do 

trabalho destas mulheres tern certas implicacdes, pois a: 

"formalizacao do em pre go feminino tern levado a perda do papel 

masculino de provedor da familia. minando o poder patriarcal e 

determinando mudancas significalivas na organizacao das familias 

rurais. redefinindo. tambem papeis sexuais"' . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CASTRO. Mar, G e LAVINAS. Lena. Op. cil p. 22l) 
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Mesmo que haja situacSes que rompam com esses diletantismos de valorizacao dos 

papeis sociais delimitados entre os sexos, o imaginario social tende a classificar as rupturas 

a partir destes antigos valores, como e o caso destas mulheres que "trabalham feito 

homem". Ao exercerem uma atividade definida como masculina. sao identificadas de 

maneira diferenciada das outras mulheres que apenas ajudam aos maridos. Esta otica sexista 

da divisao do trabalho vem sendo socialmente difundida pela sociedade: 

Mas nem so da enxada vivem mulheres e homens do Estreito. Contrariando a 

imagem que comumente se tern sobre comunidades que vivem do trabalho na agricultura. 

No Estreito ha outras formas de trabalho que merecem atencao, ja que mulheres que 

"trabalham feito homem", em outros momentos, realizam outras atividades fora de casa que 

sao consideradas tanto de homem quanto de mulher. 

2.3. "( . . . ) Quern nasce pra cela. nao da prazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cangalha(...):" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao so <la enxada vivem mulheres e homens da Estreito. " 

"Quern nasce pra cela, nao da pra cangalha: nasceu para a agricultura. vai morrer na 

agricultura." Esta mencao tern a ver com a mentalidade de que nao ha possibilidade de 

pessoas, que nasceram trabalhando na agricultura, fazerem outro tipo de servico. No 

Estreito, observa-se que nao so da enxada vivem as pessoas que la moram. que nos 

periodos de seca, buscam outras atividades para conseguir o sustento da casa, sendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comum, entao. muitas mulheres fazerem outras atividades diferentes da agricola. Tambem, 

os homens, vao trabalhar em outras cidades. exercendo outras atividades, como de 

pedreiro, faxineiro, servente, peao de obras, etc. De acordo com os informantes, poder 

contar com algum rendimento certo, seja de um salario minimo ou bem menos do que isto, 

e imprescindivel para obtencao de credito nas vendas para a compra de alimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na falta de trabalho que lhes garanta pagamento certo, as mulheres do Estreito, 

viuvas ou separadas de seus maridos, procuram outras formas de ganhar seu sustento, alem 

do trabalho na agricultura, relacionadas com servicos domesticos ou de comercio. Vendem 

amendoim nos campos de futebol, produto conseguido na lavoura; vendem "din-din", 

roletes de cana; vendem ovos e galinha de capoeira na Feira Central de Campina Grande, 

entre outros produtos, alem de garantirem um dinheiro certo com lavagem de roupa e 

faxinas. Tambem tern sido de praxe as filhas. a partir dos 13 anos de idade, tomarem-se 

empregadas domesticas em casas de familia em Campina Grande, que garante dinheiro 

certo nos finais de semana ou quinzenalmente. 

Nos casos em que as filhas trabalham como domesticas, os pais vao, aos sabados. 

buscar o pagamento delas nas casas onde trabalham. alternando uma semana. cm que ficam 

com o pagamento e na outra. ficando com a da filha para que ela compre suas roupas e 

objetos pessoais. Mas este acordo, muitas vezes. e falho. ja que, nos periodos longos de 

seca e de falta de trabalho. a familia se apossa do salario total das filhas. ja que estas moram 

nas casas onde trabalham. nao gastando, assim, com transporte nem com alimentacao, indo 

a casa dos pais, esporadicamente. 
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E o caso das filhas de Dona Carmem. Todas comecaram, cedo, a trabalhar em casa 

de familia. Desde os 12 anos, ja ganhavam dinheiro como empregadas domesticas, e este 

muitas vezes ficava sendo o unico recurso para a sobrevivencia da familia, nos periodos de 

seca prolongada. Belinha tern 29 anos; desde os doze trabalha em casa de familia, pois ja 

sabia como cuidar de uma casa. Aprendera com sua mae, cuidando dos irmaos menores, 

alem do trabalho na agricultura que realizava. O pai, seu Joao, diz que as filhas iam 

trabalhar em casa de familia, porque tinham precisao, que ele nao gostava muito da ideia, 

mas era o jeito, ja que nao havia alternativa. A esse respeito a seguinte informante nos 

relata que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Alguem veio me buscar, foi atraves da minha irmd mais velha 

que tinha arranjado emprcgo. At quando fiti ficando mais adulta, 

que aprendi a trabalhar assim, ai eu mesmo ia. mas no inicio foi... 

as patroas vinham me buscar. sempre trabalhei nisso. nunca 

arrumei um emprcgo melhor... Somente o dinheiro. um 

dinheirinho era da minha mac. () dinheiro e too pouco que nao da 

pra comprar as coisas da gente. so da mesmo pro comprar o 

necessdrio.Eu vinha de quinze e quinze dias. as vezes vinha uma 

vez no mes. duas vezes no mes. passei cinco anos so numa casa em 

Campina Grande no bairro da Praia. 

(Belinha - 29 anos) 

As irmas mais velhas iam conseguindo trabalho para as demais que estavam em casa. 

pois era melhor ir trabalhar em casa de familia do que ficar passando necessidade em casa. 

alem de poder ganhar seu dinheiro. A irma mais velha de Belinha ha sete anos trabalha 

numa casa de familia no Rio de Janeiro. Sempre que a situacao nao esta muita boa no 

Estreito, a mae pede ajuda a filha e ela lhe manda o que pode, ja que, segundo Belinha, ela e 

solteira e pode ajudar mais a familia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Ela manda so pelo corrcio. ai vem um comprovantezmho pelo correio. 

quando a gente foi precisando ela manda assim. O que ela ptider 

mandar ela manda. Nao e casada nao. ela trabalha numa casa. faz sete 

anos. Ela ficou de vir, ela liga para minha irma Id em Campina Grande, 

foi para ela vir em Janeiro, ve se compra uma casa. ve se compra uma 

casinha. ela disse que nao se acostuma mais aqui no sitio nao. Ela quer 

comprar ou em Campina Grande ou cm qualquer bairro... " 

(Belinha-29 anos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabalhar como domestica representa um quebra galho que supre as necessidades 

imediatas da familia do Estreito. Torna-se uma constante, nesta comunidade, meninas 

comecarem, bem cedo, a ajudar em casa, atraves do trabalho e crescer aprendendo a varrer 

casa, lavar louca, cuidar de crianca, lavar roupa. A pratica cotidiana, na casa dos pais, como 

acordar bem cedo, varrer o terreiro, botar agua em casa e, ainda, ter que ir para o rocado 

trabalhar com o pai ou a mae, constroi individuos "espertos"' (eis a denominacao das 

patroas, quando referem-se as pequenas mulheres que sabem cuidar de uma casa como se 

fosse gente grande). Para LOBO (1991:147), o trabalho de empregada domestica 

representa o prolongamento das tarefas de casa, percebidas como sendo de mulher, 

associadas a um jeito feminino de ser e de fazer. 

O trabalho em casa de familia e percebido. pelas meninas. como nao sendo tao ruim. 

por haver facilidades que. em casa. nao ha. como agua encanada. lavanderia em casa. 

podendo lavar roupa sem precisar ficar no sol, andando leguas atras de um barreiro, alem de 

nao estar convivendo constantemente com a falta de trabalho, de dinheiro. de comida em 

casa. Assim, essas pequenas mulheres descobrem que podem ganhar dinheiro. fazendo o 

que sempre fizeram em casa. So quando atingem maioridade. e que percebem que trabalhar 

em casa de familia nao e tao bom assim, pois nem todas as patroas assinam a carteira. 
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As mulheres que ficam assumem a manutencao da familia. alem do trabalho na 

agricultura, procuram alguma atividade. em Campina Grande, ja que nao podem se afastar 

para muito longe, por causa dos filhos e da casa. Nos dias em que as mulheres precisam ir 

para a cidade trabalhar, as criancas, quando pequenas, ficam sob os cuidados de irmas ou de 

avos que moram perto. E interessante notar que, sempre, sao mulheres que se encarregam 

do cuidado das criancas, sejam irmas, tias, avos, vizinhas. A lavagem de roupa e faxinas, em 

casa de familia, sao alternativas para as mulheres ganharem dinheiro sem ter que se ausentar 

de casa por muito tempo. E comum as mulheres que "trabalham feito homem" serem 

lavadeiras de roupa, faxineiras, durante alguns dias na semana, para garantir uns trocados, 

no final de semana, para comprar cafe, acucar, bolacha, alem do feijao e do milho 

garantidos pela roca, ou, ainda, quando nao ha trabalho alugado. Assim, estas mulheres 

conseguem lugares certos em casa de familia em Campina Grande, onde passam o dia 

lavando e passando roupa, ganhando, a cada lavagem. entre dez e vinte reais. E o caso de 

Dona Leda quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "garante", na semana, vinte reais, trabalhando como lavadeira e faxineira. 

ou conforme ela relata: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...)Eu fazia sen'igo na casa Jos vizinhos. eu ia as vezes. eu ia 

tirar um feixe de lenha. chegava em casa 10 horas da none com 

um feixe de lenha desse tamanho na cabeca para ganhar um kg de 

fuba para esses mcninos comer de node ...So nao sofri mats porque 

ela tomava conta dos mens meninas quando eu ia trabalhar. Quern 

criou os mens mcninos foi ela. a minha irma. Depots arntmei uma 

lavagem de roupa. ai comecei a trabalhar. ela tomava conta dos 

meninos e eu ia lavar roupa. Final de ano mesmo eu ja estou 

contratada para trabalhar muito na rua. fazer faxina. faco tudo. 

Passo pano em casa. para arcar aluminio. a faxina completa de 

uma casa. Eu faco tudo. eu trabalho na roca. trabalho em 

Campina Grande, lavo roupa e faco faxina. nessa casa. 

(D.LEDA -40 anos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com diferentes discursos, percebe-se que a representacao sobre trabalho 

esta relacionada a atividade remunerada, garantidora de pagamento fixo, como de 

empregada domestica. ou ainda, o realizado na agricultura, o trabalho alugado. que pode 

suster a familia de feijao, milho durante um ano. Na epoca de seca, a partir de setembro, os 

homens procuram trabalho de pedreiro, faxineiro, trabalhos bracais, em outras cidades. 

enquanto as mulheres buscam, em Campina Grande, trabalhar como faxineira, lavadeira etc. 

E comum, nos periodos de seca, homens passarem longos meses em outras cidades como 

Recife, Joao Pessoa, entre outras, trabalhando na plantacao e nas usinas de cana de aciicar, 

ou mesmo serem recrutados como pedreiros para obras de prefeituras, ou de particulares, ja 

que sao pessoas que se empenham por garantir o servico, dedicando-se por um preco 

abaixo do mercado. 

Ha uma diferenciacao entre trabalho e nao trabalho. Trabalho e aquela atividade 

realizada em troca de ganho, em dinheiro. quer seja mensal ou nao, mas que pode se contar 

com ele, pois este permite o credito ao trabalhador de comprar fiado na mercearia da 

comunidade. Diferente disto, ha os servicos esporadicos, os chamados bicos. que nao 

garantem um ganho certo, mensalmente ou semanalmente. mas que depende da venda 

constante de mercadorias que sao negociadas E o caso da venda de "din-din"", roupa. 

amendoim, etc. Ter um rendimento certo e a aspiracao de todos que conhecemos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O que eu vivo e com o que eu vendo no campo. isso quando tenho sorle 

de vender todos os "din-dins". Porque ele mesmo o mais velho id com 11 

anos... Porque nem ele mesmo eu hotava. mas agora eu comprei uma 

caixinha pequenminha. porque eu fico sentada num campo e ele fica Id 

arrudiando o campo. eu mando ele arrudiar para ver se pega mais um 

trocadim. ne? Mas infelizmente tern dommgo que se eu apuro 10 reais eu 

apuro muito... Tern as vezes que sai 5. 3 depende do /ago. depende da 

lurma... Se o jogo for aqui. eu to aqui. se for fora. eu to andandof...) ". 

(D. Rosa. 40 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo BRUSCHINI , (1991) dados estatisticos levam em conta que, entre os 

produtores familiares e assalariados rurais, concentra-se a maior parte da populacao pobre. 

Supoe-se que as mulheres do campo encontram-se entre aquelas para as quais o emprego 

remunerado representou mais uma estrategia de sobrevivencia do grupo domestico do que 

uma opcao pela realizacao pessoal. Entendemos que dados estatisticos nao alcancam as 

pluralidades de vidas, que, misturadas num universo aparentemente reconhecido, 

diversidades sao homogeinizadas, tendo em vista que analises como estas que envolvem a 

regiao Nordeste universalizam todas as mulheres, ocultando as relacSes especificas 

desenvolvidas em contextos singulares27. 

Perceber a participacao da mulher pobre no mercado de trabalho apenas como 

estrategia de sobrevivencia, em comparacao com casos de mulheres de classe media que 

trabalham fora de casa por aspiracao pessoal, por gostarem do que fazem, demonstra 

limitacao analitica, com base em generalizacoes, negligenciando as subjetividades que nao 

sao fixas, e universais, mas fluidas e historicamente situadas. 

Mesmo sendo o Estreito um caso especifico. nao nos permite dizer que todas as 

mulheres desta comunidade atendam as caracteristicas apontadas nas afirmacoes acima 

mencionadas, ja que temos casos e casos de relacoes sociais constituidas por sujeitos 

dinamicos e participes dos acontecimentos. O trabalho remunerado. para algumas mulheres. 

pode representar a liberdade individual, um instrumento de auto-afirmacao; para outras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:

 Os trabalhos de Dias. Lopes e Schuh (apud ZYLBERSTAJN et alii) indicam que na familia que vive do trabalho 

agricola. a mulher continua se dedicando fundamentalmente ao trabalho domestico. sendo ofertantes marginais para a 

atividade de mercado. Na verdade, na familia que vive da agricultura. nenhum mcmbro. exceto o chefe- cm geral 

homem- tern impactos significativos sobre a renda familiar. ZYLBERSTAJN, Helio. PAGOTTO, Carmen Silvia e 

PASTORE. Jose A Mulher e o Menor na forca dc Trabalho. Sao Paulo: Nobel; (Brasilia i: Ministerio do Trabalho. 

19S5. p.27. 
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pode ser percebido apenas como estrategia de sobrevivencia, necessidade gerada pela logica 

do capitalismo, ou pode ainda, significar as duas coisas. 

Contudo, observam-se diferentes posicionamentos de mulheres, do Estreito, acerca 

do trabalho fora de casa, tanto o realizado no alugado, no comercio, ou nos trabalhos em 

casas de familia. Algumas relatam que trabalham nao apenas pela necessidade economica, 

mas pela satisfacao de se sentir capacitada para ganhar dinheiro e comprar o que quiser, 

descobrindo certa autonomia, liberdade, alem de nao ficar apenas dentro de casa, esperando 

que os outros lhe deem o que precisam. Ha discrepancias quanto a diferentes singularidades 

de mulheres e como percebem seu trabalho. 

E o caso de Marluce, que demonstra trabalhar no eito e na lavagem de roupa, por 

necessidade, por isso sempre faz questao de dizer que esta doente, que nao pode mais 

trabalhar, mas. por nao ter o marido em casa, resta a ela enfrentar a vida difkil que tern. Ja 

Leda refere-se ao seu trabalho com satisfacao. mostrando que tern coragem. saiide c 

disposicao. seja trabalhando no alugado ou nas faxinas e lavagens de roupa. que faz. duas 

vezes por semana. em casa de familia em Campina Grande, percebendo com isto que pode. 

tanto quanto o homem, sustentar a familia pelo seu trabalho. alem de nao precisar ficar 

pedindo autorizacao para comprar isto ou aquilo ao marido, o que acontece com outras 

mulheres. 

Assim. a pesquisa empirica suscitou refletir acerca da representacao compartilhada 

pelos sujeitos sociais e historicos fazedores e participes de suas experiencias de vida, como 

nos levou a perceber a fragmentacao desta representacao vivenciada e articulada, 
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diferentemente, nas multiplas relacoes socais. 0 trabalho percebido como "ajuda", e o de 

"mulheres que trabalham feito homem", sao aspectos da relacao entre genero e trabalho, 

que sao representados com regularidades e diferenciacoes no Estreito, mundo constituido 

por sujeitos sociais criadores e criaturas de suas historias. Entendemos que as 

representacSes que as pessoas fazem do mundo e delas proprias, nao sao naturais, mas sao 

fruto de um projeto de ordenacao do mundo, que tern, como veiculo de transmissao, 

instituicoes como a educacao fomentada pela familia, escola e religiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO TERCEIRO 

%..) LE VAN DO A FAMILIA NUM CA£UA (...)": 

A Familia como espaco de dejinigao de papeis sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A familia mlimista. fechada para si. reduzida ao pai. mac e 

alguns filhos que vivem sos. sem criados. agregados e parenles 

na casa. eis o modelo de modernidade no hmiar do seculo XIX. 

A mulher. "rainha do lar". mae por insimio. sendo ela o canal 

da relacao entre eles e o pai. que so se fard presente para 

exercer a autoridade. Essa familia. e bom que se diga. continua 

pairiarcal: a mulher rema no lar dentro do privado da casa. 

delibera sobre as quesldes imedialas dos filhos. mas e o pai 

quern comanda em ultima insidncia. " 

(Almeida apudXavier. p. 26) 



CAPITULO TERCEIRO 

3.0. "(...) LEVANDOA FAMILIA NUMCA^UA (...)": A Familia como espaco de 

definicdo de papeis sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seu Manoel chegara de viagem do Juazeiro, como e de costume, trazendo 

lembrancas de mais uma oportunidade que teve de poder ir a mais uma romaria, que todos 

os anos faz questao de cumprir. Para a Igreja da comunidade, trouxe um relogio de parede 

com a imagem de Sao Francisco de Assis. Para casa, trouxe duas fitas de musica religiosa. 

agua benta e muitas novidades da viagem. das paradas que fez pelo caminho para descansar 

junto com tantos outros fieis, que vao todos os anos renovar os votos com o santo devoto. 

Eu e Seu Manoel descemos do onibus do Estreito, as duas e meia daquela tarde de sol 

quente. Foi assim que vimos, pela primeira vez. aquele homem franzino. de voz mansa e 

calma. de 70 anos de idade. que nao demonstra indisposicao depois de uma semana fora de 

casa. Naquela mesma tarde depois de ter ido falar com outro morador, como ate a casa de 

Seu Manoel que, segundo informacoes, e uma pessoa muito importante para falar da 

historia da comunidade, alem de ser pai de tres mulheres quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "trabalham feito homem ". 

Ao chegarmos a casa de Seu Manoel. ele estava deitado no sofa. Havia acabado de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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almocar e estava a escutar uma das fitas que trouxera de viagem. Na sala, as paredes 

repletas de quadros de santos e de Nossa Senhora; uma T V e um toca fitas enfeitava uma 

mesa de madeira. Ao seu redor, sentados pelo chao, estavam filhas, netos e Dona Jacira, sua 

esposa, sentada noutra poltrona. A imagem fotografica da sala, a posicao de respeito estava 

demonstrada naquela situacao em que todos estavam por ali a cuidar do dono da casa, e 

ficar a par das novidades atraves do viajante que acabara de chegar. 

Ao chegarmos, Seu Manoel manda que abaixem o volume do toca-fitas, o pescoco 

cheio de rosario e crucifixos destoa da camisa aberta pelo calor que estava fazendo, ele 

abotoa a camisa e levanta para receber aquela estrangeira que havia visto ha pouco tempo 

descendo do onibus Seu Manoel age como um patriarca, todos em seus devidos lugares e 

posicoes, ele decide se deve ou nao receber a pesquisadora. Fazendo perguntas sobre o 

motivo do trabalho, resolve contribuir dando o passaporte para entrarmos na privacidade de 

sua familia, facilitando ate o contato com a casa de suas filhas, que moram ao derredor 

Naquela tarde, Seu Manoel e eu conversamos sobre sua vida, trazendo de volta um 

passado registrado em sua mente, selecionando recortes que o interessavam, a partir do 

olhar presente. O assunto que prevaleceu na conversa foi sobre a importancia da familia 

como uma dadiva de Deus aos homens, sempre que possivel aquele calmo homem referia-se 

a responsabilidade como pai de familia, como religioso que era e marido fiel. A familia 

aparece em seu discurso como sendo uma missao deixada aos homens de bem por Deus 

Ser pai de familia atento aos seus deveres de homem, ordeiro, tern a ver com a educacao 

que recebera pelo pai, exemplo de homem trabalhador, honesto e temente a Deus*" . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: s

 Segundo a Pastoral da Familia "e. pois. dcver dos pais criar um ambiente de familia anunado pelo amor, pela piedade 

para com Deus e para com os homens, que favoreca a educacao integra pessoal e social dos filhos. A Pastoral conccitua 
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Seu Manoel conta com orgulho do pai de familia que foi e continua a ser, desde 

quando saiu da casa dos pais para casar, assumiu sua missao de homem de bem, que 

acredita em Deus como ser onipotente, que o agraciou com uma esposa igualmente educada 

e responsavel em sua obrigacao como mae e esposa. A i ele lembra que enquanto ia para o 

rocado trabalhar, depois, juntamente com os filhos quando foram crescendo, Dona Jacira, 

ficava e tomava conta da casa, pois conforme ele frisou "(•••)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ela era a Dona da casa, nao 

podia ir, ajudava de outro jeito, ela tomava conta da familia e ele tomava conta do 

rocado. (...)". 

Ha quarenta anos Seu Manoel chegara ao Estreito, quando por ali so havia umas dez 

casas. Desde entao fixou-se no lugar, com sua familia, criando raizes e tendo muitas 

historias para lembrar, como dos momentos de grande seca em que precisava sair errante 

pelo mundo afora com a familia, e dos momentos de fartura em que lucrava bem, ou ainda 

quando ele tinha que ir trabalhar noutros lugares e Dona Jacira ficava com os filhos em 

casa Em seu discurso, a familia parece como com um aspecto fundamental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Aonde eu ia eu levava toda minha familia deniro de um cacud. 

ne. para contar o rcsuhado. Nesse tempo eu so tinha um hurra, 

era dificil. a gente carrcgava em cacud. quando o tempo era 

ruim a gente hotava em cima a familia. ia para casa de parentes 

que moravam no Brejo. Parecia um bocado de cigano c era 

mesmo. nao era? Para baixo e para cima. Mas eu nao deixava 

eles nao(...). " 

(Seu Manoel - 70 anos} zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

familia como uma comunidade de vida e de amor. E escola de vida com outros homens e precisa exereer influencia na 

sociedade inteira. Por ser na familia que o homem comeca a compreender que e um ser social e elabora estrategias para 

um viver cristao e humano com outras pessoas." In: Casamento e Familia no Mundo de Hoje - Texlos Seletos do 

Magisterio Eclesial. 2" edicao- Setor Familia - CNBB Petropolis. Vozcs, 1993 (Coleeao Subsidios de Pastoral 

Familiar) p. 46. 
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As representacoes sobre o trabalho feminino, baseadas numa otica sexista de divisao 

sexual do trabalho, tern a ver com o processo de formacao de subjetividades serializadas, 

com vistas a comportamentos normatizados que tern como transmissor destes valores a 

educacao tanto familiar, academica, como religiosa, estas instituicoes atendem ao projeto de 

organizacao social"9. Assim, perceber como se propagou o modelo de familia como locus de 

formacao destas subjetividades, coloca-se como aspecto importante para entender as 

representacoes sobre o(s) lugar(es) da(s) mulher(es) do Estreito, relacionando isto as 

praticas cotidianas que algumas vezes correspondem com as representacoes e outras vezes 

as contradizem. Para isto, caminhamos na direcao das trajetorias culturais, deslocando, 

assim, o olhar fixo das as estruturas e modelagens genericas das coisas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao se parte do codigo cultural jd cstabclecido para ver apenas 

como e imposto aos individuos. como este a ele se ajusta. se 

integra e o assimila, mas procura-se entender como este codigo e 

produzido no movimcnto concrcto dos individuos. na succssao de 

suas praticas. na enunciacao de seus discursos: como estes 

individuos produzem e desmancham constantemente a lecitura 

deste codigo. num didlogo permanente individuo - sociedade. em 

que estes propnos individuos se constituent. "'° 

Dona Jacira compartilha da mesma representacao do marido sobre a familia. 

referindo-se a ela como algo sagrado, que tanto o homem como a mulher, devem honrar 

acima de tudo, pois e como se fosse uma mandamento divino. Mesmo falando da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:

" A esse respeito consultar Felix Guatlari e Suely Rolnik Micropolitica Cartografias do Desejo (4" edicao. Petropolis. 

Vozes. 1996 p. 40) "Tudo que e produzido pela subjetivacao capilalista. tudo o que nos chega pela linguagem. pela 

familia e pelos equipamcntos que nos rodeiain. nao e apenas uma questao de ideia. nao e apenas uma Iransmissao de 

signifieacoes por meio de enunciados signiflcantes. Tampouco se reduz a modelos de identidade. ou de identifieacoes 

com polos matenios. patemos. etc. Trata-se de sistcmas de conexao direta entre as grandes maquinas produtivas. as 

grandes maquinas de conlrole social e as instancias psiquicas que definem a maneira de perceber o mundo."' (Guatari: 

^996:27). 
3 0

 ALBUQUERQUE Jr. Durval Muniz de Vidas Por um Fio, Vidas Entrelacadas Rasgando o Pano da Cultura e 

Descobrindo o Rendilhado das Trajetorias Culturais. In: Historia & Perspectives. Uberlandia. (6): 87- 95 Jan/Jun. 

1993. P. 38. 
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especificidade dos papeis sociais destinados a mulher-esposa-mae e ao hornem-marido-pai, 

estes papeis podem ser alterados conforme a necessidade da familia^1, em que a mulher 

podera vir a trabalhar fora e o homem realizar responsabilidades de mulher dentro de casa. 

Mas tudo em prol do bem estar da familia, exigido pela necessidade e por algum tempo, ate 

que a situacao melhore, conforme a observacao de Dona Jacira:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Deus deu a vontade livre, 

agora se a pessoa bem fizer, paciencia, se ele mal fizer, paciencia. Deus nao deu a 

vontade livre? Agora, a gente tern que fazer a vontade de Deus. " 

O conceito de familia para este casal esta relacionado a representacao de uniao e 

harmonia, sem brigas nem magoas, todos exercendo bem seus papeis conforme a divisao 

sexual do trabalho reforcada pela Igreja e educacao que tiveram dos pais. Ser unido tern a 

ver com a posicao subordinada da mulher na condicao de esposa e rainha do lar, propagada 

pelo discurso cristao de ser o homem imagem e semelhanca de Deus, assim como a mulher 

de bem deve corresponder com a imagem da virgem e assexuada Maria, mae de Cristo. Os 

filhos sao o fruto do amor entre homem e a mulher que juraram cumprir com seus papeis 

para a constituicao e manutencao da familia."'2 

Para GOLDAN1 (1993). a ideia de familiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA patriaTca!" era associada a um sistema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

? l

 A definicao de familia para o IBGE, lanlo nos censos como PNAD. equivale ao de unidade domestica residencial e 

nao a concepcao sociologica mais comum. que e o de familia como um gnipo de pessoas que mantem vinculos de 

parentesco rcsultantcs de consangilinidade ou adocao Considera-se familia todas as pessoas residentes no domicilio. 

podendo ser do tipo Nuclear quando no domicilio residisse somente um chcfe com filhos solteiros ou casal com ou sem 

filhos: Estendida: quando no domicilio residisse alem de uma familia Nuclear ou Estendida. pessoa nao parente: 

composts, quando alem de uma familia nuclear ou estendida. houvesse pessoa nao parente. B G E . Censo Demografico 1. 

1991. 

O papel da familia e definido pela igreja catolica como a sendo a primeira escola de virtudes sociais de que precisam 

todas as sociedades. lugar onde os filhos fazem a pnmeira experiencia de uma sociedade humana sadia." A familia 

constitui. mais ainda do que um simples niicleo juridico. social e economico, uma comunidade de amor e de 

solidanedade que e apta de modo imico a ensinar e a transmitir valores culturais, eticos, sociais. espirituais e religiosos. 

essenciais para o desenvolvimento e o bem estar dos proprios membros e da sociedade." In: Casamento e Familia no 

mundo de hoje Textos Seletos do Magisterio Eclcsial. coordenacao. Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil. Setor 

Familia Petropolis: Vozes, 1993. (Colecao subsidios de pastoral familiar) 

Sobre o modelo de familia patnarcal rural do inicio do seculo, consultar F R E Y R E , Gilbcrto. Casa Grande & Senzala. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hierarquico e de valores, destacando-se a autoridade paterna e do homem sobre a mulher, a 

monogamia, a indissolubilidade das unioes e a legitimidade da prole. Na interpretacao de 

Durham (1983), analisar o modelo culturalmente definido de familia remetemos a dois 

aspectos: a estrutura formal do modelo (definidor da constituicao do grupo familiar) e a 

organizacao das relacoes sociais possibilitada a uma funcao de divisao sexual do trabalho. 

Comumente, a sociedade ocidental percebe a existencia de instituicoes como a 

familia como sendo natural, assim como a divisao sexual do trabalho, logica que organiza 

internamente os papeis dos membros da familia pelo sexo. Ou seja, o modelo de familia foi 

transmitido como referenda para a sociedade em geral, buscando uniformizar as relacSes 

sociais, os casamentos, a educacao dos filhos, os espacos de homens e de mulheres dentro e 

fora de casa. Mas como as pessoas sao fazedoras de suas historias e nao meros receptaculos 

de informacoes, muitas vezes reproduzem os modelos, seguindo-os e outras os reelaboram. 

pois entendemos que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Regras culturais certamente modelam o comportamento, mas nunca 

o determinant de modo absolute). Uma coisa e a regra, outra e a sua aplicacao dos casos 

especificos que nunca se enquadram completamenie no modelo. "' 

Por diferentes perspectives analisou-se sobre o papel da familia na sociedade 

brasileira. Conforme informacao de WOORTMANN (1984), nos anos 70 produziu-se 

muito sobre o tema familia trabalhadora, percebendo-a como grupo domestico, como 

unidade de reproducao social, ou, ainda. como organizadora de recursos de forca de 

trabalho. Segundo o autor, a familia do trabalhador, "criada" pelo capital, reproduz a forca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rio dc Janeiro: J. Olympio, 1984. Ver, tambem. Sobrados & Mocambos/Rio de Janeiro: Olympio, 1951. 3v. 
, 4

 DURHAM, Eunice R. Familia e Reproducao humana. In: Perspectives Antropologicas da Mulher 3. 6 Consultar 

DURHAM, Eunice R. Familia e Reproducao Humana In: Perspectives. Zahar. R. .1. 1983. (p.31). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

92 



de trabalho para o mesmo capital. Esta e uma, entre outras perspectivas analiticas sobre a 

questao. Percebemos a sua importancia nas reflexoes academicas, mas aqui, procuramos 

olhar para as historias de vida das pessoas com quern mantivemos contato no Estreito, 

percebendo as representacoes que as mulheres "viuvas" fazem de si, e que outras pessoas 

fazem delas, e como reforcam os modelos de familia, de mulher, de mae, ou os 

transcendem, sem mesmo darem conta. 

As pessoas que conhecemos, no Estreito, compartilham da ideia da familia do tipo 

tradicional composta pelo marido, esposa e filhos onde todos devem atuar conforme os 

papeis especificos de cada um. Segundo Dona JacirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) o homem que e homem trabalha 

para dentro de casa e a mulher tambem, toma conta de sua casa que Deus que deu. " Esta 

percepcao de familia como estrutura constituida baseada em papeis especificos de homem e 

de mulher, delimitados e vividos como sendo naturais, foi forjada social e culturalmente 

atraves da nocao de divisao de espacos, de lugares determinados a homens e a mulheres a 

partir de uma otica sexista: 

"PorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caminhos softs ticados e sinuosos fora forjada uma representacao 

simbdhca da mulher. a esposa-mae-dona de casa. afetiva mas 

assexuada. no momenta mesmo em que as novas exigencias da cresccnte 

urbanizacao e do desenvolvimento comercial e industrial que ocorreu 

nos pnncipios ccntrais do pais (...) "3 . 

Segundo NEDER (1994), muitas percepcoes construidas historicamente que se 

debrucam para o tema a familia brasileira, levam em consideracao um modelo escolhido de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAGO. Margareth. Do Cabare ao Lar: a Utopia da cidade disciplinar Brasil 1890-1930. Rio dc Janeiro, Paz c Terra 

Historia 2' edicao. 1984. (p.21) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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familia, servindo este, como referenda para as multiplas relacoes sociais familiares, 

devendo, pois, atenderem as exigencias e normas do tipo ideal de familia. Ha uma 

representacao da solidariedade entre os membros da familia pobre diferente da logica do 

individualismo das familias de classe media. Quando se trata de classes populares, a 

discussao sobre a organizacao familiar corresponde a uma relacao de causa e efeito entre 

pobreza e familia irregular. O tema familia tern recebido tratamento religioso, catolico, com 

fortes conotacoes europeizadas, calcadas na ideia de familia padrao, higienizada e patriarcal, 

com presenca marcante do moralismo e do controle sexual tipicos desta matriz ideologica. 

D U R H A M (1983) mostra que a bibliografia sobre a mulher enfatiza a questao do 

capitalismo ter separado o espaco publico-produtivo, do espaco privado, locus de 

reproducao que encarcerou a mulher em casa, subordinando-a. Mas a autora observa que 

nao so isto aconteceu, como tambem a insercao da mulher nas duas esferas, de maneira 

diferenciada Pode-se perceber casos de mulheres que nao atendem a esta regra cultural, 

trabalhando em casa e fora de casa. Como se pode notar na interpretacao de D U R H A M 

(1983) ao mencionar que a familia, como outras ins t i tu tes , altera-se historicamente em 

diversos sentidos/ 6 

O modelo vitoriano da mulher casta, de mae esforcada e dedicada, cujo sucesso esta 

no exito dos filhos e do marido, convive com realidades de mulheres que nao se limitam ao 

trabalho domestico, mas que associam identidade de mulher-mae-dona de casa a identidade 

de mulher-trabalhadora. As mulheres "provedoras" trabalham a roca num pedaco de terra 

de seus pais, elas podem plantar a vontade para seu proprio consumo. nao precisando pagar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 6

 No Brasil, em 1989, 3,3 milhoes de criancas. menores de 14 anos. viviam so com a mae. aumenUmdo, cm 72%. na 

ultima decada. (dados obtidos pela IJN1CEF 1993. 
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nada. Em alguns casos, quando tern algum problema de saude, o pai providencia pessoas 

para fazer alguns servicos, como os de arrancar tronco na terra, cavar lerao, servicos 

considerados pesados. (Cf. CapituloPrimeiro). 

Para D U R H A M (1983), a fragmentacao e rupturas do modelo de familia muitas 

vezes nao significant sua contestacao, nem o surgimento de outros modelos. A autora 

mostra que a nocao de familia transmitida por nossa sociedade e estruturada pela 

manifestacao dos principios da alianca e do parentesco e e organizada internamente pela 

divisao sexual do trabalho. Familia, para nossa sociedade, refere-se ao do tipo conjugal ou 

nuclear. 

D U R H A M discorda da ideia de que as familias matrifocais sejam um modelo 

alternativo de familia, percebendo-as como resultado da impossibilidade de organizacao nos 

termos do modelo operante no ideal de familia da nossa sociedade (unidade constituida pelo 

marido, esposa e filhos). Parte-se do pressuposto de que o modelo familial inclui o modelo 

de divisao sexual do trabalho que atribui a mulher o papel de reprodutora e educadora dos 

filhos. cabendo a ela o espaco da casa e de tudo que envolve a afetividade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O concetto de 

familia. embora se refira a gnipos sociais concretos. remete prioritariamente ao modelo cultural e 

d sua representacao. " 

Assim, devem-se perceber as varias familias como um processo e nao como uma 

estrutura fixa no tempo. Na concepcao de Albuquerque (1993) os individuos nao se 

sujeitam aos codigos culturais, como meros telespectadores, sao os fazedores , aqueles que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

 DURHAM. Eunice R. Faniilia e Reproducao Humana. In: Perspectivas Antropologicas da Mulher 3. Rio de Janeiro: 

Zahar. 1983, p. 31. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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os produzemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e reproduzem. Assim, entendemos que ao mesmo tempo que ha pessoas que 

compartilham da ideia de familia do tipo tradicional-nuclear, ha trajetorias individuals que 

contradizem o modelo normativo de familia e de divisao sexual do trabalho. 

Nesta percepcao pode-se notar como sujeitos sociais agem com a nocao de 

casamento instaurada historicamente como referencial para as familias se guiarem, que tern 

uma significacao para a organizacao familiar esperada pela sociedade e instituida. Ai esta 

imbuida toda uma gama de valores sociais, da representacao que se construiu sobre a 

familia e os papeis de homens- maridos- pais e de mulheres-maes-donas de casa. 

3.1. "Ate que a Morte nos Separe":_A importancia do casamento e os papeis a serem 

desempenhados dentro da familia 

A pesquisa nos mostrou historia de mulheres de 30 a 72 anos que se casaram na 

idade de 13 a 18 anos. com seus primeiros namorados. algumas vezes indicados pelos pais 

como sendo "bons rapazes, trabalhadores. direitos." Ao se casarem ainda meninas- mocas. 

assumem suas casas e suas atividades como algo natural, ja que haviam aprendido na casa 

dos pais que ser Dona de casa deve ser o ideal de vida para toda e qualquer menina Agora, 

morando em suas casas com suas panelas, seu fogao, em seus "lares doce lares" assumem a 

nova identidade a de mulheres casadas e maes. Vivendo esta quase (des)conhecida 

identidade, deparam-se com o sexo e a procriacao. associando a sexualidade a tarefa de 

reproducao, um dos aspectos da nova vida. 
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As mulheres desta geracao com quern mantivemos contato salientaram que, ao se 

casarem nao sabiam nada sobre sexo, apenas que o casamento era para a mulher cuidar da 

casa, do seu marido e de seus filhos. Quando meninas eram ingenuas, nem suas maes lhes 

falavam nada a esse respeito, ou conforme a fala de Dona Carmem:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Eu, para mim que o 

pessoal se cascn'a para ficar tomando conta da casa, fazer o comer, set Id (...) " 

Casamento tern, como referenda, um ritual religioso e civil legalmente formalizado, 

considerando casamento a uniao realizada na Igreja, quando unidos pelos lacos do 

matrimonio, abencoados pelo padre, representante divino.Com os vestidos de noiva ainda 

guardados, usando aliancas, as viuvas guardam as lembrancas de serem casadas conforme 

os ditames sociais e cristaos. 

O casamento representava o futuro destas mulheres quando meninas que, de forma 

"naturalizada", ao ficarem adolescentes, deveriam conhecer um rapaz de bem, trabalhador 

para tira-las da casa dos pais para assumirem suas vidas de adultas. Nos discursos, o 

casamento significa um ritual de passagem de menina-moca para menina-mulher donas de 

casa e maes. A uniao idealizada aparece sob a forma de uma vida entre homem, mulher e 

filhos, todos numa convivencia harmoniosa, sem conflitos, o homem-pai. o provedor da 

familia garantindo o sustento da casa e a mulher tomando conta dos afazeres domesticos. 

tudo bem delimitado, ou conforme a fala seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu imaginava coisa boa. mas nao e do jeito que a gente pensa. nao. 

Um esposo. a gente se abracando. conversando igualmente. mas me 

peguei com uma coisa ruim. gracas a Deus. que eu nao estou vendo. saio 

todo dia de manha. de tarde para nao ficar vendo. volto so a none 

porque e escuro tern que estar ah dentro de casa. 

(D. Maria - 66 anos). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apos alguns anos de casada, Dona Maria revela a decepcao vivida no casamento, a 

falta de carinho, de cumplicidade, entre ela e o marido. Assim, a representacao de 

casamento antes construida dilui-se como num passe de magica. Imaginacao e realidade 

aparecem como duas coisas diferentes, polarizadas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Eu imagina\>a coisa boa, mas nao e 

do jeito que a gente pensa, nao, esposo bonzinho, a gente se abragando, conversando 

igualmente...". A vida cotidiana de amargura, decepcao e violencia demonstrada pela 

informante evidencia-se na relacao entre o hoje, vida real e o antes, momento dos sonhos. 

Diferente de Dona Maria, Dona Jacira refere-se ao seu casamento como uma 

realizacao pessoal, uma vida de responsabilidade e compensacoes, demonstrando a 

satisfacao de ter casado com um homem de bem, respeitador e cumpridor de seus deveres 

de pai-esposo e dono de casa, nao tendo do que se queixar. 

Mesmo que Dona Carmem tenha reelaborado a ideia de casamento, percebendo-o 

como nao tao bom quanto o que imaginava quando menina, por nao viver a vida mais 

tranqiiila, com um marido compreensivo. Dona Carmem nao foi embora, como relata ter 

tido muita vontade, "(.. .) de se meter mundo afora ate se possivel se junior com outro 

rapaz (...) " mas isto nao aconteceu porque quando ela veio ter coragem para fazer isto, ja 

nao era tao jovem e tinha suas filhas, nao podendo deixa-las sozinhas nas maos do pai. 

Hoje, Dona Maria continua a assumir seu papel de mae, de dona de casa, porque ela 

diz ser sua sina, mais forte do que sua vontade de mudar, nao podendo enfrentar de frente 

esta situacao. Mas passa a maior parte do tempo fora de casa, seja catando lenha ou na casa 

de familiares, de vizinhos. Ela passa o tempo e o tempo passa por ela longe do marido, que 

a faz lembrar dos momentos de angustias vividos. Como ela mesma comentou: 
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"(...) hoje sou mais aberta para o mundo, nao tenho medo de falar 

da minha vida para voce, o que antigamente nao teria coragem de 

fazer, se ele vier me chamar de nega do diabo eu chamo ele de 

branco do cao, e aificamos acertados (...) ". 

(D. Maria-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 66 anos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. "Melhor so do que Mai Acompanhada" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As "viuvas" tambem idealizaram o casamento? Ao falarem a este respeito, elas 

transportam-se para o tempo em que os maridos viviam em casa, lembrando dos momentos 

bons da relacao, quando tinham com quern dividir as responsabilidades da casa, da 

educacao dos filhos, alem de ter o homem como o provedor, mesmo que, em muitos casos, 

na pratica fossem elas, as mulheres. Paralelamente as boas recordacoes, vem a tona os 

momentos angustiados, as traicSes, os maus tratos por parte dos maridos, ja que em alguns 

casos, muitas vezes, era como trabalho delas que era garantida a manutencao da casa, a 

saber. 

Dona Sonia, 42 anos. viiiva, quatro filhos homens. nasceu e criou-se no Estreito e, 

desde os seis anos de idade, trabalha na agricultura com a mae. Ao doze anos comecou a 

namorar, aos treze anos fugiu com o namorado e casou-se no civil, "voltando para a casa 

do pai ainda virgem", so saindo de la dois anos depois, quando o marido retornou para 

busca-la, depois de haver trabalhado para iniciar a vida de casado. A familia de Dona Sonia 

so permitiria que ela saisse de casa se casasse na Igreja, pois, ao contrario, nao aceitaria que 

a filha vivesse em pecado. O marido nao aceitou a condicao, terminando por "morar 

juntos", apenas casados no civil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao lembrar do tempo em que o marido era vivo, Dona Sonia relata a felicidade que 

vivia, que o marido era muito bom para ela, que tinha muito amor pelos filhos, que era um 

pai exemplar. Dona Sonia, assim como as demais informantes que compreendem a idade de 

35 aos 72 anos, com quern mantivemos contato, refere-se a infancia como a epoca da 

inocencia, em que as meninas nao falavam sobre sexo, nem sabiam que no casamento iriam 

ter esta experiencia, salientando que elas eram diferentes das mocas de hoje "que sabem de 

tudo, sao informadas de tudo". Ja ao que diz respeito as obrigacoes de Dona de casa, nao 

foi surpresa e nem tiveram dificuldade, pois aprenderam desde cedo na casa dos pais, vendo 

as maes fazerem e sendo ensinadas por elas como cuidar de uma casa, e de criancas, criando 

os irmaos menores, enquanto os pais iam para o rocado. 

Na concepcao de Dona Sonia, assim como das demais mulheres que conhecemos, a 

Dona de casa e mae deve assumir a responsabilidade de tomar conta da casa, da educacao 

dos filhos, do cuidado com o marido, para que ele chegue do trabalho e encontre tudo 

direito. alem de ter o carinho para dar ao esposo, importante, para que a familia continue 

unida que a mulher compreenda o marido e trate-o bem. O grande sonho de Dona Sonia. 

como ela relata. era casar na Igreja : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) Porque na religiao catolica as pessoa que nao sao casadas 

na Igreja, nao tern direito de receber a comunhdo, nao podem ser 

padrinhos de crianca, nem de casamento. Era meu maior desgosto 

na vida. Passamos quatorze anos so casados no civil. Meu sonho 

era sair daquele pecado. " 

Desde que o marido foi embora. Dona Sonia encontra-se sozinha, nao pretende mais 

casar-se. Assim como outras "viuvas de marido vivo", ela diz que a mulher deve preservar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sua moral acima de tudo. Ter moral significa criar os filhos com o suor do seu trabalho e 

nao colocar outro homem dentro de casa, para nao ficar na boca do povo. Ou seja, ter 

moral significa viver so sem o marido em casa e poder ir e vir para qualquer lugar na 

comunidade de cabeca erguida e nao ser mal falada por ninguem. A preocupacao por 

salientar a moral e os bons costumes de mulher Integra tern a ver com a nocao de 

comportamento ordenado e designado como padrao para toda e qualquer mulher-"viuva" 

de bem que queira ser apoiada pelo pai e respeitada de pela comunidade. Na acepcao de 

FOUCAULT, moral e um conceito socialmente construido que diz respeito a: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"UmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA conjunlo de valores e rcgras de acao propostas aos individuos e 

aos grupos por intermedia de aparelhos prescritivos diversos. como 

podem ser a familia, as instituicdes educativas, as igrejas. etc. Essas 

regras sao hem formuladas numa doulrina cocrente e num ensinamenlo 

explicito. A moral/'/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gr ifo nosso nao e apenas uma em si. mas ela e 

vivida de diferentes maneiras. de acordo com o lugar de quern a vive 

em relacao a outros. " 

A luz da in tcrprctacao dc FO U CAU LT. cntcndcndo que a m oral e vivid a do diferentes 

maneiras. tendo em vista o lugar e a relacao de quern se fala com out ras pessoas. percebemos que 

Dona Sonia procura demonstrar a sua situacao de "viu va ." resguardando sua imagem de mulher 

casta, nao podendo. por isso. namorar. sair para festas. de\  ido Ao con t role do pai e A promessa que 

fez a ele de que nao o desapontana Isto nao quer dizer que Dona Soma nao tenha vontade de viver 

sua scxualidade. coisa que ela diz indiretamente. sem mesmo se dar con ta. ao comentar da falta de 

car in h o. da solidao que sente a noite cm seu quarto, mas que "(...) durante o dia nao tern tempo 

para pernor nestas coisas. pois ocupa todo o tempo trahalhando(..)". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M

 FOUCAULT, Michel. Historia da Sexualidadc. (Vol. 2) (o uso dos prazercs). Rio de Janeiro: EdicScs Graal, 7" 

ediciio. 1994. p. 26. 
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Segundo algumas "viuvas", o sexo tem a ver com casamento, relacionado a 

reproducao, visto como algo a ser vivido apenas com urn unico homem. Este tratamento 

dado ao sexo esta diretamente ligado a nocao de conduta moral que a mulher deve assumir, 

assim como a ideia do papel social como mulher-esposa e mae que foi definido socialmente. 

O sexo e percebido como missao para procriacao, como urn assunto de ambito particular do 

casal, dentro da sua privacidade, do quarto "'9. Dona Sonia cresceu numa cultura em que a 

familia. a escola e a Igreja nao davam espaco para se falar do sexo como prazer. desejo. Na 

memoria destas mulheres, as mocas de familia cresciam vendo e ouvindo sobre a 

importancia do casamento, como ritual de passagem para uma nova vida, a de Dona de casa 

e mae, mas isto nao incluia conversas sobre sexo. 

Observa-se que entre estas mulheres o sexo esta relacionado ao casamento e 

casamento faz parte da privacidade. visto como segredo de mulher casada. que a falta de 

carinho e a solidao por estar sozinha sem marido, deve ser controlada. poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ter otitro 

homem. que nao seja o marido, e correr o risco de softer, ter mais filhos e ficar na hoca 

do povo". E comum as viiivas e'ou as separadas morarem perto dos pais e serem "ajudadas" 

por eles. atraves das suas aposentadorias 

Em troca da "ajuda", os pais exigem que as filhas mantenham sua integridade e nao 

arranjem outro homem. Eis o caso de D. Marluce. que se orgulha de poder dormir na sua 

casa de portas abertas a noite inteira e homem nenhum entrar, assim como ninguem falar 

mal dela 'Tow ate para forro com mens primos, tomo minhas caipirinhas, van para o 

campo ver o jogo, mas intnca fiz vergonha a men pai." Assim, entre estas mulheres a 

10 Consultar FOUCAtJLT, Michel. Hisioria da Scxualidudc (Vol. 1) la vontadc dc sahcr) Rio do Janeiro: l-dicoes Graal. 

11" edivao. 1993. 



sexualidade aparece como um segredo, urn motivo de vergonha para ser comentado, ja que 

nao foram acostumadas a falar abertamente sobre o assunto, tratando-o como uma questao 

propria do casamento, da privacidade do casal. Sem marido em casa, a mulher torna-se 

assexuada, devendo pois comportar-se "dignamente", nao falando sobre isto, nem 

arranjando outro homem. Mas esta reverencia por parte destas singularidades de mulheres, 

o pudor sobre sua sexualidade tern a ver com a representacao dada ao tema pela sociedade 

criadora deste dispositivo. Para FOUCAULT: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao deve perceber a sexualidade como uma especie de dado da 

naturcza que o poder e tcnlado a por em xeque (...) mas como um nome 

que se pode da a um dispositivo historico: (...) mas a grande rede da 

superficie em que a estimulocdo dos corpos. a mlensificacao dos 

prazeres. a incitacao aos discursos. a formacao dos conhecimentos. o 

reforco dos controles e das resislencias. encadeiam-se wis aos outros. 

segundo algumas grande s estrategias de saber e de poder" . 

Conforme diferentes discursos das mulheres que conhecemos no Estreito, o sexo 

nao aparece como expressao de prazer e. em nenhuma das conversas que tivemos, as 

informantes mencionaram a palavra sexo. Mas isto nao quer dizer que nao se falou sobre 

isto A discricao. o pudor demonstrado nas entrevistas revelam, de outra forma, seus pontos 

de vista e suas concepcoes sobre sexo, porque. como nos mostra Foucault: 

"Nao se deve fazer divisdo bindria entre o que se diz e o que nao se diz; 

e precise) tentar determinar as diferentes maneiras de nao dizer. como 

sao distribuidos os que podem e os que nao podem falar. que tipo de 

discurso e autorizado ou que forma de discricao e exigida a uns e a 

outros'". 

" I d e m . p. 100. 

11 Idem ibidem, p. 30. 
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Para Foucault, nao existe um so, mas muitos silencios e sao parte integrante das 

estrategias que apoiam e atravessam os discursos. Mulheres viiivas e/ou separadas que 

desde entao estavam sem companheiros, nem namorados, a partir das perguntas falavam da 

solidao que sentiam durante a noite, momento de descanso, em que se encontram sozinhas 

no quarto, nestes momentos sentem a falta de carinho do marido. Mas que no outro dia 

amanheciam firmes e fortes, deixando para tras a solidao que as invadem durante a noite, 

ocupam o dia e a mente trabalhando, indo a Igreja, as reunioes do Clube de Maes , onde 

fazem cursos de alfabetizacao. Mesmo convivendo com a solidao, devido a ausencia dos 

maridos, algumas "viuvas" nao cogitam a possibilidade de casar-se novamente, como nos 

relata Dona Maria do Carmo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Porque eu acho que casamento so e um mesmo, eu tenho para 

mint que casamento e so um mesmo, se den certo e aquele, tambem 

se nao deu. acabou. Agora, acontece da pessoa querer um dia 

querer de casar, eu mesmo ja disse que nao casa mais nao... ". 

Mesmo saudosistas do tempo em que os maridos viviam em casa, as informantes 

revelam o sossego conquistado sem seus respectivos companheiros em casa. "Quando o 

marido da genie id em casa, a pessoa fica presa dentro de casa, nao tern direito a sair 

(...)" Nao casar novamente tern a ver com a privacidade e certa autonomia conquistadas 

com a separacao. Sentem falta do homem-provedor, do sexo, da cumplicidade, mas 

preferem a vida atual de independencia. Descobrem quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " t
;
 melhor so do que mal 

acompanhada". 
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Ha uma reelaboracao do sentido dado anteriormente ao casamento. Ao inves de 

ficarem presas ao ideal de uniao entre esposa e marido. percebem o outro lado da moeda. 

Com a ausencia do homem, as mulheres percebem a relacao de poder vivida durante a 

convivencia, em que ela se deixava subordinar ao comando do marido. Diferente da imagem 

de vitima, da mulher sofrida devido ao poder natural do homem, encontramos mulheres que 

vivem momentos de angustias e alegrias, ja que percebem o que querent para suas vidas. 

Mesmo tendo momentos de fragilidade, percebem que viver sem homem dentro de casa 

dando ordens e interessante pois percebem-se como atrizes que atuam, agem e reagem 

frente a seus papeis que foram historicamente delimitados e reforcados durante algum 

tempo por elas mesmas. 

Ao inves de vitimas e algozes, frageis e fortes, aparecem mulheres provedoras que 

mesmo assumindo, ou sendo vistas deslocadas da identidade de mulheres maes-donas-de 

casa. descobrem e expressam nesta nova vida seus desejos e novos ideais. Desta forma, 

vemos as nuancas e descobertas nas trajetorias de vida das mulheres provedoras, 

percebemos nas historias de vida. descontinuidades e reelaboracoes das representacoes de 

casamento nas especificas trajetorias conhecidas. 

Encontrar-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sossegada" e uma expressao encontrada nos diversos discursos das 

viiivas. Ha cinco anos D. Marluce esta sozinha com seu filho. o marido foi para Sao Paulo e 

por la ficou, nao manda noticias, nem dinheiro algum para as despesas da casa. Esta 

realidade de ter que se arrumar sozinha para criar o filho, trabalhando na agricultura, nos 

hectares cedidos pelo pai, tern seu lado posi t ive o de estar sossegada sem homem em casa, 

podendo ir e vir para forro, para as campos de futebol, dormir e acordar a qualquer hora 
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"(...) Ele foi embora, men marido, para mim, eu estou mais 

sossegada do que com ele. digo a lodo mundo. digo ao pai dele..., 

digo as irmas dele. Olha. eu vivo e melhor. embora que eu vivo 

sofrendo. trabalhando e me lascando todinha no meio do mundo 

para arranjar o pao para esse menino..., mas estou mais 

sossegada, durmo a hora que quero, vou para onde quero. vou 

para casa de minhas cunhadas. chego no outro dia. e como se 

chegasse agora (...). Vou para forro, danco que so a molestia, 

tomo caipmnha... " 

(D. Mar luce -42 anos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dona Maria do Carmo, 41 anos, "viuva de marido vivo", vive ha mais de tres anos 

sozinha com seus seis filhos na casa em que sempre morou depois de casada. Sua historia, 

assim como de outras mulheres que nao tern os maridos em casa, assemelha-se na luta 

cotidiana para o sustento da casa. Dona Maria do Carmo comeca a falar sobre sua vida 

sentadas na mesa da cozinha comecamos a conversar. 

No inicio da entrevista. Dona Maria do Carmo demonstra inseguranca de falar da 

sua vida sentimental, mas, com o tempo, ela foi ficando a vontade para dizer que tern um 

namorado ha mais de um ano. Esta parte da conversa foi animando Dona Maria do Carmo 

que, ate entao. falava da sua vida chorando, comentando as angustias do dia a dia do tempo 

de casada em que nao era feliz, pois como ela mesma disse nao havia amor. Segundo ela, 

tanto ela como o marido casaram-se para sairem da casa dos pais e terem suas vidas 

proprias, mas quando foi aparecendo os filhos, o marido nao aceitava e mandava ela tomar 

cha para abortar. Ao mesmo tempo, dizia que preferia viver com a indiferenca do marido do 

que voltar para casa dos pais, por isso que ela agiientou tantos anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao falar do namorado, Dona Maria do Carmo sorri de vergonha e de alegria, parece 

uma menina vivendo uma paixao pela primeira vez, mas com a experiencia de uma mulher 

descasada que viveu com o marido 19 anos. Ao falar sobre o namorado ela muda, parece 

sair dos problemas, do sofrimento que viveu durante seu casamento, da dureza do dia a dia 

de ter que se virar com dez reais por semana do lucro da venda dos ovos de capoeira. Mas 

ela ressalta quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) mesmo com todo este sofrimento, hoje ela e mais feliz do que quando 

era casada". Se nao fosse a dificuldade financeira, ela estaria muito mais feliz do que 

quando casada, com um marido "seco, indiferente, nao tinha amor, nem carinhopor ela". 

Ninguem, no Estreito. sabe deste namoro de Dona Maria do Carmo, ela se encontra 

com ele nas sextas feiras quando vai vender ovos em Campina Grande: Ela fala deste dia 

como um dia especial, em que se arruma e vai ao encontro do amado, sorri ao falar sobre 

isto e fala baixo, sempre olhando em direcao a sala para ver se a menina pequena, que esta 

assistindo a televisao, nao escuta: 

"Estou muito hem, Jussara, do coracao, nunca fui tao feliz. por 

isso nao quero casar mais nao, ele ja me pediu em casamento, 

disse que enfrenta comigo situacdo, porque ele nao quer viver 

assim, como se fosse escondido. que nao deixa de ser. mas eu nao 

quero nao, prefiro assim, a gente sai, vai para um barzinho toma 

uma cerveja conversa muito, namora e pronto, quero aproveitar 

isto, porque e bom demais, eu nao sabia o quanta era bom ser 

feliz, e ter uma pessoa que ama a gente. " 

Para Foucault, o capitalismo nao calou, nem escondeu o sexo, ao contrario disto, 

estimulou-se a falar de sexo, sendo controlado por mecanismos de vigilancia como a 

medicina, a lgreja, a escola, a familia. Pode-se perceber que as mulheres "viuvas" falam da 
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sua sexualidade atraves do silencio e por outros enunciados, como da mencao que fizeram 

da solidao com a qual convivem em seus quartos durante as noites quando vao deitar-se, ou 

ainda de como preenchem o tempo trabalhando dentro e fora de casa, fazendo-as esquecer 

da carencia por estarem sozinhas sem os maridos. Foucault (1993), observa que deve-se 

considerar em quern fala sobre sexo, os lugares e os diferentes prismas de que se fala, e as 

i n s t i t u t e s que estimulam a faze-lo que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Todos esses elementos negativos - proibicoes. recusas. censuras, 

negacdes - que a hipotese repressive, agrupa num grande mecanismo 

central destinado a dizer nao. sem duvida sao somente pecas que tern 

uma funcao local e tdtica numa colocacao discursiva. numa tecnica de 

poder. numa vontade de saber que cstao longe de se reduzircm a isso " 

As mulheres do Estreito falam sobre sexualidade em reuniSes que tern no Clube de 

Maes, quando, ha palestras sobre a sexualidade feminina, ocasiao em que conversam sobre 

seu corpo, conhecendo-o e sabendo como lidar com ele. Conversam sobre assuntos 

relacionados a reproducao, ao cuidado da saude do corpo, a prevencao de doencas 

sexualmente transmissiveis (com informacoes sobre o uso de preservatives) e ao 

conhecimento sobre o controle da natalidade A acao sobre o corpo. a educacao do gesto. a 

regulacao do comportamento . a normalizacao do prazer representam estrategias de 

producao de um feminino que nao pode ser percebido apenas como negativo, mas descobri. 

ai. sua positividade. atraves de uma arte de fazer singular. Sao maneiras de educar a mulher 

sobre sua vida sexual, seu corpo. alem de ser uma maneira de dizer como se pode viver a 

sua sexualidade de forma saudavel. Ali. as mulheres recebem saberes di\ailgados por 

43 FOUCAULT Op. Cit. p. 17. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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especialistas como medicas, enfermeiras, professoras, que detem o poder de saber e de falar 

sobre isto. 

A domesticacao do corpo diz respeito ao desempenho deste nas funcoes que lhe 

foram atribuidas socialmente, de acordo com regras de condutas esperadas pela sociedade 

normatizadora e reguladora. O descuido para o corpo por parte de algumas mulheres, 

principalmente por das "viuvas", e um dispositivo de controle da sexualidade. O corpo das 

mulheres esta relacionado a procriacao, sendo considerada nao como opcao, mas como 

conseqtiencia da condicao de ser mulher. K U D E (1994) acredita que as politicas 

governamentais e a pesquisa psicologica refletem o mito da maternidade. Este papel da 

maternidade feminina em tempo integral foi criado socialmente, na Europa, no final do 

seculo XIX, com vista a trazer a mulher de volta ao lar, uma finalidade reforcada por 

politicos e religiosos. 

A sala de aula e outro espaco em que se fala sobre a sexualidade em geral, nao da 

feminina especificamente, onde se pode tirar diividas referentes a este assunto. Uma coisa 

interessante e a particularizacao de se falar sobre sexo entre mulheres. O Clube de Maes e o 

espaco onde as mulheres. casadas "viuvas", separadas. podem ir e sentirem-se a vontade 

para trocar experiencias e aprender mais sobre como serem melhores mulheres, maes. donas 

de casa e ate esposas. 

Esta maneira de adentrar o mundo privado de cada mulher que frequenta estes 

lugares de discussao sobre assuntos que lhes foram escondidos quando meninas, mostra 

como elas devem proceder junto aos seus filhos, falando para eles. principalmente para as 
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meninas sobre menstruacao, namoro, casamento, sexo, ja que hoje a televisao e um meio de 

saber sobre sexo que diariamente traz para dentro de casa o saber que deve ser esclarecido 

aos adolescentes. Por isso, as mulheres, com idade entre 40 e 70 anos que conhecemos, 

falam da diferenca do seu tempo de meninas, em que nao sabiam nada sobre sexo, para o de 

hoje, em que toda e qualquer menina ja sabe sobre isto. 

Assim, percebemos que o Clube de Maes, a escola, o Grupo de Jovens sao os 

espacos onde se criou o espaco para se falar de sexo. Mesmo sendo cumpridores de um 

projeto de educacao sexual, orientadores de condutas de como devem as mulheres se 

comportar, sao tambem espacos possibilitadores do compartilhar o saber a esse respeito, 

aumentando os espacos e mecanismos de se falar sobre algo que, ainda, por parte destas 

mulheres-maes merece tanta discricao e cuidado, dispositivos construidos historicamente 

para regularem as condutas, demarcadores de espacos e de papeis de homens e de mulheres 

na sociedade. 

3.3."(.„) C o m o Deus C r i o u B a t a t a (.. .)" 

A vida em familia diz respeito aos compromissos. deveres e direitos entre os 

conjuges para com a organizacao familial, em que cada um. de acordo com papeis 

especificos, deve cumprir com sua parcela para a criacao da prole. A mulher foi educada no 

sentido de ser dela o papel do cuidado dos filhos, partindo da premissa da sua vida girar em 

torno da privacidade da casa, enquanto ao homem atribuiu-se a imagem da autoridade (Cf. 

Capitulo Terceiro) pois, por passar a maior parte do tempo fora de casa. os filhos lhe tern 
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mais respeito e medo. Por meio desta separacao de espacos e papeis sociais especificos de 

homens e de mulheres, acredita-se na imagem da mulher-mae-educadora e do homem-pai, a 

autoridade da familia, aquele de quern so basta um olhar repreensivo para que a ordem seja 

cumprida por parte dos filhos. 

Percebe-se que esta demarcacao de papeis em alguns casos sao reordenados, de 

acordo com especificas relacoes entre os conjuges, ou conforme observacao feita por 

COSTA (1979), sobre o inicio do seculo, aqui no Brasil os valores da familia colonial foram 

sendo substituidos por um modelo familial moderno, em que os cuidados dos filhos pelos 

pais passam a ser a associacao do compromisso cristao, enquanto pai de familia e chefe, 

com o amor paterno e maternal prescrito pela norma medica, elementos indispensaveis para 

criacao de individuos normais. saudaveis e equilibrados. 

Assim, C O S T A (1979) mostra que o amor entre pais e filhos torna-se a energia 

moral responsavel pela coesao familiar, substituindo progressivamente a etica religiosa pelos 

imperativos de sobrevivencia material. Contudo, nao concordamos com a ideia de uma 

possivel substituicao do saber cristao pelo saber cientifico. mas. conforme percebido por 

GUATTAR1 (1996), acreditamos na associacao destes saberes como projeto de 

manutencao da familia como espaco privilegiado de construcao de subjetividades 

serializadas ou seja. homogeneas. 

O tenia educacao aparece nos depoimentos dos informantes como um requisito 

indispensavel a vida futura dos filhos, sendo, portanto, uma responsabilidade dos pais, mais 

precisamente, das maes, que compartilham da compreensao da educacao que dao em casa, 
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ensinando os filhos a rezar, a respeitar os pais como autoridade maxima na relacao familiar. 

Educar, disciplinar, enquadrar os filhos, desde logo, de acordo com as regras respeitadas 

pelos pais, passa a ser uma das obrigacoes dos pais de familia. Segundo Seu ManuelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "tern 

Iresformas de um pai char um fdho, e com pirao, oraqdo e cinturao... ". 

Nesta fala, percebemos o reconhecimento da obrigacao dos pais de educar os filhos, 

alimentando-os, disciplinando-os, temendo a Deus, padronizando seus compor tamentos de 

acordo com os preceitos religiosos da humildade, do amor ao proximo, do ser trabalhador, 

honesto e temente a um ser onipotente e superior, como tambem do respeito ao pai, 

autoridade maior da familia, devendo, pois, submeterem-se as suas orientacoes. 

Educar bem a familia representa o bom desempenho dos pais. Criar individuos 

disciplinados e ordeiros e a garantia de um futuro mais tranquilo e de felicidade para os 

pais, como disse Dona Jacira: "Na hora da comida, minhafia, a gente encha aquela mesa, 

enchia a mesa de comida, mas quando acabava a comida, vamospara rezar. " Educar os 

filhos tern a ver com o esclarecimento dos pais sobre a responsabilidade. nao assumi-la, 

significa ignorancia e o nao cumprimento do seu papel. 

Ou. como foi observado por Dona Sonia, que lembra do marido com admiracao. 

porque ele preocupava-se com a educacao tanto religiosa. como escolar. Mesmo que os 

pais do seu ex-marido nao the tivessem colocado na escola. nem no Catecismo; ele nao 

criou os filhos do jeito que foi criado, ao contrario de outras familias, que ela conhece. que 

sao apenas as maes que cuidam da educacao dos filhos. 
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As mulheres casadas, "viuvas", preocupam-se com o estudo dos filhos, como uma 

alternativa para que consigam uma vida melhor do que a que elas tiveram. Estudar significa 

para a mulher um bom emprego, independencia. 0 futuro dos filhos esta associado ao 

estudo, podendo atraves deste, conseguir um emprego melhor, com salario fixo, diferente 

do que acontece com o trabalho na agricultura. Segundo Dona Penha, o es tudo da tudo 

quanto e bom para a vida de uma pessoa, mesmo que ela nao tenha tido a oportunidade de 

estudar. Para ela atraves dele, sua filha podera conseguir bom emprego e nao ser 

dependente de ninguem, inclusive do marido. 

O casamento nao e mais a unica alternativa para estas mulheres. As maes que vivem 

dependendo da incerteza da agricultura, dos "bicos" feitos, em periodos de seca. acreditam 

no estudo como um meio de conquista da independencia feminina, podendo a mulher vir a 

ser dona do seu proprio nariz Casar nao significa a unica alternativa de futuro para uma 

mulher: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ja que eu nao live a condicao de ser formada. assim. se fosse casada. 

hem casada. quena lomar conla de minha casa. mas por enquanto nao 

foi possivel isto acontecer. Tern gente que tern sane, as vezes nao tern 

esnu/o. ami ma logo um emprego. ai vai estitdando. ai chega no 

emprego mais elevado. conheco pessoas assim. comecou do nada e 

hoje em dia e sucesso. pessoas assim de exemplo. mas a gente mesmo 

nao teve nunca sorte nao. nessa area de emprego. 

(Behnha - 29 anos) 

Ser formada, ter condicoes de arranjar um emprego vein no primeiro piano. "'Nao 

tendo um emprego melhor, e importante tamhem ser Dona de casa. " Aqui, evidencia-se a 
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preferencia de Belinha em ser empregada, coisa possivel devido a falta de estudo e, isto nao 

acontecendo, fazer um bom casamento torna-se a unica alternativa. Quando se refere a 

emprego, refere-se ao trabalho como comerciaria, secretaria, por garantirem salario fixo e 

carteira assinada, diferentemente dos trabalhos na agricultura e de empregada domestica. 0 

estudo, segundo Veronica (22 anos), traz esperancas para sua filha: "(...)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA para ela ser uma 

pessoa entendida das coisas. (...) Eu quero que ela tenha oporlunidade mais do que eu. 

Quero que ela vd para muito canto, tenha area de lazer, eu num tive essa chance. " 

Nos diferentes discursos acerca da educacao encontra-se uma triade que se 

complementa respectivamente: a educacao domestica, a religiosa e a escolar. A 

preocupacao da educacao dos filhos esta relacionada a esses diferentes e complementares 

aspectos, que visam a preparacao das pessoas, de acordo com as normas disciplinares da 

cultura ocidental. Na familia, as pessoas comecam desde cedo a conviverem com a divisao 

sexual do trabalho (o que devem a menina e o menino fazer) e tendo por modelo a relacao 

de saber e poder vivida pelos pais no dia a dia no seio da familia, os filhos aprendem o que 

veem e o que ouvem como referenda para suas vidas 

Quando da ausencia do pai, a mae age conforme seu saber sexista. Por exemplo, ser 

da mulher a tarefa do cuidado dos afazeres domesticos e do homem a tarefa de provedor e 

percebido como um sentido natural da vida, aprendido ao longo dos anos. passando de 

geracao a geracao. Nao saber de onde veio este ensinamento nao importa o que interessa 

e que estao dando continuidade ao saber transmitido como verdadeiro e universal, tendo em 

vista que: "A relacao com a linguagem. da forma-sujeito caracteristica das nossas formacoes 

sociais, e constituida da ilusao de que o sujeito e a fonte do que diz quando. na verdade. ele 

O importanle e nao saber de onde veio. pois e isto que o "naturaliza". 
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retoma sentidos preexistentes e inscnlos em formacoes discursivas deter minadas."44.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dona Sonia 

diz que nao sabe de onde veio este ensinamento, so sabe que foi criada assim: "e como diz a 

historia, e de pai para filho. Era sempre o que dizia, que o homem id no mundo 

trabalhando e a mulher Id em casa lomando conla da familia... ". 

A divisao sexual do trabalho, conforme apreendida pelas familias que conhecemos 

no Estreito, assim como a delimitacao dos papeis e espaco feminino e masculino sao 

adquiridos atraves das relacoes construidas nas diversas trajetorias de vida de mulheres e de 

homens. Naturalizadas estas experiencias, tratadas como certas e universais. Nas falas dos 

informantes, os papeis feminino e masculino sao identificados e justificados como sendo 

apreendidos historicamente, de geracao para geracao, nao importando muito de onde 

vieram. Eles existent e sao vividos e conhecidos como certos. Quando observamos algumas 

praticas, percebemos experiencias deslocadas das representacoes, dos discursos, como 

Marluce, quando almeja o futuro do filho: "tern esse menino ai. cuido dele, e eu que don de 

vestir. e eu que doit de comer, e eu que doit de calcar, eu faco todo esforco. eu trabalho na 

agricultura. mas quero ver ele ser gente um dia. " 

Na pratica. observamos que ha uma redistribuicao dos papeis familiares e sociais 

entre os filhos, quando numa familia, em que o homem esta ausente. a mae prepara ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA filho 

desde pequeno para assumir a responsabilidade que seria do pai. Eis o caso de Rosario, que 

tern dois filhos. uma menina e um menino. Ela reclama da preguica e da falta de interesse de 

trabalhar do filho de 10 anos, comparando-o com o marido que tinha interesse e era 

trabalhador, que "(...) para ganhar dinheiro era muito bom fazia de tttdo. qua/quer servico 

" ORLANDI, Eni Pulcinelli. Discurso c Lcitura. 2* cdicao Sao Paulo: Cortez, 1993 (colecao Passando a Limpo), p. 77 



ele aceitava fazer (...)".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ela cita seu proprio exemplo que, desde pequena, inventava de 

comprar um pacote de solda (bolacha doce, escura, feita com rapadura e trigo), trabalhava 

em rocado, colocava agua para casa, levantava-se bem cedo no escuro ainda, ia com o 

irmao para o mato tirar agave para abri-lo e deixa-lo ao sol. Depois ia para a escola e, 

quando chegava, ia puxar agave para ganhar dinheiro para ajudar em casa e comprar roupa. 

Lembra que comprou ate o terceiro ano do livro do Nordeste atraves do seu trabalho. 

A mae diz que o filho nao demonstra interesse nenhum em ganhar dinheiro. Para nao 

"viver com o cipo na mao atras do filho", que so quer jogar bola, ela providenciou uma 

caixa para que a acompanhe aos sabados, domingos e feriados ao campo de futebol para 

vender "din-din", cada um com sua caixa de isopor. A mae fica atenta porque, sempre que 

pode, o menino deixa a caixa em qualquer lugar para ir jogar bola. A mae deixa bem claro 

que o filho "(...)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao puxou para mint, adopuxoti, nao, via?! Mas nao dou Hberdade para 

ele br incur sol to pelo mundo com esses meninos velhos, nao, como tern muitos por uqui. 

Em relacao a filha de 10 anos, a mae nao cobra o interesse de trabalhar fora, assim 

como faz com o filho de 11 anos Notou-se a diferenciacao no tratamento dado ao menino e 

a menina Observou-se que, devido o menino ser o mais velho. cabe a ele tambem a 

responsabilidade da ordem da casa quando a mae nao se encontra: "Quando ele chega, 

come na casa de mae, e quando eu chego, ai eu vou fazer a junta e dar um banho na 

menina... quando ele quer, ele faz ulgumu coisa ui e nos junta (...) ". A mae parece referir-

se a um homem adulto, delegando ao filho valores de dono de casa, de homem de 

responsabilidade, eternizando os valores patriarcais de como devem ser o homem e a 

mulher, desde cedo, ainda criancas, a aprender "seus" papeis. 



Assim, observa-se que o papel de chefe de familia designado ao homem-pai, quando 

este encontra-se ausente, e transferido ao filho homem da casa. Quando ha mulheres, a filha 

mais velha incorpora a tarefa de mantenedora da casa e, assumidos estes papeis, torna-se 

muito provavel que permanecam sempre com esta responsabilidade, nao transferindo para 

outros irmaos que venham tornar-se adultos. 

N o dia a dia, a divisao sexual do trabalho, de acordo com o que foi aprendido, e 

refeita com as praticas destas mulheres, mas nao sao percebidas assim. Preocupando-se com 

o futuro dos filhos, as familias exercem seu papel de educadoras, transmitindo as regras de 

conduta de homens e de mulheres esperadas pela sociedade. Ao se casarem, os homens 

devem representar o modelo de uma pessoa honesta e trabalhadora, enquanto das meninas 

espera-se que sejam boas donas de casa. boas maes, esposas. Assim, mesmo casando-se aos 

13-14 anos, assumir a responsabilidade de donas de casa nao e problema, ja que foram 

educadas para isto. 

A educacao religiosa. sem diivida. encontra-se presente na preocupacao dos pais. 

Ensinar os filhos a rezar, ir a Igreja, sao requisitos indispensaveis a formacao de pessoas 

ordeiras e respeitadoras das hierarquias. humildes e benevolentes. A escola e a fonte de 

saber que garantira no futuro um emprego. com isto. uma vila melhor. A triade se 

complementa na finalidade dos pais darem uma boa criacao aos filhos. Nao devendo, pois 

criar os " ( . . )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf i lhos como Deus criou batata (...)", de todo jeito. pagaos e ignorantes 

Assim, comeca, na familia, a trajetoria disciplinada das individualidades pois, atraves da 

educacao, sao regidos os comportamentos: 



"Sublinha-se o carater altamente repressivo da estrutura familiar, 

reprodutora das normas de disciplinamento e controle social (e 

sexual) ditadas pela Igreja. Os historiadores tern se debrucado 

sobre os Manuais de Confissdes que ditavam a conduia dos 

padres-confessores. a partir do detalhamento dos multiplos 

controles desenvolvidos pela reforma religiosa catdlica no periodo 

da Inquisicao. Decerto, grande parte das prdticas pedagogicas 

autoritdrias, inctdcadas historicamente desde muito tempo, ainda 

perambulam pela formacao social brasileiraf...) "45 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perceber as familias como processo e nao como estrutura fixa no tempo, eis um 

toque menos fixo de olhar para a multiplicidade de relacoes familiares, diluindo assim a 

nocao de um modelo de familia brasileira, o da familia patriarcal reforcada pelo Estado e 

pela Igreja. Este referencial familiar associado a um sistema hierarquico e de valores, 

destacando-se a autoridade paterna e do homem sobre a mulher, a monogamia, a 

indissolubilidade das unioes e a legitimidade da prole. 

45 NEDER, Gizele. Ajustando o Foco das Lentes: um novo olhar sohrc a organizacao das familias no Brasil. In: 

Kaloustian, Silvio Manoug (organizador). Familia Brasileira, a base de tudo. Sao Paulo/Brasilia: Cortez/UNICEF. 

1994. p.26-46. 
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CAPITULO QUARTO 

MANDO E DESMANDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Representacdo de um ser Mulher como Dispositivo de Saber c Poder Masculino e seu 

Deslocamento. 

"Ser mulher e tomar conta da casa, cuidar dos filhos e ter um 

marido, sao as obrigagdes. " 

(D. LUCIA) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO QUARTO 

MANDO E DESMANDO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. A MULHER E HOMEM? NAO SENHOR: A ideia de um ser mulher, sua 

universalizacao e seus descompassos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As "viuvas" do Estreito, com as quais mantivemos contato, agem como se 

acreditassem na existencia de uma essencia feminina. definidora de um ser mulher unico e 

universal constituido de caracteres proprios diferentes do masculino. Esta representacao do 

feminino, evidenciada pelos informantes. denota a condicao subordinada de mulheres deste 

universo recortado, resultante do estereotipo constaiido ao longo dos anos e difundidos por 

um projeto sexista da sociedade ocidental. Assim. tanto o masculino como o feminino 

compartilham com a mesma imagem de um ser mulher que, muitas vezes, contradiz a 

pratica destes sujeitos sociais. devido ao legado historico apreendido atraves da transmissao 

de valores, feito por instituicoes tais como a familia. a Igreja, e a escola. que procuram 

enquadrar as individualidades a ideia coletiva e classificatoria do que seja ser mulher. 

Casada, mae de uma menina de dois anos de idade. Dona Lucia espera que a filha 

tenha um futuro diferente do dela, acreditando que, atraves do estudo .possa conseguir a 
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independencia, privilegio dos homens. Mesmo compartilhando da ideia de que ser mulher e 

ser dona de casa, mae e esposa, cabendo-lhe o lugar da casa. Dona Lucia espera que a filha 

tenha uma sorte diferente da dela, possa ser mais livre e se desvencilhar deste modelo 

dominante de mulher. Isto nao quer dizer que ela deva deixar de ser mulher, mas que seja de 

outra maneira, nao do jeito aprendido e "vivido" por Dona Lucia. Vemos, entao, que o 

proprio discurso e contraditorio, pois ao mesmo tempo, Dona Lucia diz que :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ser mulher e 

ser boa dona de casa, mae e esposa." 

Dona Lucia refere-se ao modelo que sua mae lhe mostrara como verdade, porem, 

em sua pratica cotidiana, burla esta representacao que ela mesma define como certa, espera 

que sua filha tenha uma vida diferente, que estude e nao se limite ao papel de dona de casa. 

A casa por arrumar, a roupa por lavar, e sua preocupacao por ter chegado visita em casa as 

tres horas da tarde e visto o seu descuido como dona de casa, tudo isto e justificado pelo 

cuidado que tern com a filha pequena. As coisas em casa faz quando tern tempo, e quando o 

marido esta em casa. ele a ajuda. tomando conta da filha, varrendo a casa. ou coisa 

parecida. 

Esta representacao discursiva tern expressividade a partir de referentes. como a 

divisao sexual do trabalho justificada pelo imaginario social, apontadores do lugar e tipo de 

trabalho que cabe ao feminino, relacionando a isto. um diagnostico sexista que considera o 

feminino menos capaz em relacao ao masculino. 

Para Dona Terezinha, ser mulher e uma carga muito pesada, pois tern que enfrentar 

tudo que a vida lhe mostrar, sejam coisas faceis ou dificeis para resolver. Desde menina a 
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mae ja lhe dizia que ser mulher era uma tarefa pesada. Hoje, aos 41 anos de idade, 

reconhece, pois sua vida a leva a pensar desta maneira, ter que assumir a responsabilidade 

de esposa, dona de casa, mae, requer muita disposicao. Enquanto Dona Terezinha diz que 

ser mulher e tarefa dificil, Dona queria ter nascido homem, pois ser mulher e sofrer, e ser 

presa, reprimida, discriminada por ser mais fragil do que o homem, alem de nao poder ter 

uma vida livre para ser feliz e viver a vontade. 

De acordo com diferentes discursos, ser mulher esta diretamente relacionado com a 

maternidade e tarefas domesticas, alem do servico a ser prestado ao homem-marido, de ter 

que compreende-lo e muitas vezes nao ser compreendida, cabendo a ela fazer o possivel 

para nao aumentar a ira do homem, nos momentos de divergencias entre os dois, restando-

lhe falar mais baixo do que ele, e aceitar suas reprovacoes. Em alguns momentos , alguns 

discursos de mulheres e homens do Estreito remetem-se a mulher-esposa com a ideia de 

delimitacao de papeis que se da pela justificativa da diferenca de sexos. 

Segundo Dona Sonia, e da responsabilidade da mulher tomar conta da casa. educar 

os filhos e tratar bem o marido. o marido devendo chegar em casa e encontrar tudo 

arrumado. tudo pronto. Alem disto. a mulher deve sempre carinho com o marido dentro de 

casa, nao devendo trata-lo "a pontapes". como muitas o fazem. Ja Dona Dora mostra que a 

separacao do casal, hoje em dia. e culpa das mulheres, por nao saberem tratar bem o 

marido:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A mulher deve saber entender o marido, nao e so respeilar o marido de ser fiel, 

mas e saber tratd-lo bem". Mas como entendemos que nada esta definitivamente dito e 

explicado, guiamo-nos pelas praticas que reconstroem cotidianamente as conceituacoes que 

sao feitas sobre o mundo. Aqui entendemos que: 



"A presence, e a circulacdo de uma representacao (ensinada como 

codigo da promocao socio-economica por pregadores. por educadores 

ou por dmdgadores) nao indicam de modo algum o que ela e para 

seus usudrios. E ainda necessdrio analisar a sua manipulacdo pelos 

praticantes que nao a fabricam. So entdo e que se pode apreciar a 

diferenca ou a semelhanca entre a producao da imagem e a producdo 

secundaria que se esconde nos processos de sua utilizacao. "* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dona Jacira, 65 anos, nao concorda com a educacao de hoje dos casais, em que 

marido e esposa vivem brigando e a mulher respondendo. Para ela, o homem pode mandar 

na mulher e a mulher deve reconhecer isto como certo, nao podendo falar mais alto que o 

homem: 

"Eu acho muito feio. Tern que ser assim, que ele esteja errado fale 

baixo, se ele falar alto ela se cafe. AssimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vive, se lodos dots 

falarem alto, ai pronto, comeca uma briguinha e assim, se ela for 

fraca, vai chorar, foi assim que eufui criada, assim nunca briguei 

mais ele, gracas a Deus. " 

Dona Jacira (65 anos) 

Na sua acepcao, se nao for assim. cada um fazendo o seu papel de marido e de 

esposa, nao ha uniao no mundo. O casal tern que ser unido. os conjuges combinarem um 

com o outro e "tomar pe" das suas responsabilidades. Assim, vao viver ate o dia que Deus 

quiser. Este entendimento de Dona Jacira. de que a mulher deve calar no momento em que 

o homem estiver falando, cabendo a ela evitar brigas. tern a ver com a concepcao de 

reverencia que se deve ter para com o chefe da casa, a autoridade maior. constituindo-se ai 

uma relacao de poder vivida e consentida por Dona Jacira e outras mulheres. 

* CERTEAU, Michel de, A Invencio do Colidiano: 1. artes de fazer, traducao de Efraim Ferreira Alves. Petropolis: 

Vozes. 1994.p.40. 
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4.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2. "(...) Tem Mulher que So quer Ser Homem (...)" 

"Tern pouca diferenca do homem"', eis a interpretacao feita acerca das mulheres sem 

marido, que sao vistas como menos femininas e mais masculinizadas, ja que ocupam o lugar 

que a sociedade designou como sendo de homens. Desta forma, e evidenciado um 

deslocamento da mulher de seu lugar historicamente delimitado pela divisao sexual do 

trabalho, baseado numa mentalidade patriarcal. 

Percebe-se haver uma incongruencia entre o modelo normativo de mulher e a pratica 

cotidiana de singulares historias de vida das "viuvas". Inspirados pelo pensar classificatorio, 

tanto homens como mulheres, quando se referem as mulheres sem marido, as identificam 

com o seu trabalho fora de casa. Sendo assim, estas passam a ser vistas de maneira diferente 

das mulheres com maridos. O trabalhar como homens, ou como mulheres trabalhadoras 

airais, sao identidades que sinalizam seu deslocamento dos espacos ditos femininos e por 

terem ocupado o lugar dito masculino, ja que a nocao de chefe de familia e masculina 

Na interpretacao dos informantes homens, estas mulheres que "trabalham feito 

homem", ou como menos femininas. tem a vontade se tornar homens. mas nao sao. Assim. 

e atribuida a estas mulheres uma outra identidade. sendo construida a partir disto uma 

representacao acerca destas especificidades. de mulheres que ocupam o lugar de homens. 

mas que nem por isso conseguem ser homens. Tambem deixam de ser vistas como mulheres 

de acordo com a imagem universal que discutimos inicialmente. Ronaldo 46 anos, casado, 

diz que ha pouca diferenca da mulher "viuva" para o homem, porque ela assumiu a 

identidade de pai e mae de familia, faz os dois papeis. Na roca ela trabalha com o 
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cultivador, faz o que ele, como homem, faz :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Mas acho que ela nao e tao forte assim, mais 

um pouquinho de conserto ela chega la. As obrigacoes sao muitas, porque eu vejo mulher 

que deseja ser homem. " 

E interessante notar que, mesmo percebendo pouca diferenca entre as "viuvas" e os 

homens, e admirar a determinacao delas no trabalho e na criacao dos filhos, Ronaldo 

entende que estas mulheres, por exercerem este papel que nao e de mulher, por nao terem 

homem em casa para assumir seu lugar de chefe de familia, desejam ser homens. Esta 

identificacao se da porque estas mulheres ocupam um lugar que a sociedade delimitou como 

sendo masculino, mesmo que sempre as mulheres do Estreito trabalhem na roca fazendo 

servicos ditos "pesados" ou "leves". As "viuvas" sao singulares, em relacao as mulheres que 

"ajudam" os maridos. sendo vistas como mulheres que tem coragem por assumirem o papel 

de homens. Esta compreensao sinaliza que: 

" (...) as relacoes deforca e oposicoes que os sujeitos ocupam na 

interlocuqao, ja se encontram deftnidas por determinacdes 

institucionais e historicas, que constroem essa hicrarquia. Ja e 

dado, pois. que cdguns, por diferentes razdes historicas, podem 

exercer o poder. no jogo das relacoes sociais. ' 

Ter "coragem" e uma caracteristica associada ao homem. um ser destemido. 

desbravador, por isso, e justificada a sua responsabilidade de ter que "ganhar o mundo" a 

procura de meios necessarios para a manutencao da familia; enquanto a mulher e as criancas 

ficam em casa, na domesticidade, lugar seguro que nao requer coragem, requisito basico da 

pessoa publica. 

LAGAZZI, Suzy. O Dcsafio de dizer Nao Campinas: Pontes, 1988, p.96. 
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Ao identificarem as mulheres sem marido como sendo masculinizadas, ou desejosas 

de tornarem-se homens, prontas para enfrentarem sozinhas o trabalho pesado, cuidarem da 

casa, da criacao dos filhos, das responsabilidades de mulheres e de homens, sem a presenca 

destes em casa, estas mulheres assumem uma postura diante do mundo e delas mesmas de 

seres corajosos e destemidos. Assim, ter coragem aparece como um adjetivo masculino, 

aspecto influenciador na identificacao de mulheres quase homens, ja que precisam um 

pouco de conserto para sua total transformacao. Isto pode ser observado a seguir: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ele foi embora e eu fiquei trabalhando. continuei minha vida 

trabalhando, nao tinha medo. por que ter medo? Tenho coragem fgrifo 

nosso'J de enfrentar a vida e de trabalhar. Eu saber que tem um ser\>i$o 

para amanha. eu vou pensar se amanha eu vou fazer isso? Nao, eu nao 

tenho medo para nada na vida, assim de topar o pesado. como ja topei 

muito c por isso nao. Eu me achando so eu nao perco para qualquer 

coisa dificil. nao. Coragem fgrifo nosso'J de trabalhar eu tenho. gracas 

a Deus. eu tenho saude. vou fazer 40 anos. gracas a Deus. eu nao sinto 

uma dor na unha. trabalho o dia todinho. oxe. Eu com seis meses de 

gravidez. eu fazia uma casa do tamanho dessa. cavava barro. barro 

duro. cavava barro. fazia barro e topei sozinha e reboquei uma casa 

desse tamanho. com seis meses de gravidez dessa menina. " 

(D. Leda - 40 ANOS) 

Durante as conversas com diferentes informantes, observamos a relacao que faziam 

entre o hoje e o ontem. percebendo a vida presente comparada ao passado. O passado e 

reconstituido a partir do olhar de agora, recortando as fotografias que possam interessa-los 

na percepcao do que esta sendo vivido 

As "viuvas" lembram do passado, epoca em que os maridos viviam em casa como 

tempos piores do que hoje, ja que, naquele momento, elas trabalhavam do mesmo jeito que 
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hoje e tinham que agiientar as desventuras dos homens que muitas vezes nao eram 

responsaveis, deixando a cargo das mulheres todas as tarefas. Estar jun to ao marido 

significaria ter mais filhos, ter que trabalhar do mesmo jeito para a manutencao da casa e, 

muitas vezes, ate dos homens, alem de ter que suportar violencias e traicSes deles. Marluce 

comenta que nao sente falta do marido, porque nao tem boas lembrancas do tempo em que 

ele vivia em casa, pois ele batia nela e queria ser superior, queria ser temido, mas ela nao 

aceitava esta situacao, pois ela sempre trabalhou dentro e fora de casa (na agricultura), 

chegando o dia em que ela o deixou ir embora para Sao Paulo. O ontem e associado ao 

sofrimento, a dias piores do que o atual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Isso dai e cerlo, porque ele era pcrdido. Ele estava dentro de casa. era 

perdido. era so para dizer que tinha um homem dentro de casa. Era. e 

era pior ainda porque eu me aperreava mais ainda. Sofria mais ainda 

em dobro quando estava com ele e todo ano um filho, oxe! Eu ja passei 

tempo na casa dos outros. saia cscondido dele, assim ia a noite. de meio 

dia. Deus e que sabe. com mens meninos no braco. " 

(D. Zefa- 48 anos) 

Para Romanelli (1997), a posicao dos membros na vida familiar esta relacionada as 

trajetorias destes individualmente e a maneira como estas trajetorias articulam-se entre si. 

gerando situacoes novas. A medida que os filhos deixam de ser apenas consumidores e se 

tornam geradores de renda, alteram-se os fundamentos de suas posicoes na estrutura 

domestica. redefmindo-se as relacoes de autoridade e poder, o que. muitas vezes, interfere 

igualmente nos vinculos afetivos. A nocao de lugar e interessante, pois o discurso nao 

produz estranhamento quando o homem ocupa o lugar de chefe. 0 lugar discursivo e igual 

a posicao da mulher. De acordo com Romanelli, 
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"(...) A crescente inclusao feminina do dominio publico, das atividades 

profissionais. foi revestida de significado simbolico positivo. conferindo-

se a trabalhadora e produtora de rendimentos um novo lugar nas 

representacdes sobre as mulheres. O acrescimo de novos atribulos d 

condicao feminina contribuiu para a introducao de formas ahernativas 

de relacoes entre homens e mulheres. dentro e fora da familia. '"IS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na acepcao de Romanelli a crescente participacao da mulher no mercado de 

trabalho, como meio de aquisicao de rendimentos, redimensiona a representacao sobre o 

feminino, ganhando um lugar de mais respeito em sua relacao com o masculino. E 

interessante tal observacao, porem, merecendo ressalvas, na medida em que nao 

percebemos isto nos diferentes casos de mulheres no Estreito que trabalham e sustentam a 

casa, mesmo com a presenca dos maridos em casa. 

O conceito "mulher trabalhadora rural" e deslocado da mulher, por isso e explicitada 

a caracteristica mulher trabalhadora rural, ja que pressupoe que a mulher esteja ocupando 

um lugar de homem. Do mesmo jeito, o conceito "chefe de familia" remete a nocao da 

mulher exercer o papel do homem. Aqui evidencia-se uma estrategia4 ' de ordenacao dos 

comportamentos e de delimitacao de lugares de homens e de mulheres, refeitos e 

reelaborados cotidianamente. Como Certeau observa: 

'A estrategia postula um lugar suscetivel de ser circunscrito 

como algo propria e ser a base de onde se podem gerir as 

relacoes com uma exterioridade de alvos ou amea^as (os 

clienles ou concorrentes. os inimigos. os compos em torno da 

cidade. os objetivos e objetos da pesquisa. etc.)50 

1S: ROMANELLI. Gcraldo. Autoridade e Poder na Familia. In: A Familia Contemporanea em Debate Sao Paulo: 

EDUC/Cortez. 1995 P. 82 

10 Consultar CERTEAU. Michel de. A Invencao do Cotidiano: 1. artes de fazer: (traducao de Efraim l'erreira Alves). 

Pelropolis, R. J: vozes. 1994. 

50 Idem. p.99. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2. Chefe de Familia: "Ser ou nao ser..." 

A nocao de chefe de familia esta associada a relacao de poder legitimada pela idade 

e sexo, em que o mais velho ocupa o lugar da autoridade, assim como e atribuido ao 

homem-pai o papel de chefe, podendo em sua ausencia a mulher ocupar este lugar e ser 

reconhecida como tal. Segundo LAGAZZI (1988): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A hierarquizacao e a formalizaqao das relacoes de forqas entre 

as pessoas, atraves da atribuiqao de lugares socialmente deftnidos, 

como nas relacoes de trabalho, ou nas relacoes entre pais e filhos, 

por exemplo."S] 

Ha casos de "viuvas" que vivem singulares historias e sao percebidas pelos outros de 

maneira diferente em relacao as mulheres-esposas. Neste caso especifico, percebemos que a 

ausencia dos maridos possibilita a estas mulheres serem vistas como trabalhadoras, como 

chcfes de familia, alem delas proprias entenderem que trabalham por "necessidade", motivo 

distinto das demais mulheres, ja que nao tem os maridos para assumir esta tarefa; enquanto 

as mulheres-esposas fazem o trabalho na agricultura por quererem "ajudar" os maridos 

Nem todas as mulheres que mantem suas casas com seu trabalho se consideram a si mesmas 

como chefes de familia, nem os outros a percebem como tal. E o caso de familias que tem o 

homem-pai-marido em casa. invalidos. doentes, ou desempregados. No entanto. continua 

sendo atribuida a ele a posicao de provedor ou responsavel pela familia. Chefes de familia 

sao as mulheres que vivem sozinhas com os filhos. 

LAGAZZI. Op. Cit. 1988. 
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Para as mulheres, sozinhas ou que nao podem contar com o trabalho do marido, 

mesmo em casa, a situacao de ambas, em relacao ao trabalho, e a mesma. Diz D. Marluce: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"OIhe, trabalho voce tira o meu, nao e? Essa mulher que tem marido, olhe, o men 

trabalho para essa mulher que tem marido, agora essa que tem marido com saude nao, 

mas esta mulher que eu estou dizendo a voce, a gente trabalha igual. " Do homem e 

cobrado o compromisso de trabalhar e ganhar o sustento da familia, tendo menos 

responsabilidades dentro de casa do que a mulher. Segundo o codigo local, as obrigacSes 

do homem-pai sao: ter de pensar, primeiramente, nos filhos e na esposa; o dinheiro que 

arranjar, tratar de pagar as contas; nao deixar faltar o alimento e abastecer o lar do 

necessario a manutencao da familia. 

Segundo Seu Ronaldo, e vergonhoso para o homem as pessoas saberem que sua 

familia esta passando necessidade. devendo, pois, nao deixar que isto aconteca, que a 

mulher nao tenha que deixar a casa e o cuidado das criancas, para trabalhar fora Isto 

demonstraria que o homem nao esta conseguindo dar conta da sua responsabilidade. Como 

foi mencionado, em algumas entrevistas, "a obrigacdo de um homem ", segundo Roberto, 

(31 anos), casado. e de "nao faltar nada em casa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 que fa/tava para uma crianca, faz 

tudo na vida para nao fa/tar para uma crianca, da mulher, do pai de familia e da mae de 

familia, ele pode softer que so, mas nada para o filho pode faltar. " 

Ser chefe de familia e uma identidade atribuida as mulheres que assumiram um lugar 

que historicamente foi atribuido ao homem, na sua falta. Algumas "viuvas" procuram 

mostrar que hoje nao sentem mais falta de marido, como se fossem assexuadas. Inibem suas 

emocoes, suas saudades, tendo a noite, em seus quartos, lugar apropriado para desaguar os 
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sentimentos de fragilidade que nao devem mais ser demonstrados, ja que devem impor 

imagem de mulher forte e valente. N o outro dia, acordam dispostas a recomecar, a enfrentar 

a vida de mulheres "chefes de familia"'. Ser chefe de familia tem a ver com o deslocamento 

destas mulheres da imagem de feminilidade esperada pela sociedade.52 

'WozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA piano das representacdes, a legirimidade da autoridade do 

chefe de familia era considerada natural, do mesmo modo como 

eram - e em parte ainda continuam a ser assim qualificados pela 

ideologia sexista - as qualidades e os atributos tidos como 

femininos e masculinos. Essa concepcao da naturalidade da 

autoridade masculino era amparada e sustentada por 

representacdes de diferentes religides, bem como pelo aparato 

juridico. " 3 

Ao assumirem a responsabilidade de homens por estarem sozinhas, sem os maridos 

ao seu lado, algumas destas mulheres que sao reconhecidas como mulheres que desejam ser 

homens choram, e nao tem medo nem vergonha de demonstrarem isto, ao contrario de 

outras, como Dona Leda, que procuram mostrar sua condicao de mulher forte e destemida 

Na familia, o masculino ocupa o lugar de comando da prole, cabendo a este o 

sustento da casa. a protecao de esposa e filhos. Eis a imagem elaborada acerca da 

organizacao da familia e a posicao que cada sujeito deve ocupar nas multiplas relacoes 

Belinha diz que o chefe da sua casa e seu pai. Dona Sonia entende que o chefe da casa e 

quern deve tomar conta de tudo. o responsavel pelos filhos, pela mulher, por tudo dentro da 

^: Considcra-se como chefe de domicilio a pessoa. homem ou mulher. responsavel pelo domicilio. (Censo D3GE. 1991 ) 

Conforme a PNAD de 1985. 25.7% dos domicilios brasileiros eram chefiados por pessoas sem conjugcs; denlre eles. 

70.2% (5 771.002) eram chefiados por mulheres e 29.S% (2.452.661). por homens. Isto significa que em. 1985. 18.0% 

dos domicilios eram chefiados por mulheres sem cdnjuge. Entre 1978 e 19S4. as familias chefiadas por homens 

expenmentaram um crescimento de 21.4%. enquanto o numero daquelas chefiadas por mulheres cresccu para 46.9%. O 

aumento mais acelerado das familias chefiadas por mulheres e um fenomeno que. embora mais intenso nas zonas 

urbanas. apresenta-se de forma generalizada em todo pais onde a pobreza e acentuada. (Scott apud Mireya: 1992:23) 1 

"A oposiciio rocado/casa exprime essa divisao do trabalho por sexo. sedo que o lugar 
53 ROMANliLLI.Op. Cit. 1995. p. 82 



casa, quern traz tudo para dentro de casa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a feira, o amor, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carinho, traz tudo, porque 

esse ai e tudo, tie. Acho que o amor e imporlante na vida de um casal". 

Ser chefe de familia e relacionado ao masculino, atendendo a uma hierarquia em que 

o homem vem em primeiro lugar, seguindo da mulher-esposa e os filhos, como ressaltou 

Seu Ze: "E capaz de ser eu que sou o dono da casa, ne? Segundo vem ela, que tanto faz o 

homem como a mulher, e familia sabe, a familia ja e familia nao pode, a familia nao pode 

se.... ". Cabe ao chefe a responsabilidade de trabalhar para sustentar a casa, "quern traz a 

feira, o amor, o carinho". Da forma como e exposto pelos informantes, tudo quanto a 

familia precisa para viver bem, depende de o homem-pai-marido trazer da rua para dentro 

de casa, ja que cabe ao masculino o mundo publico, depende dele buscar la fora os 

requisitos indispensaveis ao bem estar da familia 

"(...) 0 status das mulheres do campo esta vinculado d capacidade que 

tenham de gerar uma renda. seja para fins pessoais ou domesticos. For 

conseguinte. os programas e projelos de desenvolvimento agrieola 

precisam garantir as mulheres o acesso ao trabalho remunerado. em 

nivel eomunitario. hem como ampliar a capacidade das unulades de 

producao. para empregarem as mulheres de uma maneira mats 

produtiva. "'4 

A observacao acima mencionada e generalizante e determinista, pois no caso do 

Estreito, em que o trabalho agrieola e predominante, na medida em que Mireya considera 

que o status da mulher aumenta quando ela consegue gerar uma renda. N o Estreito, como 

ja frisamos anteriormente, mesmo que seja a mulher quern sustenta a casa com seu trabalho. 

quern resolve problemas domesticos. devido a doencas. invalidez do marido, quando o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SJ. SUAREZ, Mireya. Mulheres e Desenvolvimento Agrieola no Brasil: Uma Perspective de Genero. Brasilia: I1CA. 

1992:93) 



marido encontra-se em casa, continua sendo ele o homem o chefe da familia, como e o caso 

Seu Carlos (Cf. Capitulo Segundo). Em muitos casos, a representacao comparti lhada pelos 

sujeitos sociais do Estreito, acerca do lugar do masculino na relacao de poder nas familias, 

nao condiz com as praticas cotidianas observadas, mas os discursos expressam as ideias que 

foram reforcadas ha tempos pela educacao, pela religiao. 0 tradicional convive com o novo, 

ou melhor, com a reelaboracao constante das trajetorias de vidas das relacoes sociais destas 

pessoas. 

N o s casos em que os homens nao vivem em casa, tendo a mulher como a unica 

responsavel pela familia, ha um deslocamento do termo chefe de familia, passando a mulher 

a ser reconhecida desta forma por censos e ate por elas mesmas quando requisitadas por 

orgaos como a Companhia de Eletricidade da Borborema (CELB), e a Fundacao Nacional 

de Saude (SUCAM). No momento do acerto do trabalho alugado, sao elas que tratam 

diretamente com o contratante. ou seja, esta identificacao se expande, elas sao tratadas de 

maneira diferenciada nao apenas por vizinhos. mas por instituicoes. e ate por elas mesmas 

que entendem, assim como Dona Zefa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "que o chefe e a genie mesmo, porque e quern luia 

para arrumar um trocado, para arrumar um dinheirinho, para comprar as coisas para os 

filhos, ne ". 

Ha uma distincao entre chefe da familia e chefe da casa. Muitos homens nao 

atendem ao seu papel de acordo ao modelo ideal. Assim, a chefia como categoria formal 

deve ser diferenciada da autoridade real. Nem sempre e o pai, o chefe da familia, que da as 

ordens em casa, mesmo que seja atribuido a ele este status pela mulher-esposa, filhos e pela 

sociedade em geral. Mas a distincao entre casa e familia, assim como chefia e dominancia 



pode ser observado em diferentes situacoes. Muitas vezes, a propria mulher contribui para 

assegurar ao homem o cumprimento dos papeis "masculinos". Segundo AGUTAR (1984), o 

conceito de chefe de domicilio ajusta-se a analise da pequena producao mercantil, 

desenvolvida no contexto domestico, sob o comando do dono da casa, ou a economia de 

plantation, ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a casa e entregue aos trabalhadores do sexo masculino, como 

representantes da mao-de-obra familiar, compreendida a residencia. 

Na economia capitalista, o conceito denota que existem papeis bastante 

diferenciados, no contexto domestico, quando o homem trabalha fora de casa e a mulher 

incumbe-se dos afazeres domesticos, da socializacao dos filhos e do apoio afetivo a familia. 

Em qualquer dos casos, o conceito de chefe de domicilio esconde tanto a autoridade 

exercida pelas mulheres em casa, quanto as atividades por elas desempenhadas orientadas 

para o mercado. Quando ambos os conjuges trabalham fora de casa, sendo responsaveis, em 

conjunto, pelas decisoes dos assuntos domesticos. a situacao tem sido ignorada pelos 

censos. 

As informantes revelam que, mesmo estando sozinhas, sem os maridos para dividir 

as responsabilidades da casa, dos problemas corriqueiros proprios para serem resolvidos 

com a participacao dos homens. vivem melhor do que quando os maridos estavam em casa. 

O hoje e desenhado como sofrido por terem que se virarem de todo jeito para sustentarem a 

familia, mas, em contrapartida, ha o lado positivo desta situacao. Elas percebem o agora em 

relacao a vida que tinham antes, o hoje vive-se no "sossego" e sem marido para da 

satisfacao de tudo quanto for fazer. Significa estar livre das amarras do casamento. das 

imposicoes do marido. dono de tudo: da casa, dos filhos, da mulher, do destino de todos: o 



chefe inconfesso e ardilosozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que muitas vezes nao fazia a sua parte para corresponder a este 

status designado a ele por ser homem. 

As "viuvas" demonstram em seus discursos o descobrir-se depois da partida dos 

companheiros. Hoje, sabem que podem educar os filhos, trabalhar, manter a casa, mas 

tambem vao a forro, ao j ogo de futebol, sem empecilhos, sem ter que depender da vontade 

do marido, como diz Marluce:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) vou para casa das irmas, uma em Sao Jose, outra nas 

Malvinas, outra na Palmeira e outra ai no Rocha, chego no outro dia, e como se chegasse 

agora. Vou para o forro, danco que so a molest ia, tomo minhas caipirinha... Pronto. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 

4 .3 . "Direito de Trabalhar, sem Direito de V e n d e r " 

No Estreito, ha casos em que a mulher nao tem autoridade para vender produtos 

plantados no terreiro, nem bichos da criacao cuidados por ela. No caso observado por 

HERED1A (1984), sao precisamente os membros do grupo domestico que participam dos 

diferentes momentos que compoem o processo produtivo (producao. comercializacao e 

consumo)na agricultura familiar; nao obstante, sua participacao varia nos diferentes 

momentos de tal processo, variacoes estas que se manifestam ainda dentro das fases 

constitutivas de cada um desses momentos, conforme sexo e idade. Cabendo ao pai o dever 

de prover a familia de alimentos conseguidos pelo trabalho agrieola, outros bens como 

utensilios domesticos, roupa de cama, mesa e banho sao providenciados pela mulher mae. 

Isto e possibilitado atraves da venda de criacao ou de produtos. 
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Dona Carmem mostra a diferenca do filho para as filhas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA new fosse minhas filhas 

nao sei o que seria de mim ". Sao as filhas que a vestem, lhe dao perfumes, roupas intimas, 

sapato e algum pouco dinheiro para quando ela precisar de alguma coisa, ja que o dinheiro 

da aposentadoria do marido e usado apenas por ele para a compra de alimentos para casa, 

para a conta de luz, para o furno. E seu Joao, seu marido, quern vai para a feira todo 

sabado, sendo isto um motivo de orgulho, ao dizer que nunca perdeu um sabado de feira, 

mesmo que seja para comprar apenas cafe e aciicar. Como nao paga transporte, por ser 

idoso, torna-se mais facil ir todas as semanas. Seu Joao, fala com orgulho que, desde que 

chegou ao Estreito, ha 45 anos atras, nunca perdeu um sabado de feira em Campina 

Grande: 

No caso do Estreito, nem todas as mulheres casadas tem autoridade para vender 

animais da sua criacao de acordo com as necessidades que sao comumente percebidas pela 

dona de casa, ja que e ela quern vive e administra a domesticidade Dona Carmem relata que 

ela nunca teve o direito de vender nenhum produto do rocado ao redor da casa, cuidado. 

por ela e pelas filhas. quando estas moravam em casa. Desde quando casou, mesmo gravida. 

Dona Carmem trabalha na enxada. seja no rocado de casa, seja no trabalho alugado, estava 

la ao lado do marido ou muitas vezes sozinha. ja que Seu Joao ia beber nas bodegas com 

amigos (Cf. Capitulo Segundo). 

Cuidando do rocado de casa, do trabalho alugado e do trabalho em casa. Dona 

Carmem nao podia nunca dispor de nenhum produto da lavoura do terreiro para comprar 

coisas para dentro de casa, ou objetos de usos pessoal para os filhos ou para ela. Seu Joao 

detinha o dominio do resultado do trabalho conjunto da familia. era ele quern decidia 



quando e como vender os produtos e como usar o dinheiro em casa. Na roca, era ela quern 

limpava, plantava, mas quando os produtos estavam maduros, ela nao podia tirar para 

vender. So tirava vagem quando seu Joao mandasse, quern administrava a lavoura era ele. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"OIhe", diz ela, "para eu vender um lilro defeijao, uma coisinha, eu vendia escondido, 

mas nao tinha o direito de vender, nao. " 

O poder de mando do homem e exercido em diferentes situacoes, como por 

exemplo nas decisoes que envolvam a familia e o "eito," lugar delegado como sendo 

masculino, onde ele manda. Percebem-se alguns descompassos entre a representacao de 

lugares especificos a cada sexo como e o caso do "eito", como sendo do homem e o 

terreiro da mulher, pois observa-se que, em alguns casos, o marido nao permite que a 

mulher venda um animal, ou produto da agricultura cultivados no terreiro de casa cuidados 

por ela mesma. Nestes casos, observa-se que o homem burla o modelo historicamente 

construido e tido por ele mesmo como certo. o de que o terreiro e a criacao de animais cabe 

a mulher fazer. pois e o lugar dela, enquanto no eito e ele quern manda Pode-se perceber 

isto na experiencia de vida de Dona Carmem. de 64 anos. casada ha 40 com Seu Joao com 

quern tem quatro filhas e um filho. As mocas. desde cedo, trabalhavam no alugado com a 

mae e o pai. Esta situacao de mando do homem e justificada por Dona Carmem mesmo 

quando ela fala que e porque o homem tem poder e a mulher e abaixo dele, ja que todo 

homem e mais forte fisicamente e para a mulher enfrenta-lo so com a cabeca. porque no 

braco e impossivel. 

Observa-se que muitas mulheres burlam a ordem dos maridos. mesmo entendendo. 

assim como Dona Carmem, que as mulheres nao tem forca para se impor ao marido porque 



eles sao mais fortes. Algumas, quando precisam de dinheiro, seja para comprar roupas para 

os filhos, ou objetos para dentro de casa, vendem as escondidas bichos ou produtos da 

plantacao do terreiro. Esta regra, de que a mulher nao pode dispor dos produtos do terreiro 

colocada pelos maridos, nem semprezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e atendida, as mulheres encontram maneiras sutis de 

burlada, como, por exemplo, atingir a falta de algum animal do terreiro ao ataque de 

raposas, de acordo com Dona Carmem. 

Desta forma, as normas de conduta estabelecidas socialmente e enunciadas nos 

discursos acerca dos papeis do feminino e do masculino, sao ultrajadas na pratica cotidiana 

tanto pelos homens, que invadem o espaco que socialmente e definido como feminino, 

como pelas mulheres que reagem a esta invasao. Muitas mulheres desobedecem as ordens 

dos maridos- chefes de familia ditador de regras e limites de um e de outro. Nestes 

momentos, ha uma quebra na cumplicidade por parte das esposas no tocante a permissao do 

comando do homem- marido. Ao vender os produtos, as escondidas. fazem valer os direitos 

de serem tambem as donas do resultado de seus trabalhos de criacao e cultivo. 

4.4. Um Santo Protetor 

Uma coisa interessante entre as "viuvas" e que elas moram perto de seus parentes, 

principalmente da casa dos pais, construindo suas casas em terrenos cedidos por eles ou 

comprados de terceiro. Morar perto dos pais representa para estas mulheres seguranca e 

apoio. O pai aparece, nos discursos destas mulheres, como uma forte referenda, por 
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sentirem-se protegidas e acobertadas por homens de sua familia. Mesmo quando da 

ausencia do marido, por morte ou porque foi embora, as mulheres provedoras nao 

conseguem independencia da nocao da figura do homem como protetor e guardiao da 

familia, transferindo este papel para o pai ou irmaos. 

E controvertida a representacao sobre mulheres sozinhas sem os maridos. Muitas 

vezes pensamos que, por estarem sozinhas, devem deixar de ser frageis, tornando-se super-

mulheres, que nao tem medo de nada e nem de ninguem. Mas, nao e bem assim. Quern nao 

vive com o marido, muitas vezes e protegida pela familia, pelo pai e pelos irmaos. Por 

exemplo, durante a entrevista que fizemos na casa de Dona Dalva, seu irmao chegou 

apresentando-se como delegado do Estreito. Aproximou-se da porta e perguntou o que 

estava havendo e o que queriamos com Dona Dalva. Apos ter sido esclarecida a situacao, 

ele se declara que nao e delegado e sim irmao dela. Em seguida, vai embora. Apos sua 

saida. chegou seu pai. Continuamos a conversa e, dai a pouco. chegou um senhor com 

outra moca, outra irma de Dona Dalva. nos perguntando o que estava acontecendo, se a 

conversa e so com mulher sem marido, se nao entrevistava mulher sem marido. 

Deveriamos, primeiro, ter passado pela casa de Dona Nalva (mae de Dona Dalva), 

feito apresentacao. para poder chegar a Dona Dalva. Ao chegarmos a casa de Dona Nalva. 

seu pai estava sentado no chao amolando uma faca peixeira; o rosto fechado. como se 

quisesse nos impor medo ou respeito pela invasao da casa de sua filha. sem ter antes pedido 

permissao a familia. A casa da mae de Dona Dalva era vizinha a dela. que construira sua 

casa nas terras do pai.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E como se fosse uma pequena comunidade de parentes, morando 

todos no mesmo terreno, sob o abrigo do pai. 



A mae de Dona Dalva, meio desconfiada, faz-nos varias perguntas na sala. Mesmo 

respondendo, ela demonstrava nao ter gostado de termos ido diretamente a casa da filha. 

Rodeada pelas irmas, tendo a seguranca da mae e do pai, Dona Dalva demonstra 

tranquilidade e seguranca...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "eu vivo so, mas nao sou so, nao, aqui e assim, qualquer coisa 

bate todo mundo em cimd\ De repente, aquela mulher insegura, fragil, timida, descobre sua 

forca, balancando a perna cruzada, o chinelo vai e vem, mostrando que sua familia se 

importa com ela. Mesmo nao tendo mais o marido ao seu lado, tem quern a proteja do 

mundo. 

Quando se tornam adolescentes, os meninos, que foram educados sabendo que a rua 

e o espaco proprio de homens, procuram sair com os amigos para festas, jogos de futebol. 

beber no boteco. As mocas, que foram educadas para viver na domesticidade do lar, para 

comportar-se bem, mantendo-se casta ate o casamento. algumas vezes, requerem menos 

rispidez por parte das maes. devido a vivencia com padrdes de comportamento que 

transmitem calma, respeito, pudor. reverencia. caracteristicas associadas ao feminino. 

Ha varios casos em que as filhas burlam estas regras de condutas. A filha mais velha 

de Dona Zefa foi trabalhar em casa de familia. em Campina. e engravidou aos dezesseis 

anos de idade, pois aproveitava tempos de folga para ir a festas, namorar, fazer coisas que. 

em casa, sob os olhos da mae, nao poderia. Hoje, ja tem dois filhos, de quern Dona Zefa 

cuida. e esta gravida do terceiro. 
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Algumas informantes reclamaram sobre a falta do marido, ja que os filhos muitas 

vezes nao as escutam. Muitas entendem que poderiam impedir os filhos homens de fazerem 

coisas com que elas nao concordam, que, se o pai estivesse em casa, os filhos obedeceriam. 

Segundo elas, o fato de o marido viver mais tempo fora de casa faz com que os filhos o 

temam, restando as maes os aconselhamentos. Devido as maes viverem todo tempo junto 

dos filhos em casa, faz com que eles a respeitem menos do que aos pais. 

Nos discursos, percebemos que a autoridade junto aos filhos continua sendo 

atribuida ao homem-pai, enquanto a educacao regular e coisa da mulher. Impor ordem, 

temor, fica a cargo do homem, fazendo com que estas mulheres demonstrem a falta que os 

maridos fazem nestes momentos . O que observamos, no dia a dia destas familias, e que os 

filhos divertem-se, trabalham, estudam, passam a ter uma relacao com a mae de cuidado, e 

as filhas vao trabalhar como domesticas em casa de familia, trazem dinheiro para casa nos 

finais de semana, mas todos mantem vinculo forte com a casa da mae, como se tivessem o 

compromisso de ajuda-las na criacao dos irmaos menores. 

Entre as familias matrifocais, observa-se que as maes, muitas vezes. sao mais severas 

e exigentes. uma maneira de impor o respeito, ja que nao podem contar com o marido-pai, a 

autoridade A relacao das maes com os filhos e diferente em comparacao com a que e 

mantida com as filhas. Os filhos tem mais liberdade e as maes dizem que e mais dificil impor 

limites e eles, por isso, agem de maneira mais rispida, conseguindo assim. ir colocando 

autoridade e respeito junto aos filhos. A ideia de uma fragilidade feminina e utilizada por 

algumas mulheres como que atendendo ao modelo socialmente esperado, mas encontramos 

casos de mulheres que agem sorrateiramente, exercendo autoridade dentro e fora da familia 



Saber e poder misturam-se, entrelacam-se, tocam-se e movem-se no meio da 

multidao, das relacoes sociais, cogitando um andarilho redemoinho de vidas que se 

encontram e se desencontram. Ser mulher, esposa, chefe de familia, trabalhadora rural, sao 

definicoes com que o olhar identitario as revela ao mundo como existencias gerais, 

apreendidas como um todo, nao percebendo os descompassos dos varios caminhos 

percorridos pelas diferentes personagens que, atraves de suas astiicias e taticas, se movem e 

se desencontram. Assim, as historias de vidas singulares diferenciam-se, sendo mostradas no 

nivel das praticas cotidianas que ultrapassam os codigos, os mitos, os ritos. 
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CONSIDERA £OES FIN A IS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo da caminhada de cada historia de vida aprendeu-se como deve uma mulher 

comportar-se, devendo, pois, ser admirada pela capacidade de ser amavel, educada. 

abnegada e tantos outros adjetivos acolhidos e escolhidos pela sociedade como um 

receituario para que uma menina torne-se mulher admirada por seu "bom" comportamento 

e discricao. Isto mesmo que tenha que estudar. trabalhar e conseguir um lugar ao sol. 

devendo sempre especificar um jeito feminino de ser em contraposicao as caracteristicas 

masculinas. Esta imagem. redesenhada atraves destes enunciados, sao uma maneira de 

representar um ser mulher que cresceu ouvindo como certo e ideal. Mas sera que as coisas 

sao sempre de uma mesma forma ou podem variar, de acordo com a maneira como sao 

olhadas e apreendidas pelos sujeitos, atraves de maneiras multiplas de fazer ? 

Acreditando que codigos como estes, de disciplinamento dos compor tamentos de 

homens e de mulheres. nao sao naturais. mas que foram criados e alimentados pela 

sociedade, assim como que as pessoas os utilizam diferentemente, que algumas vezes estes 



codigos sao reforcados e, em outras, burlados pelos sujeitos sociais que, longe de serem 

meros receptaculos de informacoes, sao ativos e criativos; entendeu-se que as praticas 

cotidianas demonstram as reacoes adversas ou nao a respeito destas regras, que C E R T E A U 

(1997) chama de codigos e que chamamos de representacdes, que nao estao separados das 

praticas, mas que sao vividos e reproduzidos diferentemente, mesmo permanecendo uma 

certa regularidade. A pesquisa empirica suscitou refletir acerca da representacao 

compartilhada pelos sujeitos sociais e historicos fazedores e participes de suas experiencias 

de vida, como levou a perceber a fragmentacao desta representacao vivenciada e articulada, 

diferentemente, nas multiplas relacSes socais. 

Assim, percebeu-se que ha uma tendencia a um fazer e um saber social que reproduz 

a diferenca sexual, delimitando o lugar feminino e o lugar masculino como dois mundos 

opostos. Mesmo sabendo que esta sendo cada vez mais comum a presenca de homens e de 

mulheres nos dois lugares, encontra-se uma maneira de continuar especificando o "lugar 

proprio" a cada sexo. Como exemplo disto.a definicao compartilhada no Estreito de 

"trabalhar feito homem", uma simbologia que busca evidenciar que um sexo, no caso. a 

mulher, "viuva", ocupou o "ei to" sem ser na condicao de ajudante, um lugar historicamente 

identificado como masculino. por isso. delegado ao homem. "o chefe de familia." Assim. 

esta definicao feita pelos proprios sujeitos reforcam a ideia dicotomica e sexista de homem e 

de mulher que culturalmente foi construida e validada como verdade. 

A dicotomia terreiro/"eito" e uma maneira de homens e de mulheres do Estreito 

definirem o espaco publico, do trabalho, por isso, do homem. em contraposicao a casa e 

tudo que a envolve, tendo como eixo central os lugares e papeis de cada sexo numa 
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dicotomia, pois a divisao sexual do trabalho, a diferenciacao de papeis sociais, sao dos 

muitos locus das relacoes de genero. A imagem compartilhada de uma condicao de mulher 

versus de homem e possibilitada na vivencia que o casamento, a familia, a religiao 

desempenham na reproducao destes modelos. 

Procurou-se perceber a vida cotidiana dos sujeitos fazedores deste trabalho, pois, 

como ressaltou Seu Bene, 42 anos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Cada um tern uma historia diferente pra contar, urn 

tern uma historia mais bonita,. outros tern uma historia urn pouco razodvel. Mas cada urn 

tern uma historia diferente e assim vcri vivendo... ". Tendo estas historias como "espacos" 

da pluralidade de vidas, de fazeres culturais e, portanto, das lutas e conquistas singulares. 

Eis uma reflexao que nao entende ter chegado ao final, com um fim em si, mas que 

representa comecar a olhar diferente de antes. Eis a sensacao de quando se tern que fazer 

uma conclusao, pois mais parece o comeco do que o fim. Estao aqui nossas marcas e de 

tantos outros que. ao se misturarem. construiram uma tonalidade feita de varias cores, 

deixando-se perceber os diversos tracos. Nao se procurou uma formula certa para aplicar a 

vida especifica das mulheres do Estreito. mas compreender as transcendencias e 

"indiferenciacoes" de mulheres e de homens que se dao nas relacoes sociais. daquele pedaco 

de mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 - Localizacao da Comunidade do Estreito em rclacao a area urbana de Campi 

Fonte: 1BGE. 
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