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SANTO DE CASA OBRA MILACRE ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O CASOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dA INVASAO do CRUZEIRO. 



"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homem foi desarraigado da natureza, da 

terra. Kle tern de pagar a dinheiro de sangue os 

sens metros quadrados de chao. E e preferivel 

que ele pagiie ale a morle em forma de aluguel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) 

A propriedade particular da terra, independente 

da f'uncao social da terra, e das maiores 

aberracoes da nossa cultura. 1: como obrigar o 

peixe a pagar a agua em que vive. Xcsse 

ambiente, dancar passou a ser privilegio, so 

muilo duramenle reconquistado pelo povo ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( Fontanella. F. Cock. O Corpo no Limiar da 

Subjetividade/ Ed. UNIMEP 1995. p. 106.) 



"Se um dia 

Jd homem feito e realizado 

Sentires que a terra cede a teus pes 

Que tuas obras se desmoronaram 

Que nao ha ninguem d tua volta para te estender a mdo 

Esquece a tua matruridade, 

Passa pela tua mocidade, 

Volta a tua infdncia 

E balbucia entre lagrimas e esperancas 

As ultimaspalavras que sempre te restardo na alma 

Minha mde, meu pai". 

(Rui Barbosa) 

A minha mde,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eunice Nascimento de Araujo e 

Ao meu pai, Jose Felinto de Araujo, pelos bracos 

abertos sempre a me acolherem, que me facilitam o 

encaminhamento da vida, de forma a prescindir da 

volta. justamente por nunca me sentir ausente. 

''Meu amor, acredite 

Que se pode crescer assim prd nos 

Uma for sem limite (...)" 

"(...) Porque nos dois somos um time campedo" 

(Caetano Veloso) 

A Rostand, meu esposo, com quern tenho o 

privilegio de compartilhar a vida. 

As minhas filhas, Talitta e Priscylla, frutos desta 

relagdo, as quais trazem em si sementes capazes 

de fazer brotar a continuidade do processo infinito 

de construgdo dos seus seres, com o qua! me honra 

colaborar. 



Ha quern compare o processo de uma dissertacao a gestacao de um filho. 

No meu caso. tal comparacao se tonia impertinente. Constam registrados em meu 

curriculum, dois pailos em um so ano. 25 de Janeiro e 25 de dezembro de 1985. 

A despeito de todas as dificuldades que enfrentei nos periodos de gravidez. 

devido a constantes ameacas de aborto. a producao se completou em dezenove 

meses. 

Prefiro pois. comparar esse processo com a cria^ao dos filhos. por ser um 

trabalho que nunca damos por concluido. Fica a sensacao de que sempre falta 

alguma coisa ou que erramos em algum aspecto. Detectar a duvida. a incerteza, 

nos faz desejar retomar a trajetoria. na tentativa de encontrar o momento do erro. 

No entanto. ao inves de apagarmos tudo e comecarmos do zero, tentamos. 

ao Ion go da trajetoria. dar novo aspecto ao que ja foi elaborado. somando 

experiencias e nos empenhando para que tudo saia a contento no final. 

O problema e que. nos dois casos. nunca consideramos este momento 

final. Apenas passamos de um estagio a ourro. que supomos mais elevado. 

embora ainda nos ronde a incerteza e a vontade de continuar a caminhada em 

busca do aprimoramento. E assim que me sinto em rela^ao as minhas filhas e e 

assim que me sinto. tambem. em relacao a esta dissertacao. considerando-as 

tarefas as quais agradeco a Deus ter-me dado a honra de executar. posto que sao 

tao dificeis e prazerosas ao mesmo tempo, portanto impossivel de realiza-las na 

solidao. 



Aqui exponho meus sinceros agradecimentos a quern compartilha do 

"processo de maternagem" do meu mais novo rebento. 

— A Rostand, o qual me incentiva em todos os sentidos. principalmente 

pelo exemplo de batalhador que me passa dia-a-dia. 

— A Talitta e Priscylla pela torcida constante. 

— A minha familia (pai. mae irmaos e irmas) pelo apoio moral em todos 

os momentos. Em especial a Nena. pela colaboracao na correcao do texto e apoio 

incondicional. 

— A minha orientadora. professora Cristina Marin, que me acompanha 

desde a iniciacao cientifica. 

— A professora Eronides Donato (Nilda). cuja coorientacao foi de 

extrema relevancia na construcao deste rrabalho. me despertando novos olhares e 

novas formas de fazer. 

Aos colegas do mestrado. turma 96. com quern compartilhei muitas 

experiencias: Celia. Clodoaldo. lolanda. Joao. Jomar. Jussara. \erize. Rilma e 

\'andilo. Especialmente a Jussara pelo companheirismo durante esta Jornada, a 

Yandilo pelos longos dialogos que travamos e a Celia que se dispds a ler este 

rrabalho e fazer observacoes importantes. 

— A Xenia. com quern sempre mantive boa convivencia. cuja 

sensibilidade me foi revelada em um dos momentos mais dificeis desta 

caminhada. Principalmente em relacao ao apoio moral e intelectual a mim 

dispensado. 

— Aos queridos amigos. sempre presentes nos momentos especiais da 

minha vida academica. os quais me concedem a honra de estender a amizade pela 

vida afora: Ballo. Charlinho. Enedina. Francimar. Gustinho e Mara. 
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— Aos professores do mestrado os quais deixaram marcas indeleveis na 

minha maneira de praticar as ciencias sociais. Dos quais destaco: Cristina. 

Lenyra, Bira e. em especial, Durval, por quern desenvolvi uma admiracao 

incomensuravel. 

Aos funcionarios: Joaozinho. Verinha e Rinaldo (da coordenacao do 

mestrado) e Rosicler (da biblioteca da pos-graduacao). pelo atendimento 

carinhoso que sempre me ofereceram. 

— A CAPES pela concessao da bolsa. que possibilitou a realizacao deste zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

trabalho. 

— Aos protagonistas do caso da invasao do cruzeiro, eixo principal desta 

dissertacao. especialmente: Dona Maria Jose. Rinaldo. Dona Rita Felix. Sr. Pedro 

Felix. Dona Arlete. Dona Josefa. Dona Josefa Cclina e Sr. Jose. 
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Este trabalho busca perceber as representacdes construidas por alguns 

individuos enxolxidos em um movimento de ocupacao de terreno para 

construcao de moradias, na periferia de Campina Grande PB. O objeto de estudo 

advem de uma pesquisa realizada em nivel de graduacao em Ciencias Sociais. no 

ambito do Programa Institucional de Bolsas de lniciacao Cientifica (P1B1C). 

arraves da qual constatou-se que a maioria dos participantes eram do sexo 

feminino.Neste sentido. direcionou-se o foco de interesse de modo a entender 

como se deram as socializacdes desses indixiduos. tentando buscar nas mesmas o 

respaldo para sua atuacao no moximento. a partir de suas historias de vida. Com 

base na nocao de numdos privado e publico que. em geral. norteiam os trabalhos 

que contemplam as relacoes de genero. tentou-se compreender como se deram as 

participates de homens e mulheres no referido moximento. Optou-se. poilanto. 

por uma pesquisa qualitatixa. que possibilitasse a iitiliza^ao da tecnica entrexista 

do tipo historia de xida. beni como da memoria. enquanto instrumentos de 

analise. Assim. foram realizadas oito (8) entrexistas nesta noxa fase. sem 

desconsiderar. no entanto. as quarenta (40) realizadas na pesquisa anterior 

(PlBlC).Os capitulos e sub-capitulos que compoem a dissertacao partem de 

temas reconentes nas falas dos entrexistados. tendo sido organizados de fonna a 

possibilitar o xislumbre de um processo exolutixo nas xidas dos referidos 

indixiduos ate o momento da ocupagao. a fun de facilitar o acesso a resposta ao 

questionamento que norteia este trabalho: Como estes indixiduos elaboram as 

nocdes de masculino e feminino na luta pela moradia? Serao seus enxolximentos 

nesta luta marcados pela influencia destas elaboracoes? Ao fazer alusao ao dito 

popular "santo de casa nao obra milagres". pretende-se ir alem da compreensao 



elementar da falta de reconhecimento das pessoas da familia como capazes de 

resolver problemas que a afligem. Assim, tenta-se transpor esta ideia para um 

piano mais amplo da vida social, enxergando a casa como relacionada a tudo o 

que envolve o ambito privado da vida social. O milagre seria, pois, o realizar, o 

agir no sentido politico. Resta, entao. o questionamento "Santo de casa obra 

milagre?", na esperanca de que o caminho percorrido para a realizacao deste 

trabalho, exposto em suas linhas e entrelinhas. contribua de alguma forma para 

uma reflexao que sugira algumas possibilidades de resposta. 



Cet ouvrage a le but cTanalyser les representations construites par 

quelques individus apartenant a un mouvement d'occupation d'un terrain en vue 

de batir des habitations, a la peripheric de Campina Grande/PB. L'objet d"etude 

proxient d*une recherche developee au niveau du cours de graduation en 

Sciences Sociales. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Venceinte du ProgramazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Institutional de Balsas de Iniciacdo 

Cientifica (PIB/C). Cette recherche a pennis la constatation d*une participation 

massive d'indixidus du sexe feminin dans le procede etudie. En ce sens, le point 

central s'adresse a la comprehension de la facon dont les socializations de ces 

individus s'est donnee. en xue d"en chercher le soutien de sa participation dans le 

mouvement a partir de leurs histoires de vie. Soutenue par les notions des 

mondes prive et publique qui orientent en general les outages qui contemplent 

les relations de genre, nous axons eu I"intention de comprendre comment s'est 

donnee la participation d'hommes et femmes dans le mouvement cn question. 

Cependant nous axons choisi une approche qualitative permettant d"utiliser 

comme instruments d"analyse les techniques enquete historique et memoire. 

Ainsi nous axons realises huit (08) enquetes en cette nouxelle phase, tout en 

considerant les autres quarante (40) realisees par occasion de la recherche 

anterieure (PIBIC). Les chapitres et sous-chapitres qui comprennent la 

dissertation resultent des idees recurrentes apprises des discours des interxiexves. 

organisees de fa^on a permettre d'enxisager un procede exolutif dans les vies de 

ces indixidus jusqu'au moment de Loccupation. dans le but de rendre plus facile 

a obtenir la reponse a la question primordiale de cet ouxrage: Comment ces 

indixidus elaborent-ils les notions de masculin et feminin au nixeau de la lutte 

pour l'habitation? Seront-ils leurs engagements dans cette lutte influences par 



K elaboration de ces notions? En se rapportant au proverbe "Saint de la ville n'est 

pas prie" (aussi " I I n'y a point d'heros par son valet de chambre'"), nous voulons 

depasser la comprehension elementaire de la manque de reconnaissance des 

individus de la famille d'etre capables de resoudre les problemes qui les frappent. 

De cette facon, nous essayons de faire une projection de cette idee sur un plan 

plus vaste de la vie sociale, en envisageant Habitation rapportee a tout ce 

qu'enveloppe le domaine prive de la vie sociale. Le miracle serait-il done la 

realisation. Taction au sens politique. II nous reste. par consequent, la question 

"Saint de la ville est-il prie0". en attendant que le chemin traine le long de la 

realisation de cette recherche puisse contribuer pour une reflexion suggerant 

quelques possibilites de reponse. 



- //t //'r r/// C/7 o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A realizacao deste trabalho. tendo como locus de investigacao a ocupacao 

do Cruzeiro, diz respeito ao interesse em continuar uma pesquisa realizada no 

periodo de agosto/94 a julho/96. quando pailicipamos do P1B1C1 (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciacao Cientifica). enquanto aluna do curso de 

graduacao em Ciencias Sociais - L'FPB. 

A referida pesquisa envolveu participantes de dois movimentos de 

ocupacao de terreno para construcao de moradia. a saber o atual baiiTo Jardim 

Borborema (anrigo Velame) e o bairro do Cruzeiro (por tras do Colegio Raul 

Cordula)." Inritulava-se "Condicao Feminina e Participacao Politica" e buscava 

analisar a participacao de algumas mulheres envolvidas nestes movimentos. 

relacionando-a as suas condicoes de mulher. Em outras palavras. compreender a 

relacao entre ser mulher e participar de uma atividade reconhecida como politica. 

A primeira fase da pesquisa (agosto 94 a julho/95) ocorreu na "invasao do 

Velame". onde entrevistamos vinte mulheres. A segunda fase (agosto/95 a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 A pesquisa foi realizada com a participacao de outra aluna bolsista (Acsia Lima Alencar) e sob 

a orientacao da professora Cristina Marin. 

2 A opcao de trabalharmos com dois campos se deu pela inviabilidade de continuarmos com a 

"Invasao do Velame". Consta que, a epoca do trabalho de campo, a ocupacao ainda nao havia 

se consolidado, mas tudo se encaminhava de forma satisfatoria. Logo comecou a surgir 

problemas de reintegracao de posse, e os ocupantes, que ate entao tinham nos acolhido, 

passaram a duvidar de nossas intencoes, passamos a ser vistos com maus olhos, como se 

pudessemos interferir no resultado. Foi entao que muitas portas se fecharam para nos 

(literalmente) e houve quern nos acusasse verbalmente de estar botando tudo a perder. 
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julho/96) se deu na "inxasao do Cruzeiro", neste espaco sentimos a necessidade 

de incluir as informacoes de homens participantes. 

Entrexistamos, entao, oito homens e mais doze mulheres, que, somados as 

vinte mulheres do primeiro ano de pesquisa, totalizaram quarenta informantes. 

Mesmo tendo trabalhado com dois campos. nao nos interessamos em fazer 

comparacoes neste sentido. portanto. analisamos os dados como um todo e 

obtivemos alguns resultados que suscitaram noxos questionamentos. 

A pesquisa indicou as mulheres como maioria pailicipante e o motivo da 

participacao como sendo relacionado a seus interesses cotidianos. ou seja. que as 

mulheres participaram movidas pelo interesse em solucionar um problema 

crucial dentre os tantos problemas domesticos que se Ihe apresentam 

cotidianamente - a falta de moradia - lixrando com isso. o orcamento familiar do 

peso do aluguel. 

Nosso interesse em recorrer aos homens pailicipantes no segundo 

momento. justifica-se por acreditannos que. numa pesquisa sobre a participacao 

politica de mulheres. considerando o xies das relacdes de genero que 

intencionaxamos ressaltar. seria imprescindixel se entender. tambem. como se 

deu a participacao dos homens. para entao compararmos uma e outra. procurando 

entender se os motives e as formas se diferenciavam. 

Percebermos entao, que, apesar dos motivos se diferenciarem, haja xisto 

que a iniciatixa de participar sempre partiu das mulheres-esposas ou em alguns 

casos. maes, havendo inclusive uma certa reacio por parte dos homens-maridos e 
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filhos, no sentido de desacreditarem da pertinencia da participacao, na forma, nao 

constatamos diferencas relevantes. Homens e mulheres participaram de todas as 

fases da "invasao". desde a limpeza do terreno ate a construcao das casas, 

principalmente no que diz respeito as formas de obtencao de meios para tanto, 

(material de construcao, etc.). 

Os participantes homens enxergavam a participacao das mulheres. a partir 

da ideia de que existe uma tendencia do sexo feminino ter perseveranca e "jeito 

para essas coisas". Alem disso. argumentavam que as mulheres teriam mais 

tempo sobrando porque nao trabalhavam. Este argumento foi utilizado tambem 

por mulheres participantes. inclusive algumas que trabalhavam fora de casa. alem 

de exercerem suas funcoes de dona-de-casa e maes. 

Alem dos dados da pesquisa anterior terem suscitado novos 

questionamentos que alimentaram o desejo de dar continuidade a este estudo. 

desta feita enquanto mestranda de Sociologia Rural, houve a influencia de novos 

conhecimentos teoricos adquiridos a partir de um curso de Historia dos 

Costumes3 do qual participamos. Nao poderiamos deixar de destacar tambem. a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 O curso foi oferecido pelo Departamento de Historia e Geografia (D.H.G) - UFPB - Campus 

II. Realizamos um trabalho de conclusao de curso, intitulado Mundos Privado e Publico - Locus 

da acao feminina. onde tentamos unir a experiencia do PIBIC com a do referido curso, no qual 

um dos modulos tratou das questoes de genero. Apresentamos este trabalho na primeira fase 

da selecao para o curso de Mestrado em Sociologia Rural. 
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importancia da disciplina Mo\imentos Sociais. cursada no Mestrado, enquanto 

incentivadora da decisao em continuar o trabalho.4 Voltamos ao campo em 

setembro de 1997. objetivando um reconhecimento da area e a reflexao da 

possibilidade de continuar trabalhando com aquele grupo. 

Nesta nova fase. contamos com oito entre\istados (cinco mulheres e tres 

homens). que. por sinal. ja haviam nos concedido entre\istas anteriormente. 

Procuramos nesta oportunidade. aprofunda-las. realizando-as enquanto historias 

de \ida. norteando-as atraves de um roteiro pre\ iamente elaborado\ 

A diminuicao no quadro de entrevistados. se relaciona a dificuldade de 

reenconrrar as pessoas. Algumas voltaram a morar na zona rural (seus lugares de 

origem). outras sempre se encontravam no trabalho as vezes que la voltamos. 

Mesmo assim. consideramos as entrevistas obtidas anteriormente. apesar de 

termos tambem como referenda as mais recentes. 

Nosso objetivo no presente trabalho e pois. perceber as representacoes que 

os "invasores" constroem de suas participacoes no movimento. problematizando 

da seguinte forma: - Como estas pessoas elaboram as ideias de masculino e 

feminino na luta pela moradia0 Serao suas participacoes marcadas pela influencia 

destas elaborates? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d A disciplina Movimentos Sociais teve um enfoque geral nas relacoes de genero e foi 

ministrada pela professora Cristina Marim que orienta este trabalho e pelo professor Dr. Durval 

Muniz, UFPB - Campus II. 

5 O roteiro, apesar de nao ser seguido de forma rigida, facilitou uma certa organizacao nas 

entrevistas, de acordo com os tres ciclos basicos das vidas dos entrevistados: INFANCIA (onde 

nasceu e se criou /familia / estudo / trabalho / condicoes de moradia); ADOLESCENCIA 

(amizades / namoros/casamentos / estudos / trabalho / condicoes de moradia/familia); Fase 

ADULTA (namoros/casamentos/ trabalho/participacao politica/familia/moradia). 
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Nossa preocupacao se justifica baseada no pressuposto da separacao 

historica do espaco social em dois mundos antagonicos: o privado e o publico, 

que vai alem dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma divisao geogrdfica ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA meramente fisica da socicdade, mas 

esferas de aqdo e significado social a partir das quais se arma e vislumbra ioda 

uma cosmologia"' (Roberto da Matta; 1991, 159)6. Dentro desta perspectiva, o 

espaco privado se constitui na esfera de acao feminina e. tudo que acontece nesse 

ambilo. e intrinsecamente relacionado as mulheres. Este seria entao. o mundo 

baseado na emocao. contraposto ao mundo da razao. o publico, locus das 

athidades ditas masculinas. 

ContinuandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dentTO desta logica. denrre as atividades "racionais'". 

inerentes aos homens. se encontram as atividades politicas e. portanto. se a 

considerarmos de fonna rigida e fechada. ao menos teoricamente este tipo de 

atividade estaria interditada as mulheres. 

E. sendo fato que as mulheres participant de atividades politicas. inclusive 

no "caso do Cruzeiro" constant como maioria participante. nos interessa entender 

como se deu suas socializacoes. bem como as dos homens tambem participantes. 

buscando perceber como constroem as nocoes de genero - feminino e masculino 

- e se estas construcdes se relacionam com a perspectiva de mundos privado e 

publico com base na diferenciacao de papeis masculinos e femininos. 

Visto que a participacao das mulheres nesse movimento se relaciona ao 

seu universo de reivindicacoes. tanto quanto clubes de maes. associa?6es de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 A Casa e a Rua, DA MATA, Roberto, Ed. Guanabara Kaogan S. A. Rio de Janeiro, R.J. 4a 

edicao, 1991. 
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mulheres de bairros. luta por creches, etc. (Celia Regina Jardim Pinto, 1992)7, 

percebemos sua peculiaridade e sugerimos que ela se deu enquanto extensao das 

atividades domesticas e, talvez por esse motivo, nao tenha sido percebida 

enquanto politica pelas personagens femininas do movimento. 

Mas, o que dizer em relacao as personagens masculinas? Essa e nossa 

preocupacao. compreender as representacoes sobre as aruacoes politicas de 

homens e mulheres envolvidos na ocupacao do Cruzeiro. 

PINTO (1992) percebe que. entre as ciencias sociais. a ciencia politica 

deixa uma lacuna no que diz respeito ao estudo das questoes especificas da 

mulher. Ela sugere. pois. que. entre as razoes desta ausencia. se enconrra o fato 

de que ainda nao aconteceu no ambito da politica o que aconteceu em relacao ao 

mercado de trabalho. ou seja. ainda nao houve uma entrada macica das mulheres 

neste espaco social.8 

Dentro de uma linha especifica de pesquisa. o estudo do cotidiano. espaco 

sugestivo a mulher. surgem trabalhos de antropologos e historiadores. No ambito 

das ciencias politicas nao se deu nada parecido com o ocorrido no mundo do 

trabalho. ou em relacao a aspectos teoricos metodologicos. Portanto. no dizer de 

PINTO (1992). os trabalhos sobre a mulher. nesta area, limitam-se aos estudos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Movimentos sociais: espacos privilegiados da mulher enquanto sujeito politico. PINTO, Celi 

Regina Jardim. In: Uma Questao de Genero (org.) COSTA. Albertina de Oliveira e BRUSCHINI, 

Cristina. Ed. Rosa dos Tempos, Fundacao Carlos Chagas, 1992, Rio de Janeiro. 

e Ela entende que, a entrada macica das mulheres nos ultimos 30 anos no mercado de trabalho 

suscitaram trabalhos na area da sociologia do trabalho, tanto por estudiosos da area das 

relacoes de genero, quanto por outros ligados as questoes relativas ao trabalho. 
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referentes a sua presenca no legislativo ou ao comportamento eleitoral, 

combinando-se as preocupacoes tematicas hegemonicas na area.9 

A autora considera ainda que, a questao especifica da luta politica da 

mulher nao foi enfatizada por ser percebida enquanto reflexo da prioridade dada 

ao ambito privado. entendendo-o enquanto politico. Portanto. ela se preocupa em 

refletir sobre os espacos possiveis de entender a mulher enquanto sujeito politico 

ativo. 

Os movimentos sociais constant, ao seu ver. comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "espacos privilegiados 

da mulher enquanto sujeito politico", pois abrem um leque de possibilidades. 

uma vez que abrangem tao variados aspectos da vida social, e dentre eles. os 

espacos que fazem pane do universo de reivindicacoes especificamente 

femininos. 

Para ela. os movimentos sociais se relacionam com esferas 

institucionalizadas de poder. com o Estado. e esta relacao se da de forma aberta. 

publica. pois quando alguein adere a um movimento. o faz no mundo publico. 

Dai. no caso das mulheres. se dar o surgimento de uma nova identidade. o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 Pode-se citar como exemplo, a seguinte obra: TABAK, Fanny e Toscano, Moema. Mulher e 

Politica. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1982. Hoje. Vol. 43. 

Ao fazer a apresentacao da obra citada, Heloneida Studart justifica o fato de quantitativamente 

as mulheres nao marcarem presenca no mundo politico como diretamente relacionado ao 

carater patriarcal da nossa cultura, via elitismo e autorftarismo. Exemplifica com o fato das 

duplas e ate triplas jomadas serem tao cansativas ao ponto de nao favorecerem a participacao 

da mulher nos movimentos sociais. E sao justamente estes movimentos que propiciam um 

engajamento do cidadao com os partidos politicos e, consequentemente, os tornam 

candidatos. Diz ainda que a mulher, nos movimentos e mais aproveitada como militante de 

base, aquela que organiza e esquematiza as reunioes e as festas, nao sendo bem aproveitado 

o seu potencial enquanto idealizadora ou articuladora de alguma atividade mais relacionada a 

politica em si. Portanto, faz parte da cultura machista em que vivemos consolidar e reforcar o 

preconceito contra a mulher na politica, relacionando este tipo de atividade ao homem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Sendo 

um ser privatizado, a mulher e condicionada a calar-se no mundo publico, tomar-se publica a 

atemonza". 
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enfrentamento as novas relacoes de poder. Alem disto, a adesao sugere um novo 

tipo de relacionamento, seja com a familia, vizinhanca, com as afetividades. 

enfim, em todos os m'veis. Percebe-se entao que, segundo esta autora, a formacao 

de movimentos sociais se estende a todos os niveis das relacoes de poder. nao se 

limita ao seu carater reivindicatorio. 

Em torno de tudo isso. ela discute a localizacao'manutencao/ rompimento. 

das relacoes de poder. a partir das relacoes de genero. enquanto praticas que 

reproduzem as desigualdades entre homens e mulheres. Tais relacoes. ainda no 

seu entender. devem ser pensadas a partir de duas situacoes distintas: 1L' - As 

relacoes de genero constituindo o movimento (movimento feminista); 2L' - As 

praticas que se dao a partir das relacoes de genero como possibilidade dentro dos 

movimentos sociais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "I'm espaco fundamental para essa luta " (1992:139). 

PINTO destaca. em relacao a insercao da mulher em movimentos. a 

ruptura da identidade privada e sua insercao no espaco publico, afirmando que os 

novos sujeitos que surgem a partir dos movimentos e da ruptura entre o privado e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 publico, que eles suscitam. constituent um novo sujeito politico, que "busca 

participacao, tern demandas especificas e provocam novas formas de relacao de 

poder comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 Estado". (1992:136). Considerando a dificuldade existente para a 

mulher ocupar espacos como representantes de outros interesses que nao os 

particularmente femininos. entende a autora que os espacos conquistados sao 

espacos de praticas fundamentais. mesmo quando os sujeitos nao sao conscientes 

das desigualdades que permeiam as relacoes de genero. Neste sentido. os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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movimentos sociais constam como via possivel de acesso da mulher nos espacos 

de representatividade. 

No Brasil tern aumentado consideravelmente a presenca das mulheres nos 

espacos publicos, isto apesar de nao garantir lutas contra as desigualdades entre 

homem e mulher, abre um espaco fundamental para essa luta (PINTO. 1992). 

uma vez que propicia mudancas nas praticas sociais. 

Jeni Vaitsman. corrobora com esta ideia. mas nao confere maior 

importancia a questao da participacao politica. prefere perceber que qualquer 

athidade na esfera publica possibilita um novo olhar e consequentemente a 

possibilidade de novas praticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A partir de meados dos anas 60, a expanscio das classes medias 

urbanas e o aiimcnto du parlicipacdo fenunina na esfera publica, em 

atividades edticacionais, profissioiuus. cicntificas, polilicas e 

ciillunus, comccam a corrocr as buses da familia conjugal moderna. 

que mal havia se firmudo entre alguns segmenios da sociedade 

brasileira". (1994:17). 

Esta autora historicisa a divisao dicotomica em mundos privado e publico 

e mostra de que forma se deu a passagem das mulheres pelas fronteiras entre 

estes dois mundos. alcancando a " rua ". como diria DA MATT A (1991). Ela 

parte da ideia de que " a elemento estruturanie da familia conjugal moderna e a 

dicoiomia entre papeis publicos e privados. alribuidos segundo o genero". 

(1994:17). para mostrar que os valores igualitarios que passaram a basear a 

familia modema (nao sem confiitos) conrribuiram para a diluicao das atribuicoes 

do genero. dando espaco as noxas fonnas de familia. O que nao quer dizer que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 VAITSMAN, Jeni. Flexiveis e Plurais - identidade, casamento e familia em circunstancias 

pos-modernas. Rio de Janeiro, Rocco, 1994. 
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houve uma transicao de um tipo tradicional de familia para outro moderno, mas 

quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sinalizam jusiamente o esgotamcnlo do tipo moderno de casamento e 

familia" (1994:14) o que contribuiu significativamente para a desmistificacao da 

familia e do casamento como sendo um fim em si mesmos, como imutaveis, 

portanto como tendo uma essencia. 

As transformacoes nos comportamentos. no casamento e na familia. 

segundo esta autora. "vinculam-se a processus mais amplos de trans format, do 

social." (1994:15). Mas de que forma? Esta resposta so e possivel se a divisao 

dicotomica em mundos privado e publico for encarada tambem como construcao 

social, datada historicamente. 

"A modernizacao que engloba a industrializacao e a urbanizacao, o 

desenvolvimenlo de atividades ediicacionais. cicntificas e 

tecnoldgicas. a diferenciacdo institutional, leve implicacdes decisivas 

para a divisao sexual do trabalho e para a construcao social de 

genero moderna. Com a industrializacao e a sejKiracao entre unidade 

domestica e atividades empresariais, a divisao sexual do trabalho na 

sociedade reorganizou-se. 

A familia privalizou-se com a exc/usdo das mulheres das praticas que. 

na construcao das sociedades modernas passaram a ser exercidas 

niima esfera publica. que se transformou na medida nao so de poder, 

prcstigio e riqueza, mas tambem da cidadania ". ( : 15J. 

VA1TSMAN (1994) faz notar que. o interessante disto tudo e que esta 

familia moderna foi construida sob a egide dos principios individualistas. 

associados as ideias de liberdade e igualitarismo. Neste sentido. a familia 

conjugal moderna passa a ser vista como uma instituicao igualitaria, onde a lizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ T e 

escolha dos conjuges. por exemplo, e pratica comum. de forma que favorece uma 

certa igualdade sexual, na medida que surgem oportunidades para as mulheres 

em varios campos: educacao, emprego, etc. 
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O aprofundamento da modernizacao marcou, portanto, uma redefinicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da 

posicao social das mulheres abalando, dessa forma, a dicotomia entre publico e 

privado a partir da segunda metade dos anos 60. Ate entao, o panorama era outro, 

como destaca a autora: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fundada intma dicotomia entre papeis publicos e privados, a familia 

conjugal moderna, como categoria socioldgica e hislorica, se 

conslitui nao como modelo igualitdrio, mas hierurquica, e tornou-se a 

padrdo dominante entre classes medias dos grandes centros urbanos 

brasileiros ate meados dos anos 60 ". (1994: JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7). 

As transformacoes que vao se dando paulatinamente vao se refletindo na 

visao de mundo e na forma das mulheres se perceberem no mundo. Ao 

desafiarem um conjunto de praticas que legitimavam o sistema hierarquico nas 

relacoes de genero de forma ueral. as mulheres vao se dando conta das 

possibilidades de heterogeneidade. pluralidade. flexibilidade e instabilidade de 

um ser mulher. 

Como diz VA1TSMAN (1994). "ha sempre resistencta. invencdo e 

construcao de novos caminhos de inleracdo c jormas de sociabtltdade" 

(1994:190) dai. a sugestao da rransformacao da identidade feminina a patlir das 

que se deram na sociedade de forma geral. Identidade esta que passou a ser 

flexivel. aberta as possibilidades. ao devir. 

A partir do exposto e que consideramos a participacao das mulheres 

"invasoras" enquanto uma atividade politica. mesmo ad\inda das suas condicoes 

de mulheres. esposas. maes. donas-de-casa. ou seja. mesmo que permeada de teor 

privado, digamos assim. 



Mas o que sera que elas pensam a esse respeito? Quais serao as suas 

representacoes no tocante a participacao no movimento de ocupacao do 

Cruzeiro? E isto que pretendemos entender a partir da pesquisa realizada. 

Buscamos demonstrar o *'algo mais", extrapolar os fatos, ir alem do obvio, 

contribuindo a partir do nosso olhar, para a compreensao de uma realidade 

representada nas falas dos entre\istados, que nos deram acesso as suas vivencias 

enquanto participantes da ocupacao. a partir de suas historias de vida. nao apenas 

com os relatos dos fatos do movimento em si. 

Teria sido pratico aborda-los apenas acerca da "invasao". teriamos ficado 

a par dos acontecimentos. dos objetivos. do desenrolar dos fatos. da consolidacao 

da ocupacao. Porem. dariamos apenas respostas prontas e frias. que nao 

agucassem o pensamento. nao propiciassem uma investigacao. Apenas 

contariamos uma versao. como se ela fosse a unica possibilidade de apreensao da 

realidade daquele fato. 

Dai a nossa opcao de utilizar as representacoes sociais. enquanto objeto de 

analise entendendo-as como capazes de. a partir de minucias. de nuances, elencar 

possibilidades de leitura daquela realidade. Panimos do pressuposto de que toda 

e qualquer interacao humana pressupoe representacoes sociais: Dai sua 

especificidade e importancia para quern se propoe a entender o social. 

Emile Durkheim (1970)". enquanto precursor dos estudos das 

representacoes, na sociologia. se preocupa em mostrar que. tanto a vida mental zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 DURKHEIM, Ernile. Representacoes Individuals e Representacoes Coletivas. In: Sociologia e 

Filosofia. Rio de Janeiro, RJ. Rio Forense, 1970. 13-42. 
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do individuo, quanto a vida coleriva sao compostas de representacoes. Portanto, 

sua analise parte da compreensao de que existem representacoes individuals e 

coletivas, sugerindo que cada um destes tipos seja tratado por uma ciencia 

especifica. Ou seja, as representacoes individuals deveriam ser objeto de estudo 

da psicologia, enquanto a sociologia se preocuparia com as representacoes 

coletivas. 

Seu argumento central baseia-se na ideia da exterioridade das 

representacoes coletivas. ou seja. que elas partem do exterior e nao do interior do 

individuo. Percebemos entao que ao tratar das representacoes coletivas. ele o faz 

enquanto fato social, que. embora mantenha relacoes com as condutas 

individuals, se sobrepoem ao individuo. Donde podemos perceber a evidencia da 

dicotomia individuo-sociedade. que e a base da teoria durkheimiana. 

I'm outro autor. ( Serge Moscovici. 1994)'*. alerta para o fato de que o 

problema individuo-sociedade deve ser analisado atentamente. Este autor 

reconhece que a psicologia. por muito tempo, insistiu em tratar os problemas 

psicologicos considerando-os como sendo apenas individuals, porem acredita que 

existe uma reciprocidade entre o individuo e o coletivo. donde podemos perceber 

seu descredito na possibilidade da sobreposicao do coletivo. 

Isto nos remete a reflexao de que ambos os tipos de representacao, 

individual e coletiva, sao. na verdade. representacoes sociais. pois, so existem 

porque existe a sociedade e esta. por sua vez, e composta por sujeitos. uma vez zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 MOSCOVICI, Serge. Textos em Representacoes Sociais. Prefacio de Serge MOSCOVICI. 

(Orgs.) Pedrinho A.Guareschi, Sandra Jovchelovith. Petropolis: Vozes, 1994. 7-16. 
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que "nao existe sujeito sem sistema, nem sistema sem sujeito". (1994:11). Neste 

sentido, a dicotomia existente entre o individuo e o coletivo, se torna, para 

MOSCOVICI (1994), "lentes deformadoras", que podem embacar ou deturpar os 

fenomenos sociais. 

Ao fazer um cotejo entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DURKHE1M e MOSCOVICI. Pednnho A. 

Guareschi (1994)13 percebe que. como DURKHE1M. MOSCOVICI entende a 

"forca concreta da realidade social", o fato de que ela se apresenta aos sujeitos 

sociais como um dado, como algo que tern "quase a mesma forca das pedras que 

fazem o chao do mundo"(1994:19). Porem. diferente de DURK.HE1M. 

MOSCOVICI percebeu o peiigo em se reduzir tudo ao coletivo. esquecendo-se 

da dinamicidade social, que apesar de ser consensual e reificada da margens a 

acao dos sujeitos sociais que podem desafiar o coletivo e ate transform a-lo. 

dependendo das circunstancias. 

E pois. alicercada no ponto de vista destas duas referencias. que a teoria 

das representacoes vai se aprofundando. Podemos exemplificar com os estudos 

de Peter Berger e Tomas Luckmann (1973)N. 

Como sugerem estes autores. poucos se interessam pela interpretacao 

teorica do mundo. mas todos vivem em algum tipo de mundo. Isto. ao nosso ver, 

pressupoe uma pluralidade de mundos e por conseguinte. a desnaturalizacao de 

um mundo absoluto. E. pois. justamente a relatividade do significado de mundo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"3 GUARESCHI. Pedrinho, A. JOVCHELOUWITH, Sandra, (orgs.). Textos em Representacoes 

Sociais. Petropolis: Vozes, 1994. 

1 4 BERGER, Peter e Luckmann, Tomas. A Construcao Social da Realidade: Tratado de 

Sociologia do Conhecimento. Petropolis: Vozes, 1973 (Colecao Antropologia, n e 5). 
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que norteia a ideia de representacao social. O que e real? Algo dado, estatico e 

imutavel, passivo e a espera de ser apreendido? Ou algo dinamico, em constante 

processo de constmcao/desconstrucao/reconstrucao?. 

Diferente do que se possa parecer, a realidade nao existe por si mesma. E 

construida socialmente e influenciada pelos diversos momentos historicos. Ou 

seja. toda realidade configura um certo conhecimento. que so e valido em 

detenninados contextos. Portanto. nao se pode falar em um conhecimento mais 

real. E neste sentido que BERGER e LUCKMANN (1973) rompem com a 

discussao - o que e verdadeiro/o que nao e xerdadeiro. Preferem tentar entender 

como se constroem as "realidades" na xida cotidiana. considerando esta 

construcao como social e subjetiva ao mesmo tempo, embora indixidualmente a 

reconhecamos como independente de nos. 

Percebendo a importancia do conhecimento na xida dos indixiduos. e que 

estes autores se preocupam em entender como o mundo subjetivo se configura. 

tomando-se objetixo. Tomam a linguagem como elemento crucial, pois a 

comunicacao e imprescindixel. E a linguagem que objetixa o homem e o mundo. 

e ela nao se configura indix-idualmente. pressupoe relacao. 

Pensar no social e pensar em signos, significados. construcao de 

subjetixidades. interacoes face a face . Este tipo de interacao impde tipificacoes e 

sao as tipificacoes que tomam as coisas e os seres existentes. A partir do 

momento que ripificamos algo e porque algo existe. 
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Sao dois os fundamentos da condicao humana: Subjetivacao e objetivacao. 

Nao e a toa que ha sempre um aspecto do real que nos parece mais real. Isto tern 

a ver com a subjetividade intrinseca a nossa condicao humana, apesar de nao 

podermos vislumbrar o individuo criando o social. O social pressupoe 

construcao, cotidiano. processo de institucionalizacao. Este processo se da 

atraves de padroes e toda intersubjetivacao so se da a partir da objetivacao, donde 

se pode perceber que a realidade e pre-ordenada. Aquilo que e apreendido pelo 

sujeito. aparece enquanto objeto. Neste sentido. os fatos em si nao sao tao 

importantes quanto o e a capacidade que os individuos tern de construir o fato. 

aparatado por uma estrutura simbolica que propicia esta construcao. 

A linguagem aparece como elemento fundamental, que permite a 

apreensao dos processo de objetivacao. pois permite transmitir objetivamente 

subjetivacoes. E ela que fomece o nexo. a logica. o sentido. Para BERGER e 

LUCKMANN (1973). a linguagem e capaz de exprimir um mundo subjetivo 

atraves de objetivacao. 

O mundo nunca ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "per se" objetividade. mas sempre aparece como tal. 

Isto implica em percebe-lo como criacao. como construcao. como eterno devir. A 

realidade so existe a partir das relacoes: nao existe realidade de forma solitaria. 

pois o outro e o veiculo de subjetivacao, age como espelho que reflete a 

subjetividade dele e a minha. A partilha da realidade so se da face a face, 

situacao que os dois autores veem como privilegiadas, porque propicia a 

apreensao por mais de uma subjetividade. Existe uma certa flexibilidade inerente 

a este tipo de situacao, que e imprescindivel a apreensao do outro. 
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Porem, o mundo nao se compoe apenas de interacoes face a face. Por 

exemplo, nao ha necessidade de passarmos por situacoes que todos passam para 

sermos capazes de vivenciarmos experiencias. Neste sentido e que estes autores 

percebem a linguagem como sendo capaz de acumular significados e 

experiencias, ou seja, como propiciadora de abstracao. Para eles, o homem e 

fadado a expressividade. necessita de linguagem para existir. Donde, percebe-se 

a linguagem como fundante do social e vice-versa. A linguagem pressupoe 

reciprocidade. ela constroi a subjetixidade de cada um. mas tern a propriedade de 

transcendencia. 

Compreende-se. entao. que a "natureza humana" e sempre social. Sendo 

assim. para cada sociedade existe uma "natureza humana". O homem nasce 

incomplete e e construido no decorrer de sua socializacao. A formacao do eu se 

da paulatinamente. Eu me construo. mas a partir do projeto do grupo que eu 

componho. 

E nesta perspectiva que tentaremos rrabalhar com as representacoes dos 

atores da ocupacao do Cruzeiro, percebendo a importancia de cada uma na 

construcao do moximento enquanto fato memoravel em suas trajetorias de vida. 

Quando fazemos a opcao por uma pesquisa qualitative, o fazemos por 

reconhecer. neste metodo, a possibilidade de lancarmos mao de instrumentos 

como: a representacao, a memoria. a historia de vida, instrumentos estes que 

privilegiam a participacao dos indixiduos na construcao do social, trazendo a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tona a dialetica que permeia a relacao individuo-sociedade, entendendo-a como 

espaco de possibilidades e pluralidades. 

Pierre Nora (1981 ) 1 5 diz quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a memdria se enraiza no concrete, no 

espaco, no gesto, na imagem, no objeto." (1981:9). Para ele, existe um momento 

particular na nossa historia, este estabelece ligacoes com nossa curiosidade pelos 

lugares onde a memoria "se cristaliza e se refugia. E neste momento que a 

consciencia da ruptura com o passado se confunde com o sentimento de uma 

memoria esfacelada (1981:7)", e pois. um momento de articulacao entre o que 

foi \ i \ ido e as lembrancas do que foi \ivido. no qual o sentimento de 

continuidade surge enquanto residue ou seja. enquanto reminiscencias. 

As memorias ocupam "lugares de memoria". estes lugares permitem 

transporta-las a historia. como sugere este autor: 

"A memdria e a vida, sempre carregada pelos grupos vivos e, nesse 

sentido. ela esta em permanenie evolu^do. aberia a dialetica da 

lembranca e do esquecimenlo. inconsciente de suas deformacdes 

sucessivas. vulnerdwl a todos os usos e manipulacoes, suseeptivel de 

longas latencias e de repentinas reviializacdes. (1981:9). 

A nocao de memoria tern a ver com estoque de lembrancas. E como se o 

vivido fosse armazenado e so viesse a tona de acordo com as necessidades dos 

sujeitos. 

Ao tratar da memoria, NORA, valoriza a consciencia individual enquanto 

"lugar de memdria", capaz de resgatar a memoria coletiva. "Quando a memdria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 NORA, Pierre. Entre Memoria e Historia. A Problematica dos Lugares. In Projeto Historia: 

Revista do Programa de Estudos de Pos-Graduados em Historia e do Departamento de 

Historia da PUC-SP, Sao Paulo, 1981. pp.7-28. 
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nao esta mais em todo lugar, ela nao eslaria em lugar nenhum se a consciencia 

individual, uma decisao solitdria, nao decidisse dela sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA encarregar."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1981:18). 

Embora a memoria coletiva nao se constitua no somatorio das memorias 

individuals, e relevante a participacao do individuo na sua construcao. "Menos a 

memoria e vivida coletivamente, mais ela tern necessidade de homens 

particulares que fazem de si mesmos homens-memorid\ (1981:18). 

A descontinuidade se faz presente no artificio de reconstrucao do vivido. 

Portanto, percebe-se que a relacao entre os individuos e o passado e dinamica, e 

esta dinamicidade, no dizer de NORA, "reside nesse jogo sutil do impenetrd\-el e 

do abolidd" (1981:19). Sugere, entao, que existe um lugar (o passado) ao qual 

nao se pode voltar, a nao ser atraves da memoria. 

Como sugere este autor, a partir da oralidade, se destaca o particular: 

"Citar os atores, fazer ouvir suas vozes (...) Como nao ver, nesse 
gosto pelo cotidiano no passado, o unico meio de nos restituir a 
lentidao dos dias e o sabor das coisas? E nessas biografias de 
anonimos, o meio de nos levar a apreender que as massas nao se 
formam de maneira massif cada. "(1981:20). 

"Imaginacao", "aura simbolica", sao expressoes que NORA utiliza para 

explicar o que vem a ser "lugar de memoria", dando a entender que, como 

qualquer outro aspecto das interacoes entre homens, este "lugar de memoria" e 

construcao, e como tal, revestido de carater imaginario e simbolico, o que faz 

crer que o "lugar de memoria" e relarivo, so existe a partir de deterrninado 

referencial. Nem sempre um lugar de memoria e comum a todos, podendo so 

existir em relacao a um deterrninado olhar. Dai a nossa intencao de trabalhar com 
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a memoria dos atores da trama do Cruzeiro, tentando resgatar a partir de suas 

historias de vida, dos seus passados, seus lugares de memoria no tocante as 

relacoes de genero, tentando entender como construiram suas nocoes a respeito 

de masculino e feminino, bem como perceber de que forma elas se manifestaram 

na luta que empreenderam pela moradia, e na representacao que constroem em 

torno da participacao no movimento. 

Ainda no que concerne a memoria, consideramos, tambem, as 

consideracoes de Eclea Bosi (1994)16, que sugere que, quando conseguimos opor 

as lembrancas com a atualidade, estamos reconhecendo-as enquanto lembrancas. 

Ao evocar o passado e necessario a consciencia de que se esta vivenciando o 

presente. Para se conhecer o presente e a si mesmo, ha de se voltar ao passado. 

Neste movimento de ida e vinda, reflexao e localizacao sao 

imprescindiveis, no sentido de nao tornar a lembranca uma "imagem fugidia".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O 

sentimento tambem precisa acompanha-la para que ela nao seja uma repeticao 

do estado ami go, mas uma reaparicad" (1994:18). 

A memoria da acesso a uma realidade desconhecida. BOSI chama a 

atencao para a narrativa enquanto meio de visitacao a memoria. Para ela, "a arte 

da narraqao nao esta configurada nos livros, seu meio epico e oral, o narrador 

tira o que narra da propria experiencia e o transforma em experiencia dos que o 

escutam"(\994:\8). Temos entao, a narracao enquanto construcao, uma vez que 

o narrador "investe sobre o objeto e o transforma". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 6 BOSI, Eclea. Memoria e Sociedade: Lembrancas de Velhos. 3- ed. Sao Paulo-SP. 

Companhia das Letras, 1994. 
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Ainda no dizer desta autora, a funcao da memoria nao e nem a 

transformacao nem a anulacao do tempo, mas a extrapolacao da barreira entre o 

passado e o presente, realizando, assim, uma evocacao. Evocar e, pois, recordar, 

lembrar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Hoje, a fungao da memoria e o reconhecimento do passado que se 

organiza, ordena o tempo, localiza cronologicamente "(1994:89). 

A relacao entre o ouvinte e o narrador baseia-se num interesse comum, 

segundo ela, ou seja, a conservacao do narrado "que deve poder ser reproduzido 

(...) A historia deve reproduzir-se de geracao a geracao, gerar muilas outras, 

cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxado por outros dedos" 

(1994:90). 

Pretendemos ser um dos dedos a puxar o fio da memoria das pessoas 

envolvidas no evento em destaque, portanto, tentamos, a partir das nossas lentes, 

propiciar sua reaparicao, baseando-nos em suas historias de vida. Consideramos 

pertinente a analise das representacoes, a utilizacao de entrevistas do tipo historia 

de vida, tecnica de pesquisa que escolhemos. Para tanto, fizemos uso de gravador 

e fitas cassetes para registrar as falas dos entrevistados, transcrevendo 

posteriormente todo o conteudo das fitas para facilitar a analise dos dados, que 

tivemos o cuidado de separar de acordo com as dimensoes propostas no 

trabalho17. 

Alem das entrevistas gravadas e das conversas informais terem facilitado 

o acesso a comunidade, a tecnica da observacao contribuiu para a percepcao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 7 As dimensoes estao implicitas no roteiro norteador das entrevistas. Destacamos entre elas: 

construcao de identidades de genero, condicoes de moradia e participacao politica. 
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ambiente fisico e humano do cainpo de estudo. Todas estas ferramentas nos 

foram facilitadas a partir de uma outra, que consideramos imprescindivel a 

qualquer pesquisador: o diario de campo, no qual procuramos anotar tudo que 

vimos bem como o que nao vimos, o dito e o nao dito, ou seja, as presencas e as 

ausencias, e, principalmente, os detalhes, as nuances, que percebemos como 

pecas fundamentais numa pesquisa qualitativa. 

Posta a base conceitual que sustentara este trabalho, apesar de muitos 

outros conceitos surgirem no decorrer do mesmo, e interessante expor, tambem, 

nosso ponto de vista a respeito do caso da "invasao do Cruzeiro", a partir de 

dados colhidos na pesquisa. 

Ao final da primeira gestao do prefeito Cassio Cunha Lima, mais 

precisamente na campanha para prefeito de 1990, deu-se a ocupacao de uma 

vasta area encoberta por mato, nas imediacoes do Colegio Raul Cordula, no 

bairro do Cruzeiro, em Campina Grande, PB. Segundo os entrevistados, este zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * 18 

movimento teve um intermediario , que tomou a iniciativa, escolheu o local e 

convocou a comunidade carente das imediacoes para ocupar o terreno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 8 Sempre que nos referirmos a este intermediario, o faremos enquanto lider ou chefe, com a 

intencao de nao divulgarsua identidade. Utilizaremos, portanto, as categorias dos informantes. 
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De inicio, aproximadamente 30 familias participaram. A ocupacao se deu 

na medida em que, o lider, juntamente com os seus auxiliares, demarcavam os 

lotes e os distribuiam a cada familia. As familias, entao, tomavam a iniciativa de 

limpar a area e construir seus barracos. Barracos, estes, feitos de resto de madeira 

e cobertos por plasticos de todo tipo. Os proprios participantes dizem que eram 

muito feios e precarios, e esse foi um dos motivos que aticaram os maus olhos da 

vizinhanca em relacao a "invasao".19 

Os moradores de um conjunto da Caixa Economica Federal, que se 

localiza defronte ao terreno invadido, fizeram um abaixo-assinado com o intuito 

de boicotar a ocupacao. Alem disso, desmanchavam seus barracos, negavam-lhes 

agua e os xingavam de maconheiros, vagabundos e ladroes. Hoje em dia, 

segundo depoimentos dos nossos entrevistados, estas mesmas pessoas "dao 

gracas a Deus" por eles estarem la, por terem construido suas casas num local 

que era um matagal, inclusive perigoso, com ocorrencias de crimes. 

Alguns participantes relatam o envolvimento de vereadores, cujos nomes 

nao achamos conveniente citar, alguns ate esquecidos por eles. Na epoca, o lider 

os preparava para o caso de liderancas politicas contrarias a "invasao", bem 

como policiais, irem ate o local tomar satisfacoes, pois o terreno era propriedade 

da Prefeitura Municipal de Campina Grande - P.M.C.G. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 

Muitos dos entrevistados falam de um certo Sargento X , que os teria 

ameacado com arma em punho, e a quern o lider do movimento teria enfrentado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 9 Esta e a palavra que vamos usar durante todo esse trabalho, para designarmos a ocupacao, 

pois e assim que os participantes do movimento a chamam. 

2 0 Designaremos de X e Y os dois policiais mais citados pelos entrevistados. 



O Sargento, de acordo com os relatos, ordenou que os soldados botassem abaixo 

os barracos, mesmo com o pessoal dentro dele, mas se acovardou quando o lider 

os enfrentou, dizendo que se botassem abaixo os barracos, revidaria, apontando 

uma arma. "Eles" (a policia) foram embora e nunca mais voltaram. 

Percebemos, em todos os relatos, o respeito a lideranca, inclusive, um 

certo enaltecimento. Porem, tambem percebemos a satisfacao e o orgulho de 

terem participado da ocupacao e, principalmente, dos enfrentamentos a policia e 

aos poderes publicos municipals. Estes enfrentamentos aparecerao em suas falas 

no decorrer do trabalho, mas adiantamos que houve participante que "pegou ate 

peixeira" para se defender dos que estavam derrubando os barracos. 

A construcao das casas foi se dando de acordo com as condicoes das 

pessoas, mas muitos falam da importancia de se construir qualquer coisa, nem 

que fosse a "sapata" da casa, como forma de assegurar o terreno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 negocio e que a genie tinha que ficar no local que pegou o terreno 
e pra genie procurar primeiro do que tudo tijolos. O pessoal dizia que 
tijolos era posse, sabe? Ai a gente, eu mesmo vendi televisao, vendi 
cadeira, o que eu tinha vendi pra fazer dois vaozinho. Mesmo assim 
eu fiz, vendi as coisas, comprei material e construi so dois 
vaozinhos". (D. Rita Felix). 

Esta visao de construcao enquanto meio de assegurar a posse, e comum 

em movimentos de ocupacao. Foi um dos aspectos que percebemos na pesquisa 

realizada anteriormente na "invasao do Velame". Eronides Donato (1999)2!, ao 

elaborar um estudo sobre os trabalhadores do Serrotao - Campina Grande - PB, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 1 DONATO, Eronides Camara. Identidade, identidades: Um estudo sobre os trabalhadores do 

Serrotao - Campina Grande. 1995. 
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assentados a partir de uma ocupacao, assevera quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "construir as casas do 

assentamento pode, ao contrdrio do que alguns imaginam, dar a seguranqa de se 

ftcar na area (...)" mesmo que exista " o medo de estar fazendo um investimenfo 

duvidoso (.. .)" (1995:160). 

No periodo de ocupacao propriamente dita, as pessoas ficaram de vigilia, 

se revezando entre seus barracos e os dos companheiros mas, pernoitar mesmo, 

so alguns, como e o caso do Sr. Jose e D. Josefa, D. Rita e Sr. Pedro, que se 

fixaram com suas familias. Este periodo que compreende a "invasao": limpeza do 

terreno, construcao de barracos, vigilia, durou aproximadamente dois meses. 

Pouco tempo, que os participantes atribuem aos fatos de que: "tinha gente grande 

envolvida", "o lider tinha forca porque tinha cobertura de alguns politicos", "o 

terreno era da P.M.C.G." e "era epoca de eleicoes municipals", - um tempo 

relativamente curto para tantas ocorrencias como sugere Sr. Pedro: 

"Na invasao juntou policia, veio os car as que apanham lixo, todos 

armados, veio Sargento X e Sargento Y. Nos estdvamos tudinho 

dentro dos barracos, o chefe disse pra genie: 'olha, voces ftcam 

hidinho, e se precisar nos vamos agir, nao tern pra onde mas nao 

saiam daqui nao'. Ai quando eles chegaram, desceu tudinho do 

caminhao, ai, 'vamos derrubar os barracos', disse o Sargento Y com 

o revolver e mandou botar abaixo, ai o lider pegou o revolver ..." (Sr. 

Pedro Felix). 

O envolvimento de "gente grande" pode ser ilustrado com a seguinte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D. Gloria Cunha Lima e a mae do entao prefeito Cassio Cunha Lima, que se encontra agora 

na sua segunda gestao. 

citacao: 
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com ninguem aqui, deixa o povo ai. Depois a genie vent pra ver onde 
localiza esse povo. " ( Sr. Joao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todas as situacdes eram enfrentadas indiscriminadamente, independents 

do sexo, como diz Sr. Pedro Felix: "mulher cavava buraco, limpava maio, fazia 

vala pra sapata". Inclusive os enfrentamentos a policia: 

"Teve policia, a policia apanhou no meio aqui (...) um tal de Sargenlo 

X que era metido, que tircn'a os trocos das casas, que queria 

derrubar. foi (...) e as mulheres em cima mesmo (...) lodo mundo 

Esta visao dos homens a respeito da participacao e das praticas das 

mulheres e um dos tantos aspectos que trataremos nesta dissertacao. No 

momento, intencionamos apenas mostrar um panorama geral do que foi a 

ocupacao do Cruzeiro. 

Em termos de reuniao, as que houve sempre partiram da iniciativa do lider 

que ratificava a importancia da perseverance em continuar a luta, em nao 

abandonar os barracos, "houvesse o que houvesse". Explicava que nao haveria 

razao para os tirarem de la, uma vez que o terreno pertencia a P.M.C.G. e, alem 

do mais, se encontrava ocioso. 

Quando os "invasores" receberam as declaracSes de posse e a conquista 

dos terrenos se consolidou, a P.M.C.G. enviou maquinas para terminar de limpar 

o local e abrir as ruas. Ate entao, a limpeza era feita pelos mesmos, de forma 

precaria, a base de enxadas e queimadas. 

O movimento que se iniciou com aproximadamente trinta (30) familias 

participando, culminou com cerca de cento e vinte (120) familias, que aos poucos 

-26 -



iam aderindo, se alistando como reivindicadoras dos lotes que eram demarcados 

pela assessoria da lideranca, de forma igualitaria em termos de medidas. 

Na epoca em que realizamos o trabalho de campo, o conjunto da invasao, 

como muitos denominam, nao lembrava nem de longe, alguns lugares que ja 

foram ocupados na periferia de Campina Grande, como por exemplo: Pedregal, 

Tambor, Vila do Lixo (Catole), Vila dos Teimosos. Queremos dizer que, a 

demarcacao dos lotes, proporcionou uma organizacao ao local, comum a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2̂  

quaisquer conjuntos habitacionais populares . 

Quando falamos em "conjuntos"' nao nos referimos a nocao comum de 

casas identicas, mas ao coletivo de casas. E obvio que elas nao foram construidas 

de forma identica, uma vez que foram construidas pelos proprios "invasores", de 

acordo com suas condicoes e necessidades. Notamos porem que, a rua que fica 

em frente ao conjunto da Caixa Economica Federal e a mais plana, de melhor 

acesso e onde menos o mato invade. Talvez porque ela ja existia antes da 

ocupacao e por ser a mais trafegada por automoveis. 

Nem uma das ruas e pavimentada e a maioria das casas nao possui 

calceda, o que facilita a invasao do mato em alguns locais. Nao existe ainda uma 

rede de esgoto, o que concorre, em alguns pontos, para existencia de buracos 

formados pelas aguas que escorrem das casas. Em algumas ruas isto nao se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 No sentido de possuir ruas abertas, casas em alinhamento, rede de agua e energia eletrica. 

(Essas ultimas conquistados atraves de reivindicacoes dos moradores, apos a consolidacao do 

movimento). 
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verifica, mas nao por que nelas exista rede de esgoto, mas sim, pela organizacao 

que os moradores dao ao escoamento da agua.
24 

Resumindo, diriamos que os problemas vivenciados pelos moradores do 

conjunto da invasao, em forma de infra-estrutura, nao diferem dos que 

comumente se apresentam aos bairros populares da cidade de Campina Grande. 

Insistimos, pois, em afirmar que nao guarda, em sua aparencia, nenhuma 

semelhanfa ao que costumamos chamar de favela. 

A procedencia da comunidade analisada nesta pesquisa esta entre os dados 

que nos chamaram a atencao na pesquisa anterior. Todos sao oriundos da zona 

rural, nasceram e passaram a infancia em sitios. A unica excecao e Rinaldo, que 

nasceu e cresceu na periferia, no bairro do Cruzeiro. Mesmo este, vivenciou 

situacoes semelhantes aos outros, no sentido de ter convivido com atividades 

agricolas, experiencias com criacoes, animais soltos pela terra, muitas vezes livre 

de construcoes, enfim, com um panorama comumente encontrado na periferia, 

que guarda em si, muito do mundo rural, inclusive no que diz respeito a 

procedencia dos habitantes, como e o caso do "conjunto da invasao". 

Algo marcante na vida de cada um e, pois, a intimidade com a pratica da 

agricultura como contam: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Por exemplo, abrindo um corrego no lugar que deveria ser o meio-flo. 
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"Eram sete irmaos, morava com meu pai, minha mae, mas minha 

infdncia foi muito pesada, que eu me criei no caho da enxada, 

hmpando mato. " (D. Rita Felix) 

"Eporque eufui criado nisso e mono nisso". (Sr. Jose). 

"Minha mae trabalhava (na agricul/ura) (...) E eu nao, eu ftcava 

tomando conta da casa, ne ... era a mais ve/ha. O resto era tudo 

dentro do mato, na enxada ". (D. Josefa Celina). 

"Eu nasci em Queimadas, a minha infdncia foi toda trabalhando na 

agricultura. Fui criada no sitio... "(D. Arlete). 

"Eram seis irmaos (...) Meu pai eu perdi muito cedo, com cinco anos 

de idade, so fiquei com minha mae (...) Era minha mae mesmo quern 

susfenlcn'a a casa e meu irmao. A gente trabalhcn'a tambem, 

trabalha\>a... hmpan'a mato, assim, agricultura, ne?"(D. Josefa). 

Nasci ah no Prado, na rua do Prado, que hoje e Francisco Camilo, 

per to do Amigao. (...) Era tudo sitio naquela epoca, tinha casa pouca, 

tinha uma padaria... " "Eu trabalhava, quando pai ...a gente ftcava 

man canto muito tempo, ia trabalhar na agricultura, eu me criei 

trabalhando na agricultura tambem ". (D. M
9

 Jose). 

"Eu nasci no bairro do Cruzeiro, antigo Alio do Seixas, nasci ali (...) 

Nao, nao gostava de roca nao. Porque eu nao gosto muito de roga 

nao, pra trabalhar no cabo da enxada nao dava nao ". (Rinaldo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nestes contextos de vidas tao parecidos ha ainda um outro aspecto que se 

assemelha, e que a familia de todos eles trabalhavam em terras alugadas. Em 

nenhuma fala apareceu a familia como proprietaria, mas sempre como 

dependente de um pagamento de aluguel, que muitas vezes as fazia mudarem de 

sitio. 

"Arrendava um sitio, que naquele tempo era arrendado, nao possuia 

sitio. No sitio passa\'a uma temporada boa.' (D. M
3

- Jose). 

"Eu ja morei em lanto canto, quando solteira ... Depois de casada 

nao, so em dois cantos. (...) (D. Josefa Celina) 

(...) Mas nunca tinha terra, nunca tinha e nao tenho. '"'Na terra dos 

outros ... depois sai, mudei, fui pra Soledade, la passei um ano, na 

agricultura (...) Mas tambem terra a/ugada ". (Sr. Jose). 

Alguns deixam transparecer o desejo de possuir a terra para plantar, como 

e o caso de D. M- Jose e D. Josefa. Esta ultima, comenta sobre alguns rocados 

- 2 9 -



que cultivou e das dificuldades que enfrentou por causa do aluguel da terra. 

Sonha em voltar a plantar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sempre vivi de agricultura, desde pequena mas aqui nunca five 

rogado nao. To doida pra botar um, porque e bom demais! A gente 

col he, nao compra nada. " 

D. M 5 Jose sonha com a reforma agraria, e tanto que nos perguntou se nao 

saberiamos o que ela teria que fazer para conseguir "entrar na reforma agraria". E 

diz: 

"Que e pra ter um pedacinho de terra pra plantar e char a vontade; 

Ai vai ser bom! (...) Tern tanta gente por ai que consegue (D. M
3 

Jose). 

Alguns continuant trabalhando com agricultura, cultivando rogados de 

subsistencia. Dentre eles, D. Arlete e a unica que possui terra, um sitio em 

Queimadas, onde seu marido passa a semana e para onde ela vai e de onde volta 

quase todos os dias, pois seus ftlhos estudam aqui em Campina Grande e moram 

no "conjunto da invasao". E comum nos relatos, a alusao a dificuldade do 

trabalho na agricultura e, mesmo os que gostam desse tipo de atividade, nao 

dispensam comentarios deste tipo. 

"Eu toda vida, eu me criei e gostei. Ate agora eu vivo mais no sitio, 

tenho casa no sitio, eu prefiro outra coisa do que trabalhar na 

agricultura (...) Nao tenho mais rogado per to daqui nao, so la agora. 

(...) Quase todo dia eu to la, direto, todo dia, as vezes venho no 

mesmo dia, as vezes eu durmo la. Ainda tenho rogado, ainda, em 

Queimadas, na terra da gente e a gente morava aqui e pegou um 

terreninho aqui. " (D. Arlete). 

O sitio, eles adquiriram como Iterance do sogro de D. Arlete. Ele so tern 

dois filhos e dividiu a casa e a terra entre os dois. De inicio, o seu marido 



tambem ia e voltava todos os dias. Diante das dificuldades em concilia!" o 

emprego que tinha em Campina Grande com o trabalho do sitio, ele optou por 

ficar la e se dedicar mais ao sitio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando o meu esposo trabalhcn'a na VALJG, um bocado de ano ... e 

era dificd pra ele ir trabalhar. E o hordrio dele ir trabalhar era de 

noite, e ftccn-a dificd pra ele ir e vol tar para casa dez horas da noite. 

(...) E que meu sogro tern doisftlhos, sabe? E ele dividiu a casa... "(D. 

Arlete). 

Sr. Jose vive basicamente do seu trabalho de agricultor, porem conta com 

a ajuda dos filhos, que nao querem mais ve-lo trabalhando em terras alugadas. As 

falas de forma geral mostram indicios de que a agricultura que praticam e apenas 

de subsistencia, quando comercializam algum produto, isto se da de forma 

esporadica e em proporcoes pequenas. No entanto, isto nao diminui em nada o 

interesse pelo trabalho com a terra, este so e substiruido muitas vezes na epoca de 

estiagem. 

"Tenho um rogado la em Lagoa Seca, quando aparece sen'igo a gente 

faz (de pedreiro) mais na epoca de inverno nao. (...) As vezes quando 

sobra um, dois qui/os de feijao, ddpra vender. (...) Nao deixo de jeito 

nerihum, e porque eu fui criado nisso, mas a minha familia nao quer 

que eu trabalhe mais. "(Sr. Jose). 

O que nos despertou mais em relacao a procedencia rural dos "invasores" 

do Cruzeiro, foi o fato de que, algumas entrevistadas revelaram seu interesse em 

participar da "invasao" relacionado a proximidade do terreno aos seus rocados. 

D. Arlete, inclusive, nos revelou ja desejar ha muito tempo uma casa ali, no local 

ocupado. 

"Eu morcn>a ai em frente ao Colegio Raul Cordula e tinha rogado 

aqui, nesse terreno (diz apontando para o local que tinha o rogado) e 

todo dia passava aqui. (...) No tempo da invasao, eu sempre dizia que 

isso aqui era a minha casa, porque eu ja trabalhava aqui... Tinha um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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professor que Jizia que esse terreno era da prefeitura. Eu disse: Eu 

vou ate pedir a Cdssio uns tres terrenos aqui. E um meu, outro seu, 

com a gente e o outro professor. Esses tres terrenos ele disse que era 

da gente. Eu ate dizia: Eu quero o meu esse aqui ... Foi o mesmo 

terreno que eu ftquei". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A historia de D. M a Jose nao e muito diferente: 

"Olhe! Eu tinha um rogado ai (...) nesses terrenos ai (apontando para 

o local). Ai eu trabalhei dez anos ... trabalhei ai em meio 

hectare, meio hectare que eu trabalhei (...) mas fiquei trabalhando, 

trabalhei dez anos. (...) Morando Id na Almirante Barroso (..) Eu 

morava ali e vinha para o rogado. Quando foi um dia eu vinha pra o 

rogado ...(...) eu vim vindo e vi uns barracos, e porque eu nunca tinha 

visto antes uns barracos ai. Ai eu disse ao vizinho: Sr. Ze, me diga 

uma coisa, ai tern cigano, e cigano e? - E nao D. Maria e uma 

invasao. Eu disse, ai eu fiquei ... Ah! Meu Deus
1

 Sera que eu vou 

nesse terreno, sera que fico nesse terreno? E tao pertinho do meu 

rogado... Eu olho daqui e vejo meu rogado 

Verifica-se, entao, o quanto as vidas destas pessoas sao marcadas por suas 

origens rurais, e por conseguinte, a "invasao do Cruzeiro", enquanto fato 

relevante para todas elas, tambem se apresenta desta forma. 

Vejamos entao, como se deram suas socializacoes, considerando-as como 

fator crucial na construcao de suas identidades de mulheres e homens, tentando 

perceber ate que ponto elas se refletem na luta que empreenderam pela casa 

propria. 

Buscaremos encaminhar estas questoes, ao passo que formos desvendando 

as representacoes que construiram de suas participacoes no movimento. 

Os capitulos e sub-capitulos partem de temas recorrentes na falas dos 

entrevistados. O primeiro contempla a fase da infancia, destacando as 

brincadeiras, o trabalho (domestico e agricola) e os estudos. 
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No capitulo segundo trataremos da fase adulta das pessoas entrevistadas. 

Partiremos da importancia da instituicao familia como peca fundamental na 

construcao dos sujeitos sociais de forma mais geral, redundando na influencia 

que exerce na socializacao do grupo estudado. Principalmente no que diz respeito 

ao interesse em dar continuidade as suas proprias familias, passando pelo 

namoro, pelo casamento e pelos filhos, que se apresentam como chance de 

recomeco, a partir da qual se pode dar continuidade ao que se considerou bom na 

criacao que tiveram ou deixar para tras o que foi visto como negativo. Ainda 

neste capitulo, trataremos da necessidade da casa propria, que se torna mais 

premente com a chegada dos filhos, a quern desejam dar protecao. Dentro da 

perspectiva de protecao aos filhos, inclui-se a busca por amenizar o orcamento 

domestico do peso do aluguel. Problema cuja resolucao se da a partir da 

participacao na ocupacao. 

No terceiro e ultimo capitulo, abordaremos o desejo enquanto mola 

propulsora da participacao, reconhecendo-o enquanto o "algo mais", 

imprescindivel a resolucao de participar, a determinacao em perseverar, e a 

realizacao do objetivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Capitulo Primeiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em Algum Lugar do Passado -

Tudo Comega na Infdncia 



Segundo Regina Navarro Lins (1999)23, tudo o que se vive nos 

primeiros anos de vida marca sobremaneira toda a vida do individuo ao ponto de 

tornar-se parte estrutural do seu ser. E neste sentido que percebemos a influencia 

das brincadeiras, da relacao com os estudos, com os trabalhos agricolas e entre os 

generos. As narratives dos entrevistados sao pertinentes neste sentido, porquanto 

revelam a separacao entre homens e mulheres, no tocante a diferenciacao dos 

seus papeis sociais, via socializaceo. 

As brincadeiras de criance, por exemplo, sao reveladoras dos tipos de 

mulheres e homens que vao sendo construidos. Isto porque, ser homem ou 

mulher vai alem das obviedades fisicas e biologicas. Envolve jeito de ser, 

temperamento, comportamento, expectativas e outras coisas mais que permeiam 

as relacoes. Ser homem e mulher e pois, uma "questao de genero". Como 

sugerem varios autores, dentre os quais: MEAD (1969), BELLOTI (1979), LUZ 

(1982), PINTO (1992); MURARO (1992), MASSI (1992), LINS (1999)26 etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ LINS, Regina Navarro. A Cama na Varanda: Arejando Nossas Ideias a Respeito de Amor e 

Sexo. Rocco. Rio de Janeiro. 1996. 

2 6 MEAD, Margaret. Sexo e Temperamento. Ed. Perspectiva. Sao Paulo, 1969. BELLOTI, Elena 

Gianine. Educar para Submissao. Vozes. Rio de Janeiro, 1979. LUZ, Terezinha Madel. O Lar e 

a Maternidade: Instituicoes Politicas. In O Lugar da Mulher. PINTO, Celi Regina. Movimentos 

Sociais: espacos Privilegiados da Mulher Enquanto Sujeito Politico. In Uma Questao de Genero 

(org.). Albertina de Oliveira e Cristina Bruschini. Ed. Rosa dos Tempos, Fundacao Carlos 

Chagas, Rio de Janeiro - RJ, 1992. MURARO, Rose Marie. A Mulher no Terceiro Milenio. Ed. 

Rosa dos Tempos. Rio de Janeiro, 1992. MASSI, Marina. Vida de Mulheres: Cotidiano e 

lmaginario. Imago Editora. Rio de Janeiro, 1992. LINS, Regina Navarro. A Cama na Varanda: 

Arejando Nossas Ideias a Respeito de Amor e Sexo. Rocco. Rio de Janeiro. 1999. 
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"Atitudes ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comporlamentos femininos e masculines sao 

ensinados as criancas desde muito cedo e dessa forma vao 

sendo assimilados a ponto de serem confundidos mais 

larde, como fazendo parte de suas naturezas. Sem duvida 

existe uma diferenga nltida nas atitudes sociais dos homens 

e das mulheres e efdcil, entao, concluir que sao realmente 

diferentes".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (1999:113). 

As diferencas, geralmente reconhecidas como sendo naturais, supoem um 

homem masculino e uma mulher feminina. Dentro desta logica, 

costumeiramente, a masculinidade sao relacionadas a caracteristicas como 

agressividade, logica, frieza emocional e dominacao, ao passo que a feminilidade 

e associada a ternura, a intuicao, a emotividade e a submissao, por exemplo. Nos 

seus estudos, LINS chegou a um perfil da mulher feminina: 

"elegante, delicada, frdgil, sensivel, cheirosa, dependente, 

pouco competitiva, desinteressada de politica, pouco 

ousada, chora com facilidade, se emociona facilmente, mde 

carinhosa, recatada, indecisa". (1999:119). 

Os estudos de genero enquanto categoria analitica, com o qual as citadas 

autoras colaboram, trouxeram a tona sua relatividade, mostrando que, como 

qualquer outro aspecto da vida social, os generos se expressam nas relacoes, 

sendo susceptiveis de oscilacoes, nao se constituindo uma categoria fechada, 

pronta e acabada, mas que se constroi e reconstroi a todo tempo. Portanto, dentro 

das possibilidades de um ser mulher e um ser homem, LINS (1999) destaca em 

sua analise: a mulher feminina e a mulher autonoma, o homem masculino e o 

homem dependente, exemplificando que dependendo do contexto em que se dao 

-36 -



as relacoes, podemos vislumbrar mulheres "masculinas" e homens "femininos", 

pois tais caracteristicas fazem parte do processo de construcao das identidades de 

genero, que a citada autora entende como sendo nefasta para homens e mulheres, 

como podemos perceber na citacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u

Na nossa cultura patriarcal, a mulher feminina 

renuncia a partes do seu eu na tentativa de 

corresponder ao que dela se espera. O mesmo ocorre 

com o homem masculino. Suas caracteristicas sao, sem 

duvida, a forca, a coragem, a ousadia, o desafw e tantas 

outras do genero. Tanto o homem quanto a mulher 

podem ser fortes e fracos, corajosos e medrosos, 

agressivos e doceis, dependendo do momento e das 

caracteristicas que predominam em cada um, 

independente do sexo. Os conceitos de masculino e 

feminino sao prejudiciais a amhos os sexo por 

despotencializar as pessoas, aprisionando-as a 

estereotipos". (1999:119). 

Esta discussao nos instigou um novo olhar sobre o universo reconhecido 

como privado, buscando perceber nele as formas possiveis de se encarar a vida, 

percebendo que as pessoas que nele transitam nao sao essencialmente mulheres, 

homens, esposas, esposos, filhas ou filhos, estas sao apenas algumas de suas 

facetas, que sao multiplas. E que, de acordo com as ocasioes, com as 

circunstancias, estas pessoas podem lancar mao de estrategias que, ao mesmo 

tempo em que demonstram suas potencialidades de fugir aos padroes sociais, 

lhes permitem conservar sua identidade ou reelabora-las, de acordo com as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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oscilacdes de seus pontos de vista, que tambem. sao transitorios. Subentende-se, 

pois, que a categoria genero e encarada enquanto vir a ser permanente. 

Remetendo essa discussao a infancia dos entrevistados, percebemos o 

quanto suas socializacoes se deram no sentido de forjar, nos mesmos, tipos 

socialmente defmidos, e, por isso mesmo, quase que inquestionaveis. Porem, 

dentro da dinamicidade que compoe o cotidiano destas pessoas, mesmo que elas 

entendam que ser mulher e criar filhos, cuidar de marido, da casa, "ajudar" no 

rocado e que ser homem e ser chefe da familia, suprir as necessidades 

alimentares e encaminhar os filhos ao trabalho, assim como seus pais o fizeram e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • 27 — 

tal qual as brincadeiras de crianca, por exemplo, influenciaram' como se fosse 

um ensaio de seus dias de adulto, isto nao os impede de agirem de forma 

incompativel as suas condicoes femininas ou masculinas em deteirninados 

momentos. Mesmo que seja enquanto estrategia para atenderem as expectativas 

sociais relacionadas aos seus proprios papeis. Ou seja, ao mesmo tempo em que 

infringem os costumes, os rarificam, dentro da perspectiva de quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "os fins 

justificam os meios". 

E desta forma que interpretamos seus envolvimentos na ocupacao do 

Cruzeiro. Ou seja, como uma atitude que os faz acionar algumas possibilidades 

no tocante as relacoes de genero. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 7 Isso quando havia brincadeiras, pois como Sr. Jose afirma sobre sua infancia,"...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA era s6 pra 

trabalhar(...) Eu nSo five inf&ncia, como se diz, folgado s6 trabalhando Minha vida era s6 

trabalhar". (Sr. Jose). 
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Ao recordarem as brincadeiras da infancia, o saudosismo muitas vezes 

aflora, sempre no sentido de privilegiar um tempo de inocencia, isto nos faz 

acreditar que o papel que as brincadeiras ocupam no processo de socializacao e 

percebido pelos entrevistados, bem como que as transformacoes relativas a elas 

pressupSem outras na maneira de ser dos individuos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Brincadeira de se esconder, brincadeira de boneca, essas coisas (...) 

Era muito diferente de hoje, as brincadeiras (...) tinha muita 

brincadeiras diferentes das que o povo brinca hoje, assim (...) Hoje 

em dia, o povo nao quer brincar, a brincadeira e arrumar namorado. 

Hoje nao tern brincadeira nao. No meu tempo nao ... Nao quer em 

brincar!". (D. Josefa). 

Ah! As brincadeiras eram ... nao eram como as de hoje. No Domingo, 

porque na semana eu estudcr\>a, no domingo ia fear com as minha 

colegas. Fazia uma casa, ah mesmo cozinhen'a, fazia almoco ... Tudo 

era a maior alegria. Hoje ninguem ve isso nao, hoje e diferente ". (D. 

M
2

 Jose). 

As brincadeiras podem revelar socializacoes diferenciadoras dos papeis e 

separadoras dos generos, uma forma sutil de adequacao aos padroes sociais. "As 

meninas ganham bonecas, panelinhas e mamadeiras. Aos meninos sao dados 

carrinhos, armas, bolas de futebol. Se um menino gosta de brincar com as 

meninas de casinha, fazendo comida para as bonecas, raros os pais que nao se 

afligem. Imediatamente sugerem que ele va brincar com coisas de meninos. 

Depois ninguem entende porque os homens nao ajudam no trabalho domestico". 

(LINS: 1999:114). Vejamos como as pessoas que entrevistamos relatam suas 

brincadeiras infantis. 

"Nao! Nao brincavam! Os meninos nao! Tinha a casa das bonecas, 

fazia as camas, as mesas, fazia uma cozinha bem feilinha. No 

Domingo era o prazer que a gente tinha era brincar de boneca. Era 



muito bom! Hoje e diferente, a gente nao tinha boneco nesse negocio 

nao, era boneca somente que a gente brincava ". (D. M* Jose). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brincar surge na fala de D. M s Jose, como uma previa da vida adulta, uma 

preparacao para ser mulher, na qual a casa aparece enquanto lugar 

eminentemente feminino: "Os meninos nao"! 

"So era boneca, eu aprendi a costurar, foi com boneca (...) Hoje ja e 

diferente, eu aprendi a costurar porque fazia as roupas das minhas 

bonecas. Cortcnw e ia costurar. 

Talvez por isso e que ela sinta tanto as mudancas que se deram com o 

tempo, como se a ausencia de um estilo na maneira de brincar houvesse deixado 

uma lacuna na educacao das pessoas das gerafoes posteriores a dela: 

"Mas hoje, as crianqas nao brincam mais com bonecas, e diferente ... 
E diferente, as crianqas nao se sentam no canto, nao se juntam, e 
dificd se juntar assim com as colegas, pra cozinhar, dentro de uma 
casa ...fazer ... E uma festa mesmo! A gente com aquela ... Genie 
tola! Viu? Gente tola! E diferente hoje, entende?". 

Esta modificacao ocorrida na maneira de brincar, declarada nas falas 

citadas, se revela no comentario que Rinaldo faz em relacao a sua infancia. 

Estaria ele incluido entre a "gente tola" de hoje, na visao de D. Maria Jose, 

por confundir brincar com perturbar e baguncar? 

"Eu brinccn'a muito. Eu perturbwa! Eu era muito bagunceiro 

mesmo!". 

Percebemos claramente as differences das brincadeiras de meninos e 

meninas nos comentarios acima, diferencas essas relacionadas a 

comportamentos. Se no caso da menina suas brincadeiras se dao no sentido de 

forjar-lhe uma identidade voltada ao ambito domestico, para os meninos o espaco 
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das brincadeiras surge enquanto possibilidade de extravasar emoQdes, 

"baguncas", "perturbar". 

D. M- Jose, que criou Rinaldo como a um filho, revela que lhe negou o 

direito de jogar futebol nas ruas, com a intencao de protege-lo. Percebe-se, mais 

uma, vez em sua fala, a insatisfacao com as brincadeiras "de hoje", sua fala nos 

remete a um aspecto marcante na socializacio feminina, ou seja, o fato de que as 

mulheres geralmente sao estimuladas a cuidar dos homens. Essa protecao se 

reflete por toda a vida, ao ponto de interferir nas relacoes entre marido e mulher, 

como veremos mais adiante em relacao a Rinaldo. (vide cap. 2.1). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu nunca so/tei ele pra ele ir jogar futebol. Nunca! Foi um prazer 

que eu nao dei a ele, ele ir jogar futebol ... Porque la per to, tinha 

umas pe/ada so era pra eles arengarem, quebrarem brago, quebrarem 

perna, tudo o mais. Nao! Voce nao joga futebol! Voce nao vai brincar 

de jogar, bater bola nao! Eu nao dou esse direito a voce. Ele nao 

batia bola de jeito nenhum ". (D. M
3

 Jose). 

Ha os que, ao lembrarem da infancia, se entristecem ao perceberem a 

ausencia de brincadeiras, atribuindo-a a rigidez dos pais ou as dificuldades 

financeiras. Entendemos esta percepcao da ausencia como reveladora do 

reconhecimento da importancia das brincadeiras na infancia enquanto 

diferenciadoras das outras etapas da vida. Constatam, entao, que "queimaram 

etapa" como costuma-se dizer. 

"Eu nasci em Queimadas, a minha infdncia foi toda trabalhando na 

agricultura. Fui criada no sitio, ai as pessoas nao tinham, assim ...a 

vida que tern agora nao e? (...) nao brinca\>a, nada, so trabalhando. 

Dormia cedo pra ir trabalhar no outro dia (...). Era no rogado, a 

gente foi (...) Desde os meus 10 anos (...) era so trabalhando mesmo. 

Meu pai nao deixm'a brincar nao (...) Eu so brinca\'a as vezes assim, 

no meio dos jovens. Porque, assim ... porque era assim mesmo, tinha 

umas amiguinhas, assim ... ftca\
,

a brincando de roda". (D. Arlete). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 4 1 -



"Nao brincava nao. Nao, eu nunca five brincadeira, o pessoal nao 

deixava, so era trabalho (...) Porque nao queriam. Nossa criagao foi 

diferente naqueles tempos era diferente de hoje. (...) Eu comecei 

trabalhar com oito anos, no tempo de menino so brincava dentro de 

casa nao saia pra brincar com ninguem porque eles nao deixavam. 

Nem meu pai nem minha mae ". (Sr. Jose). 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA infancia marcada pela lembranca de dias cansativos de trabalho na roga, 

e, comum nos relatos que colhemos. Outro tema recorrente e a ausencia de 

estudos, a dificuldade em freqiientar a escola. Dificuldade em relacao as distancia 

entre a casa e a escola, que nem sempre era maior do que a falta de familiaridade 

dos pais com os estudos. 

O estudo aparece nas falas dos entrevistados como algo valorizado, mas 

inacessivel. Muitos sentem que existe uma relacao entre suas situacoes 

financeiras atuais e a falta de estudo, porem nao deixam de perceber, tambem, a 

sua ausencia relacionada as condicoes de vida de seus pais, de sua familia, como 

conta Sr. Jose, cujo desejo de estudar foi tolhido pelo pai: 

"Eu tinha amigos que estudas-am, mas meu pai nao deixcn>a. (...) 

Nunca, eu fui a escola. (...) Nem assinar o nome a gente consegue. Os 

documentos sao tudo assinados com o dedo. (...) Eu nao sinto mais 

falta porque eu estou com a idade cn'angada. Eu vou fazer mais o 

que? Eu nao vou fazer mais nada aqui. Nao tenho mais vontade, 

porque ca\>a/o velho nao pega mais nada. Eu nao vou dizer que eu 

tinha estudado. Eu nao five a minha infdncia, como se diz, folgado, so 

trabalhando, minha vida era so trabalhar, eu sou um cara que nao 

minto, eu saide casa com 12 anos". (Sr. Jose). 
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Sr. Jose tern a vida marcada pelo "trabalho duro", nos mostra suas maos 

calejadas. conta porque saiu de casa tao cedo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Porque eu nao agiienlei mais, ai eu me virei pelo mundo, ainda hem 
que eu arrumei urn homem, nm ropaz que me deu trabalho. Trabalhei 
ires anos de graqa, so pela roupa. (Sr. Jose). 

Pelo seu modo de falar, a fuga nao se deu por causa do trabalho, mas 

como reacao a insatisfacao com o ambiente familiar, pois continuou "'trabalhando 

duro", mas pelo menos, como diz, "nao sofria tanto". A forma como fala sobre o 

pai revela seu descontentamento com o modo que tratava os filhos. Nao pelo fato 

de lhes forca-los a trabalhar, mas pela forma como o fazia. O temperamento do 

seu pai redundou no afastamento dos filhos, como esclarece: 

"Nao vo/lei mais pra casa (...) Mae e que dizia para eu voltar, mas 
pai nao. (...) Eram oito irmaos (...) os outros ficaram em casa. Depois 
houve urna confusao por Id e abandonaram. Urn foi cacar emprego, e 
os outros sairam. E pronto, a casa ficou so ". (Sr. Jose). 

D. Rita tambem narra sua infancia envolta com o trabalho na roca e sem 

estudar: 

"Eu desde os 6 anos trabalhan>a no rocado. Limpando o mato, 
quebrando mi/ho, traba/hei de tudo, e ate hoje vivo trabalhando (...) 
estitdei, mas estudei muito pouco. Porque, naquele tempo, o povo 
botava mais pra trabalhar. O men pai so ligava mais pra 
trabalhar. So sei assinar meu nome, le eu nao sei nao. Foi 
depois de grande, eu trabalhava com mae, e a gente trabalhava de 
dia. Ouandofosse de noite, a genie iapra escola. (...) Eu estudei bem 
pouquinho. A gente trabalhcn'a, tinha vez que a gente so ia duas vezes 
pra escola. Se fossem dois dias eram muitos. Eu ia trabalhar, mas so 
aprendi a assinar o nome, mas muito man, somente ". (D. Rita Felix). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A carencia de estudos lhe proporcionou um certo olhar sobre o mesmo. 

Nos parece que um, reconhecimento do estudo como algo capaz de propiciar uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vida diferente da que tem. Diferente no que conceme as condicoes de exercer 

outras fun9oes mais valorizadas socialmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mas eu sinto muila falta, perdi lanto emprego porque nao tinha 

ledum... (...) eu tinha muila, von/ade de estudar, mas meu pai dizia: -

Nao, escola de pobre e enxada ". (D. Rita Felix). 

Outro aspecto que sugere a \aloriza9ao dos estudos e a preocupa9ao que 

todos demonstram em rela9§o aos filhos: 

"Jd mens frihos nao trabalham. Mens filhos tem, deixa eu ver, o que 

eu posso fazer por eles eu faqo. Gracas a Deus, tudinho sabe ler. 

Como eu nao posso pagar um colegio, vao pro Estado. Eu faqo tudo 

pelos mens filhos. Eles nao deixam de estudar nunca ". (D. Rita Felix). 

D. Josefa tambem se orgulha de poder proporcionar aos filhos os estudos 

que nao pode ter. 

"Estudei, mulher, mas nao aprendi nada. Agora mens filhos esludam. 

Uma menina de JO anos que eu tenho, essa aqui, vai comeqar agora, 

mas ela nao sabe ler muito. Eu nao sei ler, e porque minha mae era 

essepovo de sitio (D. Josefa). 

Percebemos que, em todas as falas, esse "ser de sitio" aparece como 

explica9§o para a falta de estudos. Um reconhecimento das dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais de baixa renda no nosso pais repleto de 

carencias. Ao mesmo tempo, revela uma desconsidera9§o da capacidade de 

reelabora9§o das identidades, que pode ser exemplificada com as suas proprias, 

cujas estrategias de enfrentamento aos obstaculos superam as condi96es impostas 

por suas realidades. Seriam nossos entrevistados menos "do sitio" que seus 

pais, por reconhecerem a importancia dos estudos para seus filhos?. 

Analisando as iniciativas de D. Rita, por exemplo, nos questionamos: E 

aquela historia que "escola de pobre e a enxada?" Sera que as dificuldades que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ela encontrou tambem nao seriam suficientes para justificar uma possivel 

ausencia de seus filhos na escola? Ora, uma mulher que passou por situacoes tao 

dificeis para poder conseguir uma moradia propria, que luta diariamente pela 

sobrevivencia, lavando as roupas alheias, criando galinha, trabalhando em um 

balcao de bar, consegue encaminhar sua vida e a de sua familia de forma a 

vislumbrar dias melhores, investindo nos estudos dos seus filhos, mesmo tendo 

como exemplo pais que justificam esse desinteresse pela necessidade do trabalho. 

Nao queremos aqui desmerecer as dificuldades que seus pais tiveram, inclusive 

em relacao a distancia entre a casa e a escola, que aparece em quase todos os 

depoimentos como principal motivo de evasao escolar. Porem, nao podemos 

deixar despercebido o poder que o interesse tem em relacao as realizacoes dos 

individuos. E por isso mesmo nos certificamos cada vez mais da capacidade que 

as pessoas tem de driblarem as situacoes, de se aproveitarem das brechas e ate 

mesmo dos obstaculos para tracarem seus percursos na vida. 

Os que tiveram oportunidades de freqiientar a escola tambem enaltecem os 

estudos, superestimando-o em relacao a outras atividades e agradecendo a Deus e 

aos pais a oportunidade que lhes deram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu me lembro no Domingo, que eu estudava,no Domingo, a phmeira 

coisa que eu fazia era ir a missa. A minha mae me criou naquele 

tempo, mas ela me educou. Deus te de o reino dos ceu. ( Diz isso 

elevando a cabecapara o ceu) (...) Pois bem, ela tinha o maior prazer 

de eu estudar ". (D. M
9

- Jose). 

Ao se referir ao tempo em que sua mae a criou. percebemos implicita a 

nocao de progresso, o reconhecimento das modificacoes que ocorrem aos niveis 

material e comportamental. Quanto a ter parado de estudar ela conta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Eii fiz o quinto, no sexto nao quis mais (...) E porque men pai 

passava uma temporada num canto e outra noutro, ai eu nao fui mais 

estudar nos dezesseis anos eu nao estudei mais. Eu comecei cedo, com 

dezesseis anos eu nao estudei mais. (...) Porque depois eu deixei, o 

estudo era melhor do que trabalhar, mas eu adormeci: Nao sei 

porque, o estudo era tao bom pra mini, que eu tinha prazer mesmo! 

Esse tempo a gente sain la do canto no lugar que a gente morava. A 

gente vinha para outro, eu nao quis. Foi em Santa Cruz, em Sao 

Joaquim, ai eu nao quis mais estudar. Fica\'a muito longe da casa pra 

o colegio ... e,fica\-a. Foi da vez que a gente veio para Sao Caetano. 

Era distante, nao tinha rua, a rua era ... nao dwa nao. (...) Eu nao 

quis mais aprender. Eu aprendi sim, no SESI, fiz o curso de 

enfermagem ... Aprendi corte e costura, aprendi no SESI, eu aprendi 

..." (D.M^Jose) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Podemos inferir que seu desinteresse em completar os estudos secundarios 

tem a ver com o interesse em fazer cursos tecnicos direcionados a clientela 

feminina. Uma forma mais rapida de obter retorno financeiro e de realizar 

trabalhos relacionados as suas "aptidoes de mulher". Nossa deducao encontra 

respaldo na sua propria fala, quando diz que: "eu sempre fui uma mulher 

inteligente e penso no futuro". Sua narrativa nos remete a uma dupla analise. A 

capacidade que ela tem de se utilizar das "armas" da propria vida em sociedade 

para driblar as "dificuldades" da mesma. Ou seja: mesmo que encaminhando seu 

trabalho para o campo "feminino" sua intencao e conquistar espacos rumo a sua 

autonomia financeira, algo nao muito comum entre as mulheres, que no dizer de 

LINS: 

"Desde a infdncia, a mulher desenvolve uma grande duvida 

interna quanto a sua competencia e, quando por veniura 

surge uma chance de conseguir independencia, se assusta e 

voltaatrds
,

\ (1996:116). 

Pdnaldo tambem reconhece o empenho de sua mae em relacao aos seus 

estudos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"A niinha infdncia foi de lula tambem, ne? Mas gracas a Deus, mae 

sempre me incentivava a estudar. Eu sempre passei a minha infdncia 

esfudando, agora e que eu me afraquei mais nesse negocio de estudo 

... Eu ia no rocado so pra trazer a col he it a, pra col her. Nunca fui de 

trabalhar no cabo da enxada, nunca live essa disposicdo nao. Sou 

mais trabalhar com a mente do que com os braqos. Fiz curso de 

mecdnico de automovel no SENAI, estudei tambem no SEN AC, fiz 

curso de relaqoes humanas, datilografia, computaqao, ai depois entrei 

no exercito. (...) No ano que eu estava Id naopude estudar, ai eu perdi 

a continuidade nos estudos... ". (Rinaldo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fala de Rinaldo tras a tona a distincao historica entre trabalho bracal e 

mentar , na perspective de inferioridade do primeiro e superioridade do segundo. 

Tambem demonstra, como a de sua mae, a necessidade dos cursos tecnicos 

enquanto meio de assegurar um espaco no mercado de trabalho. Compreendemos 

que isto nao se da de forma isolada, mas se relaciona a um contexto geral, no 

qual as camadas populares tem de lancar mao desta pratica enquanto estrategia de 

sobrevivencia. 

Embora as questoes enfocadas neste item nao nos revele muito, no tocante 

a construcao de "identidades de genero", podemos dizer que em relacao ao grupo 

estudado, percebemos o trabalho "na roca" fazendo parte da infancia de homens 

e mulheres e, a falta de estudos relacionada a este tipo de atividade, bem como, 

as dificuldades comumente encontradas na "vida de sitio", a saber: distancia 

entre a escola e as residencias, falta de prioridade aos estudos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ver a respeito, HOLANDA, Sergio Buarque de. Raizes do Brasil. 20- edicao. Rio de Janeiro. 

Jose Olympio, 1988. pp. 41-100. Nesta obra, este autor sugere que a mentalidade que marca 

uma oposicao entre trabalho bracal e trabalho mental, foi forjada no Brasil com base na origem 

predominantemente rural da nossa cultura. A utilizacao de mao-de-obra escrava influenciou na 

visao do trabalho pesado enquanto sendo "coisa de negro", portanto, inferior, em oposicao ao 

trabalho mental intelectual, supervalorizado, enquanto "coisa de branco". E importante perceber 

que as caracteristicas que marcam as diferen?as entre negros e brancos foram naturalizadas 

numa forma de legitimacao da exploracao do negro e como heranca do "jeitinho brasileiro". 
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A diferenca que percebemos diz respeito a situacao de algumas mulheres, 

ou meninas, na familia. Explicando melhor, muitas das filhas mais velhas fazem 

as vezes de donas de casa para que suas maes possam ir aos rocados ou realizar 

outras tarefas. Portanto, estas, comumente, nao trabalham na agricultura. Disto 

trataremos a seguir. 

Como ja dissemos, muitas brincadeiras surgem como se fossem previas 

dos dias de adulto. Com elas as criancas aprendem a lidar com situacoes e tarefas 

que se lhe apresentarao mais tarde. Este mais tarde nem sempre aparece tao tarde 

assim. e entre brincadeiras e trabalhos nos rocados, surgem tambem os trabalhos 

domesticos, como por exemplo: cuidar de casa. dos irmaos mais novos, da 

comida, etc. 

Estas praticas sempre se revelam nas falas dos entrevistados, 

principalmente das mulheres. Quanto aos homens, estes nao entram em detalhes 

que possam descreve-las, apenas dizem que "ajudavam em casa" ou nao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os homens ajudcn>am, todos ajudavam ". (Sr. Pedro Felix). 

"Minha mae costurava ... a gente e quern fazia tudo, eu nunca vi 

minha mae fazer nada em casa, tudo era a gente mesmo. Meu pai e 

men irmao nao ". (D. Arlefe). 

"Fazia tudo dentro de casa. Trabalhaw em casa e trabalhcn'a na 
roca. (...) Em casa os homens faziam pouca coisa ne? So as mulheres 
que lavavam roupa, faziam as tarefas da casa toda". (D. Rita Felix). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ao relatarem os trabalhos domesticos, algumas mulheres revelam o 

destaque dado a irma mais velha, e, dependendo, do caso, este fato surge 

enquanto vantagem ou desvantagem. Vantagem no sentido de livra-las do 

trabalho no ro9ado e desvantagem por responsabiliza-las do "peso da casa". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eram Ires mulheres e dois homens so. (...) eu ficava tomando conta 

da casa ... era a mais velha (...) Era a mais preguigosa tambem. (Diz 

isso se referindo ao fato de nao trabalhar no rocado) ". (D. Josefa 

Ce/ina). 

"Eu e minhas irmds ne? Minha irma era pequena tambem, a mais 

velha era eu. Ai quern tomava conta do peso da casa era mais eu. (...) 

Mas todas ajudavam ". (D. Rita Felix). 

"Era eu, meu irmao e mae. Mae trabalha\-a, ele trabalhava tambem 

mais era menos que ele trabalhava ... Eu e mae nos trabalhcn>amos 

mais. (...) Porque eu era mais velha". (...) E depois foi que o menino 

nasceu, foi, logo ele era sempre o mais novo. Ele e mais novo do que 

eu bem uns, uns... uns oito anos, por ai... (...) ajudei, criava ele ... (D. 

M
9

 Jose). 

Estas praticas da infancia se refletiram em outras na fase adulta, podemos 

citar como exemplo, a rela9ao trabalho de casa X trabalho fora de casa, na qual 

pode-se perceber a constata9ao de status privilegiado para o segundo em 

detrimento do primeiro. E interessante entendermos este fato relacionando-o a 

no9&o de mundos privado e publico enquanto locus da a9§o feminina e 

masculina, respectivamente. E que, dentro desta perspectiva o trabalho feminino 

fora de casa e o trabalho masculino dentro de casa se configuram, para as pessoas 

que entrevistamos, enquanto ajuda. Portanto, e interessante entendermos de que 

forma estes se apresentam no cotidiano destas pessoas. Nossa compreensao e a 

de que elas os atribuem respectivamente a mulher e ao homem especiais. Ou seja, 

sempre que estas "ajudas" surgem nas falas dos entrevistados, esta apari9ao 

tambem faz surgir os juizos de valor em rela9§o ao parceiro ou parceira, ou filhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e, dependendo do caso, a eles proprios. Surgem o "homem bom" e a "mulher 

inteligente". D. Arlete comenta em rela9ao ao seu filho que e casado e tem uma 

filha com 4 meses: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ele faz tudo, ele leva prd vacinar, leva pro medico, vai pra todo 

canto. Quando chega la no consultorio do medico, as mulheres fwam 

tudo desejando que os maridos delas fossem desse jeito". 

E quanto ao seu marido: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 meu era assim, o meu era muito bom, gostou muito de criancas. 

Mas nao fazia tudo que ele faz nao, ele dd ate banho, esse ai, ele faz 

tudo pro Mateus, ne Mateus? (...) Eu acho que o homem devia ajudar 

tambem, nao assim na cozinha ne? Mas em outras coisas... (...) Meu 

marido ajuda\-a, agora ele nao faz porque jd tem muila gente em casa, 

mas ele me qjudava. (...) e porque eu five muitos filhos sabe? Ai os 

meninos pequenos, ele esfricr\>a mingau, pegava as meninas prd eu 

fazer as coisas, ele me ajudava muito. Ele e muito bom prd mini. 

Desde quando a gente casou ele e bom. (...) Os meninos, eles fazem 

umas coisinhas, so assim, umas coisas, porque eu tenho muila mulher. 

Agora mesmo eles trabalham, so to com o mais novo em casa. Mas 

ele faz assim, mas coisas que eu mandar ele faz. (...) eu acho que se 

liver mulher, homem nao precisa fazer as coisas em cozinha nao. 

Agora nao tendo, eu acho que nao e nada demais nao, um rapaz fazer 

as coisas na cozinha. Agora, tendo, eu acho meio chato um rapaz na 

cozinha. 

Nos relatos de D. M § Jose, a lembranfa de um marido e pai bom: 

"Ele ajudava a criar, ajudava, ele era um bom pai, ele ajuda\>a tanto 

que quando eu esta\'a de resguardo, ele era quern fazia o meu comer 

especial, era ... Quando eu tava esperando ... ta\'a na gravidez ele 

preparava logo os, os ... dia que eu passasse numa semana todinha, 

eu ... seis, sete galinha bem gorda, que fica no chiqueiro ali prd 

malar. (...) ele as vezes fazia, quando nao tinha ninguem, porque eu 

era sozinha, eu nao tinha familia, a familia que tinha era a dele, mae 

dele, o pai dele, era assim, e ... ". 

Observamos que, em muitos casos, o bom marido se faz presente nas 

horas que as mulheres vao ter os filhos. O pre e o pos parto sao momentos de 

colabora9ao para os "bons maridos". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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D. Josefa tambem faz vir a tona este aspecto em sua fala: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As vezes, ne, ele fazia tudo prd mint. Ele fazia ale mingau, ele fazia 

mingau e dava prd mini, fazia ... matma galinha, fazia o meu pirdo, 

eu comia ... (...) euzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vow dizer que ele e nam, ne? 

D. Rita percebe que o marido e bom, pois seu dinheiro e todo gasto com as 

despesas de casa, mas sente a falta de sua participacao nas tarefas domesticas, 

acha pouco ele so se fazer presente em situacoes limites, como doenca, por 

exemplo. 

"(...)Faz, gracas a Deus, o dinheiro que ele pega e prd dentro de 

casa. (...) nao isso ai nao, ele nao gosia nao, as vezes quando eu to 

doente ele faz. Quando eu saio ele toma conta das meninos, 

direitinho, quando eu esiou doente ele faz tudo, fcn>a praio, varre 

casa, faz comida... (...) Eu acho impossivel ne? Porque eu trabalho os 

sete dias da semana, de dia e de noi/e, ne? De dia e de node, mas 

quando chega em casa nem faz nada nao, tenho 3 meninas e J rapaz, 

mas o peso todinho e meu. 

Ela destaca o peso da dupla Jornada de trabalho, que poderia ser aliviado 

a partir de uma relacao mais igualitaria no que concerne as tarefas domesticas, ja 

que ela tambem "trabalha fora", este fato nos remete os consideracoes de LINS 

que diz: 

"(...) a mulher, desde a idade escolar nao pode dispor do 

mesmo espaco fisico que o homem. Hd uma limilacdo de 

seus movimentos e, alem disso, ela nao tem o poder de 

dispor sobre o seu tempo livre ".(1999:114) 

Em relacao a maneira que os entrevistados percebem a criacao dos seus 

filhos, percebemos dois pontos que sugerem um certo anseio em faze-lo de forma 

diferente da que foram criados. A primeira tem a ver com os estudos, que ja 

demonstramos; a segunda relaciona-se aos trabalhos domesticos. Rinaldo, por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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exemplo, como ja citamos anteriormente, diz: "E, mas meu filho eu vou ensinar 

ele ajudar dentro de casa". Continuando sua fala, ele demonstra sua visao a 

respeito de trabalho da mulher "fora de casa", do trabalho domestico, bem como 

da questao da manutencao das despesas da casa e da familia, portanto, sera 

material a ser avaliado mais adiante. No momento, iremos nos ater apenas ao 

interesse de criar os filhos de forma diferente da sua criacao, portanto, 

apresentaremos algumas falas que se remetem as suas lembrancas no tocante a 

maneira de seus pais educa-los. Neste aspecto, a oposicao tempo bom X tempo 

ruim tambem se faz perceber. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eram sete pessoas em casa ... Pai, mae e irmaos. (...) o meu irmao 

nunca trabalhou na agricu/tura, ele foi crescendo ... Ele acha\~a 

muito ruim, ele procura\>a vender as coisas. (...) A partir de uns 12 

anos, ele ia pra Queimadas, pegava as coisas e vinha embora. 

(...) Ele nao trabalhou quase no rocado nao. Depois que ele foi 

chegando numa idade de 19 anos... 

(...) Meu pai era assim, ele da\>a muita ordem. Era do mesmo jeito 

com o menino. (...) So era de casa pro trabalho, e do trabalho prd 

casa, se ele falasse, isso nao fazia, nao fazia mesmo. 

(...) eu acho que e muita rigidez, mas eu acho isso certo. Mas eu acho 

muito bonito o filho obediente, o pai da aquela ordem e ele obedece, 

porque eu mesma fui criada assim mesmo, eu nao respondia aos meus 

pais em nada". (D. Arlete). 

D. Arlete percebe a diferenca na forma de educar os filhos "hoje em dia", 

relacionada ao tempo, ou seja, a mudanca nos comportamentos que vao se dando 

de acordo com o passar dos tempos: 

"Nao criei os meus filhos do mesmo jeito nao, diferente. Os filhos 

mais velhos sao de um jeito e os filhos mais novos sao de outro jeito. 

Eu acho que e o tempo mesmo que mudou. Os filhos mais velhos nao 

respondiam nada, mas os filhos mais novos respondiam. (...) Mudou o 

estilo de vida dos dias de hoje, cada vez... ". (D. Arlete). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ela continua suas historias e nelas vao surgindo indicios de sua visao a 

respeito de genero, relacionada aos papeis desempenhados por homens e 

mulheres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tive 10 filhos, quatro homens e 6 mulheres. (... Mulher fazia so os de 
mulher e homem fazia so o de homem. 

(...) O de oito anos, que veio de la, ate os 18 anos, ele nao fazia nada 

nao, as meninas quern faziam oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servigos de casa. 

Quatro homens e seis mulheres, o mais velho e homem. Quando eu sai 

do sitio, ja estava ...a menina mais velha tem 19 anos, ela ja fazia 

muitas coisas, ja lavava roupa, fazia comida, ate hoje. (...) o menino 

mais velho ... jd, com 15 anos ele fazia o roqado ja. Dentro de casa 

tambem, carrega\>a dgua". (D. Arlete). 

Fica claro na fala de D. .Arlete a questao da dupla Jornada das mulheres, 

que trabalhavam na agricultura e em casa. Bern como a questao do espaco 

publico enquanto relacionado ao homem. Seu unico irmao nao trabalhava no 

rocado com a familia, optou, e pode faze-lo, pelo trabalho "fora de casa", e isso a 

partir dos 12 anos de idade. Depois parou esta atividade e pode ficar, como ela 

mesma diz, sem fazer nada, afmal "as meninas faziam o sennqo de casa ". 

Nas lembrancas de D. Rita Felix, os servicos domesticos tambem surgem 

enquanto trabalho de mulher, e, quando realizados por homem tem a conotacao 

de ajuda, como uma concessao que um "bom homem" faz quando quer ou 

quando se faz extremamente necessario, como e o caso de doencas por exemplo. 

"Quando eu vim morar em Campina, eu jd estava com 17 anos. Eu 

arranjei um emprego na casa Dias e trabalhei 5 anos na casa Dias. 

(...) Mas ate 17, era de roqado. (...) Eram tres mulheres e quatro 

homens. (...) Alem de roqado fazia as coisas dentro de casa. (...) os 

meninos tambem trabalhava na agricultura, limpcn>am mato. (...) 

ajudcr\>am dentro de casa. Ajudcrmm assim, as vezes, ajudm>a lcn>ar 

um prato, ajuda\'a a varrer a casa, ajudava a criar um porco, cabra, 

era ...A gente era uma familia que, graqas a Deus, como uma familia 

pobre como tambem uma familia bem criada; hoje em dia eu nao crio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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os mens filhos como fiti criada. Naquele tempo eu era mais calma, 

mais quieta. Se minha mae falava nao faz isso nao, nao fazia nao. E 

hoje em dia e muito dificil a pessoa ser criada igual naquele tempo, e 

dificil demais... 

(...) O men pai era calmo e maravilhoso. (...) Ah! Ele era bom! Ele 

nao tratava a gente man nao. Ele queria muito bem a gente! Nem ele 

nem minha mae. Quando a gente chegava de node, tinha uma 

coisinha prd gente comer ... naquele tempo, a vida era muito 

sacrificada, viu?". (D. Rita Felix). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqui encontramos tambem a nocao de sacrificio como relacionado a 

bondade de pais que se preocupam com os filhos. Dentre as preocupacoes, a 

alimentacao aparece em primeiro lugar, isto se refletira na relacao que faz de sua 

participacao na ocupacao do Cruzeiro, com o fato de desejar se livrar do aluguel 

para que uma maior parte da renda mensal fosse dirigida as despesas com 

alimentacao. Outros "sacrificios" se revelarao ao tratarmos da ocupacao, no 

capitulo segundo. 

No momento, tentamos mostrar as diferencas que se verificam nas 

expectativas relativas aos papeis. 

E sobre os filhos: 

"ele ajuda tambem. O meu filho e um filho maravilhoso! (...) traz as 

coisas prd dentro de casa, quando eu estou doente ele faz tambem. Ele 

trabalhava, ele ganha 40 reais por semana, ele me dd 20 de fica com 

20. Quando veio comprar uma roupa ele nao quer, nao, compre uma 

roupinha prd voce ... graqas a Deus, o meu filho e um filho 

maravilhoso. Obrigado Jesus pelo filho que a gente tem. E nao bebe, 

nao fuma, nao gosta de farra, nao gosta de amizade com todas 

qualidades... 

(...) no serviqo de casa ele nao quer me ajudar nao. (...)Eu digo: Meu 

filho faqa isso, ajude sua mae tambem que voce tem que ajudar. 

Porque hoje em dia, os homens de hoje em dia diz assim: Ah! Isso e 

serviqo de mulher - ne? Mas eu tenho uma cunhada que ele tem 4 

filhos homens, mas tudinho faz tudo dentro de casa. Mas o meu nao 

quer fazer nao. Ele diz: Ah, mainha, isso e coisa de mulher, oxe, eu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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um homem fazendo isso ...Eu digo: Mas meu filho, isso nao e nada de 

mais, a minha cunhada tem 4, olhe, todos jd sao formados, fizeram 

vestibular, passaram, o outro td fazendo esse ano, outro vai terminal-

esse ano, e nenhum deu prd... prd ruim nao, ne? (D. Rita Felix). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D. Maria Jose apesar de ter outros filhos ao falar sobre filho e familia a 

referenda a Rinaldo e mais recorrente. Ela relembra como foi que passou a cria-

lo como a um filho: 

"(...jgragas a Deus ele nao precisa de pai. Nao, tudo eu ... a minha 

filha me entregou ele a mim, so nao fiz registrar. Ela fez de ... doida e 

registrou o menino, ele nao e registradopor mim nao ... ai... Eu criei 

ele, nem meu filho eu nao dei... nao, nao, o carinho e o amor eu dei, 

agora o que era necessdrio, o estudo, eu nao dei aos meus filhos como 

dei a ele. Olhe, ele estudou, eu tomei conta dele ... (...) Na 

maternidade, mesmo quando ele nasceu, na maternidade ... eu trouxe, 

eu criei ele... e ela, olhe, e idoforte que ele nem, ele nem chamava ela 

de ...Lourdes. E quando, quando falam prd ele, ele diz: - a mae que 

eu conheco e essa, que foi quern, a minha mae e ela que me criou. (...) 

Ela morreu em 85, faz doze anos. (...) Bern, ai eu criei ele, ele e 

muito estudioso. Toda vida ele gostou demais de estudar... 

No relato de D. M 9 Jose percebemos que na sua visao, os estudos sao a 

prioridade em termos de educacao dos filhos. Em relacao a trabalho domestico, 

por exemplo. 

"(..) eu nunca soltei ele prd ir jogar futebol, nunca! Foi um prazer 

que eu nao dei a ele, ele ir jogar futebol... Nao, porque vinha, Id 

perto tinha umas peladas, so era prd eles arengar, quebrar brago, 

quebrar perna, tudo mais. Nao, voce nao joga... voce nao vai brincar 

de jogar ... bater bola nao. Eu nao dou esse direito a voce, ele nao 

batia bola de jeito nenhum ... foi criado ... Agora, nunca trabalhou 

mim nao. Ele se criou, olhe foi pro exercito, ate no exercito ele nunca 

trabalhou. Um dia, nunca, ele estudcn>a no colegio particular, ali nas 

Gragas, na escola Cenecista... nao, primeiro ele estudou na escola da 

mae dessa menina desse colegio ai, Djanira Tavares, erapago... 

Em sua fala percebemos a enfase dada aos estudos, ao ponto de se 

orgulhar de ter propiciado ao filho, enquanto estudante, nunca ter trabalhado, ou 

seja, nunca ter necessitado de trabalhar, apenas se dedicar aos estudos. Este e um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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caso isolado na pesquisa que realizamos e reflete a situacao das camadas 

populares da sociedade brasileira, compostas, em sua maioria, por trabalhadores 

de baixa renda, que sao obrigados, desde cedo, a trocar os estudos pelo trabalho. 

O proprio Rinaldo conta a sua historia. Nos chamou a atencao o fato dele 

se perceber enquanto "mimado" pela mae de criacao, ao ponto de relacionar isto 

ao fato dele nao contribuir com as tarefas domesticas, a nao ser em situacoes 

limites como doencas ou ausencias da mulher e da avo. Ao mesmo tempo, seus 

relatos. Revelam uma certa vontade de educar seu filho de forma a acostuma-lo 

com tarefas domesticas. Isto, ao nosso ver reflete um reconhecimento de que as 

regras sociais estao se flexibilizando e apontando nesta direcao. Ou seja, seu 

modo de encarar esta situacao reflete uma mudanca gradativa na sociedade de 

forma geral. E tanto que ele diz:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Espero que esse negocio so venha depois que 

liver velho.'" 

"O que eu tenho a falar da minha vida e que eu sou criado por vo, e 

que minha infdncia foi dificil, nao foi fdcil nao, nao sou filho de rico 

... Nasci em Campina mesmo, no bairro do Cruzeiro, and go Alto do 

Seixas. Nasci ali, mae sempre se dedicou em me colocar man colegio 

bom. 

(...) a nao ser em 85, eu vi minha mae, mas eu sempre fui criado por 

minha avo, ai minha cr\>6, sempre gostou muito de estudo, ai ela me 

colocou pra estudar no Vicente de Paula, colegio de freira. Eu 

gostcn>a, mas era muito impossivel, ai depois, eu fui estudar ali 

proximo de casa, fui estudar la no... vizinho aoM
2

 das Gragas. Como 

fica\>a proximo Id de casa, eu ia de pes mesmo. Na epoca eu morm'a 

ali na Almirante Barroso, bem proximo, da\>a pra ir de pes. Ia 

sozinho, eu pra ir so, no comego ela me levava. 

(...) Eu brincava muito, eu perturbava ... Eu era mid to bagunceiro 

mesmo! Era muito bem defendido pela vo. (...) As vezes o pessoal diz 

que eu era bem mimado, nunca trabalhei pesado. Na agricultura, so 

na hora de ir colher, ela tinha prdtica, sen'igo pesado ela pagava 

para as pessoas fazerem. (...) Nao, nao gostava de rogado nao ... 

porque eu nao gosfo muito de roga nao, prd trabalhar no cabo da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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enxada nao, nao dava nao. Quando eu era moleque eu estudei muito, 

quando pequeno, quando fiquei velho, ne, depois dos 14 anos, so 

queria saber de namorar. 

(...) Eu nao ajudo nao, sinceramente eu nao ajudo nao. Acho que 

devido a minha criacao, sabe? Devido a minha criagdo, por isso eu 

nao ajudo. E, mas meu filho eu vou ensinar ele ajudar dentro de casa. 

(...) Tem que dividir os trabalhos, tem que dividir os sen'igos - espero 

que esse negocio so venha depois que fiver velho — (...) sou casado, e 

to com minha esposa, e nos temos um filho. (...) Eu fico com o menino. 

So nao sou muito chegado a esse negocio de !cn>ar prato, porque eu 

nao tenho costume entendeu? Mas, se houver necessidade mesmo, se 

liver todo mundo doente dentro de casa, eu Im'o mesmo ... numa 

necessidade, mas eu tenho esse luxo, gragas a Deus ... tem quern faga 

prd mim ". (Rinaldo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sr. Pedro diz ter ajudado muito a mulher com as tarefa de casa. Isso 

quando seus filhos eram ainda muito pequenos. Na epoca que realizamos o 

trabalho de campo, a mais velha tinha 8 anos de idade, mas como declara ele, "jd 

faz tudo dentro de casd\ Quanto ao filho, ele nem menciona sua participacao ou 

nao em relacao a esses afazeres. 

"Sao 4, 3 meninas e 1 menino de 17 anos. (...) nao lava pratos nao, 
que sao as meninas que la\>am ...A Paulinha td com 8 anos, a mais 
velha. Jd faz tudo dentro de casa. (...) Faz, ela faz. La\>ar prato nao, 
mas quando e um negocio assim, varrer casa, eu fago, que eu nao 
gosto de ver nada sujo ". ( Sr. Pedro Felix). 

Como se percebe, a criacao dos filhos de Sr. Pedro e D. Rita Felix, bem 

como dos demais entrevistados, no tocante as funcoes relacionadas aos papeis, 

masculinos e femininos, nao difere da comumente praticada pelas familias das 

classes trabalhadoras de nossa sociedade, onde, nao raro, as criancas comecam 

logo cedo a "ajudar" nos trabalhos, sejam eles domesticos ou nao. 

Entendemos, pois, que, na visao da comunidade analisada, o trabalho 

domestico, enquanto relacionado aos homens, se apresenta da mesma forma que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto, na fala de D. Rita Felix, percebemos que o trabalho de lavadeira, 

que ela diz praticar ate hoje, nao consta como trabalho fora de casa, mas como 

uma extensao do seu trabalho domestico, isso, tanto para ela como para o marido, 

que, segundo seus relatos, nao permitiu que ela trabalhasse depois de casada e, ja 

que ela ate hoje trabalha lavando roupas, subentende-se que este tipo de trabalho 

nao e percebido enquanto "trabalho fora de casa" nem por ela mesma, embora 

sua remuneracao faca parte do orcamento domestico. A citada contradicao se faz 

notar quando ela oscila entre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "eu trabalho muito" e o "depois que eu casei ele 

nao quis". 

Isto tambem nos remete a visao de LINS, que demonstra o processo de 

feminizacao da mulher. Um dos aspectos que ela enfatiza e que: 

"por mais que esfude e faca pianos profissionais para o 

futuro, alimenta o sonho de um dia encontrar alguem que 

ird protege-la e dar significaqao a sua vida, nao dando 

enfase a uma profissao que a tome de fato 

independente ".(1999:116). 

No que pese o valor do salario rninimo ou das remuneracSes que os 

homens das camadas populares conseguem pelo seu trabalho, que nem de longe 

poderia lhes tornar independentes do salario da mulher, nao raro encontramos 

exemplos como este, de mulheres que param, ao menos teoricamente, de 

trabalhar quando casam. 

Na visao dos homens que entrevistamos a remunerafao de suas esposas 

lhes ameniza as responsabilidades, mas, mesmo assim, consta como ajuda. 



"Eu acredito o seguinte, que a mulher, ela tern que (rabalhar, e bom 

prd ela. Por que? Por que se (em um casa!, tern que os dois (rabalhar, 

se puderem ne? Por que se acontecer de nao dar certo, ai cada um tern 

como se virar. A mulher se torna independente e nao se torna uma 

pedra prd o horn em, ne? O homem nao vai ficar sustentando ela. (...) 

E bom por que ajuda, ne? ". (Rinaldo). 

(...) com muito tempo, eu morava la numa casa, nos nao tinhamos 

ainda casa de comercio nao, depois foi que eu inventei, porque toda a 

vida eu fid muito inteligente! Nunca, esse negocio de preguiqa nao e 

comigo ndo.(...) Trabalhei , trabalhei ... Depois, eu tinha o men 

cunhado, ele e falecido. Jd faleceu em Tres Irmds. Olhe, ia comprar 

bode, galinha e ovos, tudo isso eu comprava ali perto do Lucas, ali 

perto do Estreito, daquele lado ali ... prd negociar, comprei e 

negocicn'a muito, matm>a bode, mata\>a porco, e fin juntando dinheiro. 

(...) continuei negociando e foi... (...) Quando foi em 54, eu, eu vou 

procurar um trabalho prd mim ... ele disse, mulher ... Mais era de vez 

que eu passei prd casa, ele quern tomcn>a conta. Ai eu disse, eu vou 

trabalhar. Inventei de trabalhar, ele nao queria ... Eu disse, eu vou, e 

prd eu vestir as minhas filhas, eu quero que elas vistam tudo igual, 

prd eu comprar um vestido prd uma eu compro prd outra, tudo de um 

... pano so. Vestir as minims filhas, comprar remedio prd ela. Agora a 

alimentacao era ele quern dcn>a, eu me preocupava com a roupa delas, 

elas nao andavam como cachorra, ai eu (...) ficou tao dificil, ai 

arrumei um trabalho, era costureira, costureira. (...) Era quern mais 

ganhava na fdbrica era eu. Era por produqao, eu costurava mil e 

quinhentos sacos por dia. Eu dava conta sim, trabalhei muito (...)(D. 

Maria Jose). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Responsabilidades de homem e mulher de forma defimda se fazem 

perceber na fala de D. Maria Jose. O dinheiro conseguido com o seu trabalho ela 

utiliza para as coisas que embora sejam importantes, nao sao vistas enquanto 

prioridades. Enquanto "o pao de cada dia", imprescindivel, e de responsabilidade 

do marido, nao menos imprescindivel no contexto do "lar". 

Ao analisarmos estes relatos, podemos entender o quanto a praticidade e a 

disposicao para o trabalho sao vistas como mtrinsecamente relacionadas a 

inteligencia. Chamamos a atencao que esta e uma qualidade naturalizada como 

masculina e portanto e comum que, quando atribuida a alguma mulher, esta e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vista como excecao ou como mulher diferente. No caso de D. Maria Jose, ela 

sempre destaca sua inteligencia, possivelmente na perspectiva de se considerar 

especial. Inclusive no que se refere as tarefas que ja realizou. Consta que ela 

sempre foi de negociar, como estrategia de ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo, 

ela sugere que esta atividade desempenhada por ela nao consta como trabalho e 

resolve entrar no mercado de trabalho propriamente dito 3 0. 

O que nos chama a atencao e que, no seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "emprego informed" ela exerce 

funcoes ditas masculinas e no "emprego format", enquanto trabalhadora da 

industria, exerce fun9ao de costureira, funcao esta, incluida no rol das funfoes 

naturalizadas como femininas, o que demonstra as oscilafoes inerentes a vida 

social. 

Ao elaborarmos este capimlo, elegemos como espacos de constru9ao de 

identidade de genero alguns aspectos que compoem a socializafao das pessoas 

que entrevistamos. A saber: brincadeiras de crianca, rela9§o trabalho X estudos, 

trabalhos domesticos, trabalho fora de casa. 

No capitulo seguinte, daremos contmuidadeVdemonsr^ao da constru9ao 

de identidade de genero, centrando foco na familia enquanto espinha dorsal deste 

processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Passa a ser industriaria. 
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Capitvilo Segundo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Namorando pra casar  99 e 

coisas do genero 



Jramo/'anao yi/r/ cadets e cotJaJ r/o ae/tero zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esperamos que o caminho que estamos percorrendo desponte nas 

representacoes que o grupo analisado construiu em torno de sua participacao no 

movimento de ocupacao do Cruzeiro. Como nos interessa, tambem, entender 

como as pessoas que o compoem elaboram as ideias de masculino e feminino na 

luta pela moradia, achamos pertinente discorrermos a respeito da instituifao 

familia, pois, nao obstante as diversidades de tipos de familia, bem como as 

mudancas que vem ocorrendo em torno desta mstituicao na sociedade em que 

vivemos, e nela geralmente que se inicia o processo de socializacao dos 

individuos. 

Alem disso, entendemos que sua participafao tern uma relacao mais direta 

com a questao da familia, pois partimos do pressuposto de que ela se deu a partir 

da intencao de salvaguardar os filhos e a familia de forma geral. 

E na familia que se inicia o processo de aprendizado dos modos de ser, 

dos comportamentos, dos papeis a serem desempenhados pelas pessoas. Essas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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orientacoes, nao por acaso, se dao quase sempre no sentido da divisao por sexo. 

Definindo o que e proprio do homem e proprio da mulher, a familia, bem como a 

sociedade como um todo, naturaliza as fiu^oes, relacionando-as aos generos, 

passando atraves de experiencias cotidianas, modelos que vao sendo seguidos 

quase inquestionados. 

Queremos deixar claro que, ao tratarmos de familia, a percebemos como 

sendo um conceito aberto a possibilidades, portanto, reconhecendo as 

diversidades. Isto, porem, nao nos impede de reiterar sua posifao de destaque 

numa sociedade como a brasileira, por exemplo, e para o grupo estudado, 

particularmente. 

Luce Giard (1996)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l, ao trabalhar as atividades "femininas'*, diz que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"como todo agir humano, essas tarefas femininas 

dependem da ordem cultural: diferem de uma sociedade a 

outra, sua hierarquia interna e seus modos de proceder, de 

uma geracao a outra, numa mesma sociedade e de uma 

classe a outra, transformam-se as tecnicas que presidem 

essas tarefas, como tambem as regras de aqdo e os 

modelos de comportamento que dizem respeito a el as". 

(1996:218). 

Da mesma forma, pode-se considerar, no tocante as atividades ditas 

masculinas. No caso brasileiro, por exemplo, nao e por acaso que comumente o 

homem e considerado chefe de familia, isto de forma geral, pois o lugar que a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 1 GIARD, Luce. Cozinhar. In A Invencao do Cotidiano. vol 2. Morar, Cozinhar. Michel de 

Certeau, Luce Giard e Pierre Mayol. Petropolis, RJ. Vozes, 1996. pgs. 211-297 
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sociedade lhe reservou e justamente este, a partir da ideias de que sua principal 

obrigacao e a de "manter" a familia, a partir da remuneracao do seu trabalho 

"fora de casa", que lhe rende, em termos monetarios, diferentemente do trabalho 

"feminino", que nao gera dinheiro, mas serve de infra-estrutura, que permite ao 

chefe da familia se manter enquanto tal. Afmal de contas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "e preciso que 'essas 

coisas' sejam feitas, portanto alguem tern que faze-las; de preferencia mulher, 

oulrora era a criada para todo o serxiqti'
2

 (...) Nesle grau de invisihilidade 

social, nesle grau de nao reconhecimento cultural, coube a muito tempo e ainda 

cabe, como direito, um lugar as mulheres, uma vez que em geral, nao se dd 

qualquer atencdo as suas ocupaqoes cotidianas"(G\AKD, 1996:217). 

Longe de nos a inten9§o de perceber, dentro da trama social, a mulher 

como inferior em rela9ao ao homem todo poderoso, pois acreditamos que "cada 

mulher pode criar para si um estilo proprio, imprimir um toque especial, 

acentuando um determinado elemento de uma prdtica, aplicando-se a um outro, 

invenlando uma maneira pessoal de caminhar atraves do recebido, do admiiido 

e do jd feito"(G\AKD, 1996:118). E desta forma que percebemos as 

possibilidades implicitas num "ser mulher"' ou "ser homem" relacionadas a 

capacidade de reelabora9ao presente em todo individuo. 

Portanto, vejamos como as praticas cotidianas aparecem nas lembran9as 

dos entrevistados. Percebemos que suas memorias surgem marcadas por tres 

visoes do tempo: o tempo bom; que relacionam ao seu tempo passado ("no meu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 2 Mesmo as mulheres que "trabalham fora" ainda tern como suas, as tarefas domesticas, no 

maximo seu trabalho e substituido pelo de outra mulher. 
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tempo...'*); o tempo ruim; tempo de ninguem, tempo passado ("naquele 

tempo...'*) e o tempo presente ("hoje em dia ..."), que e contraposto aos dois 

primeiros, cuja valoracao (bom-ruim) e relativa a oposicao feita, como 

exemplificam as falas seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao, eu nunca tive brincadeira, o pessoal nao deixava, so era 

trabalho. (...) Por que nao queriam, nossa criacao foi diferenle, 

naquele tempo (tempo ruim) era diferente de hoje (tempo bom) ". (Sr. 

Jose). 

"No meu tempo (tempo bom) eu era mais calma, mais qui eta. Se 

minha mae falava - nao faz isso - nao fazia nao. E hoje em dia 

(tempo ruim) e muito dificil a pessoa ser criada igual naquele tempo. 

E dificil demais!". (D. Rita Felix). 

Ja vimos este aspecto em relacao as brincadeiras infantis, aos estudos, ao 

trabalho. vejamos, portanto, como se apresenta em relacao a familia e alguns 

outros elementos que compoem a vida destas pessoas. 

A pesquisa nos mostrou o apreco que os participantes da ocupacao tern 

pela familia. Seja no modo como falam em seus pais e irmaos, seja nas suas 

relacoes com as familias que consnmiram. 

Todos casaram relativamente cedo, entre 15 e 23 anos, quase sempre com 

seus primeiros namorados ou namoradas e sempre com a intencao de 

constituirem familia e nao ficarem "sozinhos no mundo", como e o caso de Sr. 

Jose, que: 

"estcn'a sozinho no meu sofrimento, e eu nao queria sofrer mais do 

que eu estava. Ai de qualquer um modo ou de outro eu ia trabalhar 

pra ela, fazer uma familia e char ". 

Sua fala nos sugere que por tras dessa sua determinacao de casar tao cedo 

esta a historia de um menino, que, aos 12 anos saia de casa por nao suportar a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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rigidez do pai (vide pag. 42). Ficou a lacuna da familia em sua vida e a vontade 

de construir a sua propria, ao seu modo. 

D. Josefa Celina e D. Arlete foram as que casaram "mais tarde", com 21 e 

23 anos, respectivamente. Dizem ter namorado muito, vendo isto como fator 

positivo, embora D. Josefa Celina pense que o "certo" e casar aos 15 anos (vide 

pagina 69). Isto nos faz refletir se nao seria o caso de ter mais chances de ter 

fdhos para "ajudar" nas atividades agricolas. Dizemos isto com base na fala de 

D. Maria Jose: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Numa familia tern cinco, seis, sete filhos ... por ai vai ... tudo pra 

roca ". CD. Maria Jose). 

Podemos inferir tambem, que se trata de um condicionamento social que 

visa a perpetuar a dependencia da mulher via casamento. Portanto, entendemos 

que para muitas familias, casar as filhas em tenra idade significa desobrigar-se de 

sua manutencao e ate mesmo da guarda de suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "honrcF. 

Rinaldo, como ele mesmo diz, foi um rapaz muito "namorador", mas 

tambem casou cedo. Algo que nos chama a atencao em seus relatos e o desejo 

que ele tern de criar seu filho diferente da forma que foi criado, se acha muito 

mimado e acha que isso influi na sua relacao com a esposa (vide pgs 48). O 

desejo de dar aos filhos uma criacao diferente da que tiveram surge sempre 

quando a oposicao entre o passado e o presente se da de forma a privilegiar o 

segundo. Ha relatos, porem, nos quais a oposicao privilegia o primeiro, nestes 

casos, ha uma percepcao da educa9§o aos modos dos pais como sendo "boa", zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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baseada no respeito as figuras paternas. A educa9§o que tiveram se reflete em 

algumas praticas, dentre as quais, intencionamos destacar a seguir o namoro e o 

casamento. 

Estes momentos, alem de fazerem parte do processo "normal" de 

socializa9§o, constam como intermediaries da constru9§o de novas familias, 

dando continuidade a este processo, que redundara na necessidade de casa e 

consequentemente na preocupacao com a casa propria que trataremos mais 

adiante. 

Nas memorias dos entrevistados, o namoro surge, ora enquanto lazer, ora 

enquanto prepara9ao para o casamento, seguindo o costume de "namorar pra 

casar". Quando se apresenta neste sentido de inten9ao de casamento, muitas 

vezes surgem confiitos que sao enfrentados com a persistencia propria as 

realiza96es mais desejadas, como pode se perceber na fala de Sr. Jose: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ai, com quinze anos eu arrumei um trocadozinho, ai eu arrumei 

umas namoradas, jd estava me enxerindo ... Ai, quando foi com 

dezesseis anos, dezessete, eu me engracei com essa nega (D. Josefa 

Celina) e ate hoje. (...) Casei cedo porque eu estava no meu 

sofrimento, e eu nao queria sofrer mais do que eu esta\'a. Ai de um 

modo ou de outro eu ia. trabalhar prd ela, fazer uma familia e char. 

(...) quando id no namoro a gente pensa pouco, depois o cabra vai 

pensando, depois de casado ai vai se entendendo. (...) Meuspais nao 

queriam de jeito nenhum (...) ficava lafa/ando, entrcn>a man ouvido e 

saia no outro ...jd nao esta\>a em casa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Rinaldo ve o tempo de namoro como um tempo de liberdade, namorar 

para ele aparece enquanto diversao, mas nem por isso deixou de encaminha-lo ao 

casamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) quando eu era moleque, eu estudei muito, quando pequeno. 

Quando fiquei ve/ho ne, depois dos quatorze anos, so queria saber de 

namorar ... (...) Hoje eu sou casado, e to com minha esposa e nos 

temos umfilho". 

Alguns demonstram de forma explicita o casamento por conveniencia das 

familias. Nos relatos de D. Maria Jose, por exemplo, podemos perceber a 

conotacao de "porto seguro" relacionada ao casamento de uma mulher. Seu pai 

nao quis deixa-la sozinha, portanto tratou de fazer seu casamento, acreditando 

que este lhe daria seguranca. 

"Parece que eu ta\>a com dezenove anos, nao tinha namorado muito 

tempo nao. (...) durante todo esse tempo eu so tinha arrumado dois 

namorados, somente. Um acabou, o outro, um rapaz que eu nunca 

pensei em casar com ele, eu casei. Eu tinha era abuso dele, nao 

gosta\>a nao. (...) Foi logo, logo mesmo, que meu pai inventou de ir 

emborapara o Rio. (...) Ele, mde e meu irmao. Eu disse, nao vou. Eu 

jd ta\'a com esse namorado. Eu disse eu nao vou nao. E .. minha mde 

chorou, pedindo, chorando, - vamos minha fdha. Ela fazia um termo 

da morte - como e que eu vou deixar voce, deixar voce eu nao deixo 

- Eu disse eu nao vou nao mde, a senhora deixa eu na casa de ... era 

uma conhecida minha que ... (...) ai mde falou com pai, pai disse -

nao eu nao deixo ela em canto nenhum, na casa de ninguem (...) O 

jeito e fazer o casamento, ai fez o casamento. (...) Eu nao sei se ele 

queria ou nao. Eu nao fiquei... naquele tempo os filhos obedeciam ao 

pai e a mde, viu? Fazia o que eles queriam. (...) Por que eu nao queria 

andar de navio, era a bordo que eu ia Eu nao ando nao, olhe, de 

ncnio eu nao vou nao, eu nao vou nao. A senhora pode fear tranqinla 

que eu nao vou. Ai meu namorado disse: vamos ve, se seu pai quer 

fazer esse casamento ... se qui ser, pronto. (...) Nos casamos em 30, eu 

me lembro como se fosse hoje. Casei dia de todos os santos, numa 

quinta-feira, em J938". 

Nao podemos deixar de remeter esta discussao ao ponto de vista de 

LINS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"AozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contrdrio do homem, e estimulado a ser independente 

desde que nasce, a mulher nao e criada para defender-se e 

cuidar de si propria. Quando adolescenie continua sendo 

treinada para a dependencia. Nao deve sair sozinha (um 

irmdo e solicitado a aeompanhd-la), seus hordrios sao 

mais controlados, e cobrada a permanecer mais tempo em 

casa. (...) 0 principal objetivo para a maioria continua 

sendo o casamento visto como insubstituivel fonte de 

seguranqa, e usado como arma ideologica contra a 

mulher: Uma pessoa so se realiza no casamento; Como 

voce vai se manter se nao casar?; Uma mulher nao pode 

viver sozinha; (...) Esses slogans sao repetidos 

incansavelmente, mesmo que de forma subliminar". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D. Josefa Celina diz ter namorado muito, nao sabe com que idade 

comecou a namorar, mas lembra que foi "muito nova". 

"Muito nova, namorei muito nova. Eu era a mais medonha, era.. ". 

Diz isso muito animada, sorrindo, como se esta atitude lhe concedesse 

status privilegiado, e continua com ar de seriedade: 

"O prime iro noivado eu casei ...foi com 21 anos. (...) jd esta\>a velha 

(...) e, nao mulher, tit nao acha? Pois eu casei com 21. (...) era prd 

casar com 15 anos. (...) porque uma pessoa com 21 anos ... tern que td 

bem mais nova prd casar. (...) namorei muito, prd noivar uma vez, ai 

eu casei. (...) ele tinha 17 (...) eu casei com ele, ele nao tinha nem 17 

direito. (...) eles nao queriam, faziam que nao queriam, porque ele era 

um branco e eu era uma negra, uma negrinha, ne? E aclia\>am ruim , 

mas nao tinha jeito, tinha que dor. (...) Ele queria e pronto, tinha que 

fazer ". (D. Josefa Celina). 

A mudanca de expressao nos remete a analise de que, em alguns setores 

da nossa sociedade a quantidade de namorados sugere uma certa falta de 

seriedade da mulher. Ao mesmo tempo, este fato, quando relacionado a um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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homem, lhe concede prestigio. Interpretamos o sorriso de D. Josefa como reflexo 

deste costume e sugerimos que seu sorriso demonstra uma percepcao de si 

mesma enquanto mulher diferente, aquela que infringe as normas de conduta. Ao 

mesmo tempo, sua posicao emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela9§o ao casamento ratifica seu tradicionalismo, 

a ideia de que a mulher deve casar "cedo" e namorar "pouco". 

Percebemos nos seus relatos o valor atribuido ao casamento, enquanto 

momento diferenciado do namoro. O namoro sendo a "brincadeira" e o 

casamento a "coisa seria". Porem, continua deixando transparecer sua posi9§o de 

privilegio ao relatar o enfrentamento do seu esposo as posi9oes contrarias ao 

enlace, sugerindo, possivelmente, uma luta do macho pela femea, como muitas 

vezes se da entre os animais. 

D. Josefa Celina e Sr. Pedro enfrentaram, entao, dois tipos de preconceitos 

para realizarem o casamento. Suas familias e o "povo" achavam estranho uma 

mulher mais velha casar com um rapaz mais m o9 0 , e mais: negra e branco, 

respectivamente. O preconceito em r ela9ao a cor de D. Josefa Celina se 

manifestou nela com o nascimento do primeiro filho. Ela "morria de vergonha", 

pois a cr ian 9 a , um menino, nasceu "bem alvinho, de olho azul". Ela conta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ai todo mundo ficou satisfeito. Ai eu pedi a Deus, que eu acha\>a 

muito feio, o menino dos olhos azuis, eu negra, nao dm>a cerlo nada 

... (...) os outros for am tudo mais da cor dele, mas nao tinha os olhos 

azins nao. Uns puxaram a mim, outros puxaram a ele. (...) Nao se 

falava, erapobre ... nosso filho bem novinho mesmo morreu 

Seu depoimento retrata ate que ponto pode refletir uma cultura pautada no 

preconceito e no machismo. D. Arlete tambem conviveu com a d iscr im in a 9 a o : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Eu namorei escondido, nao gosiava que eu namoras.se um negro. Ele 
nao gosiava que eu namorasse um negro. (...) Acho que tinha levado 
adiante, eu acho que tinha levado adiante. Como tern que ser as 
coisas e, ne? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O namoro escondido surge enquanto estrategia de subversao a ordem, o 

que demonstra uma capacidade de lidar com as dificuldades da vida. Ao mesmo 

tempo, sua fala nos demonstra uma certa confianca no acaso. Este e um aspecto 

que enfatizaremos quando tratarmos da relacao resignacao X luta. No momento, 

nos interessa apenas demonstrar mais uma faceta das vidas destas pessoas e, a 

partir desta, as diversas formas de lidar com as situacoes, bem como a construcao 

de suas identidades masculinas e femininas. 

Na fala das pessoas que entrevistamos, um tema recorrente foi o da casa 

propria. Como todos sao trabalhadores de baixa renda, antes da participacao no 

movimento de ocupacao do Cruzeiro, esta so se fez presente nos seus sonhos. A 

exce9§o neste sentido e D. M~ Jose, que possuia uma casa, que como ela mesma 

diz, foi construida a partir de "muito sacrificio" e estrategias. 

Sacrificios e estrategias tambem foram uma constante em toda a luta que 

enfrentaram todos eles pela casa propria. Estes serao apresentados adiante. No 

momento, intencionamos perceber em suas historias de vida, que vieram a tona a 

partir de suas memorias, o lugar que a casa ocupa. 

http://namoras.se


Mesmo no tempo de solteiros, como ja foi visto, o aluguel fazia parte da 

vida de todos eles, vide suas historias sobre o aluguel da terra para plantar; a casa 

fazia parte da propriedade alugada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Jd nwrei em tanto canto ... (...) antes nao tinha nem a casa, que era 
alugada ". (Josefa Celina). 

"A gentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudava tanto de lugar, e por causa de que ele era chamado 

pra onde era a safra de, de lugar melhor prd ele negociar, ele ... 

alugou um sitio.... ai passamos uma temporada boa em S. Joaquim. 

Ld era um sitio, tinha de um tudo, era muita fruta mesmo. Ele plant ou 

cana, colheu a carta, moeu, levou pro engenho ". (D. M
2

 Jose). 

O peso do montante despendido com o aluguel no orcamento domestico 

era sentido pela comunidade da "invasao" como um fardo, do qual so Deus 

poderia livrar-lhe. Embora nao haja registro em suas falas de momentos em que 

tenham "cruzado os bracos" a espera da ajuda divina. A fe surge, entao, enquanto 

apoio para prosseguirem na luta, bem como para alivia-los de alguma culpa, 

como se fosse apenas obra de Deus a conquista do terreno. 

(...) porque a pessoa pagar aluguel, viver de casa em casa, pagando 
aluguel ... Pagava hoje, amanha ta\>a devendo. Hoje dou gragas a 
Deus, agradego a Deus de todo coragao o que ele fez comigo (D. 
Rita Felix). 

Ao analisarmos a participacao dos entrevistados, no movimento de 

ocupacao do Cruzeiro, partimos do pressuposto desta participacao enquanto 

politica, uma vez que, "produziu algum efeito" no grupo, em termos de 

"organizacao, funcionamentos e objetivos" (Dalmo de Abreu Dallari: 1989:11) . 

Porem, quando nos voltamos as representacoes que os atores da trama em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 3 DALLARI, Dalmo de Abreu. O que e Participacao Politica? . Sao Paulo. Abril Cultural. 

Brasiliense, 1989. 
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questao constroem em tomo de sua participacao, percebemos que, apesar de em 

alguns momentos eles a entenderem enquanto politica" , a participacao e no caso 

ja citado, uma estrategia dentre as tantas que utilizam em suas praticas cotidianas, 

nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "eferna luta pela vida" (D. Josefa). 

E no contexto da "luta pela vida", um aliado "dos ceus" se faz presente. 

Apesar de haver um reconhecimento de seu propriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esfor 90 , da perseveranca, da 

participacao enfim, a recorrencia a fe em Deus enquanto colaborador 

imprescindivel nesta luta salta aos olhos, como demonstram suas narrativas: 

"Era um mato grande! Ai meu marido dizia assim: Mas Rita, a genie 

nao vai conseguir nao, Rita ... como e que a genie vai conseguir 

aquela casa, se a genie nao tern condiqao de levantar a casa? Eu 

digo, a genie levanta com o poder de Deus! Vendi cama, vendi mesa, 

vendi tudo que eu tinha. Os trocinhos que eu tinha vendi tudo, so nao 

vendi as comas dos meninos. Eu digo, deixa as comas ai que e prd 

eles nao dormirem no chdo, mas o resto eu vendi, graqas a Deus. 

Tudo, eu vendi tudo, cozinhcn>a aqui com um pouquinho de lenha, uma 

panelinha com dois foguinhos. Mas eu digo, vamos veneer com o 

poder de Deus. Meu marido sem emprego, passou 3 anos sem 

emprego. Aifoi, arranjou esse serviqo, se hem que ele nao trabalha\>a 

assinado. Faz cinco anos que ele trabalho nesse emprego mas nao e 

assinado. Vai fazer 6 anos em outubro que nos estamos aqui. (...) Ah! 

Eu me sinto feliz! Dou graqas a Deus todos os dias, que eu sempre 

pedi a Deus: Deus, me de um cantinho prd eu morar mais meus filhos. 

Porque a pessoa pagar aluguel, paga\>a hoje, amanha ta\>a devendo. 

Hoje dou graqas a Deus, agradeqo a Deus de todo coraqdo o que ele 

fez comigo. (...) O mais importanle, foi eu trabalhar, mais meu 

marido, com fe em Deus e veneer ne? (...)Mas com fe em Deus, a 

gente venceu. (...) A importdncia disso tudo prd mim, a importdncia, e 

que graqas a Deus consegui o que eu queria, que era uma casa prd 

eu morar com meus filhos e meu marido. (...) eu achei bom parti cipar, 

porque quando a gente precisa, a gente faz tudo. Agora, aquelas que 

nao querem participar e porque two precisa nao, tern condiqoes. 

Porque se eu mesma tivesse condiqoes, eu tivesse minha casa prd 

morar, eu nao tinha participado daqui nao, ne? E sofrer como eu sofri 

aqui ne? Eu so fiz isso porque precisava e nao tinha uma casa prd 

morar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando dizemos isto, o fazemos com base em alguns depoimentos que legitimam a visao da 

necessidade e a organizacao enquanto grupo reivindicador (vide cap. 3.1.1). 
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Entendeinos, portanto, que Deus aparece enquanto colaborador da 

perpetuacao da familia ao abrir os caminhos que levaram a obtencao da casa, da 

qual a familia nao pode prescindir para existir enquanto tal. 

D. Arlete da gra9as a Deus pela desistencia de uma participante da 

ocupacao, pois ocupou o lugar dela. O caso aparece, entao, enquanto "brecha" 

que encaminha a possibilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A i, quando eu voltei pra procurar o povo, pra ver quern tinha ou 

nao. Ai pergunlava as pessoas, teve uma pessoa que disse, ah eu sei 

quern e ... D. Luzia, ela se mudou, ela nao td mais aqui nao. Ai eu 

disse, ai meu Deus do ceu ... e agora? Ai eu disse, eu vou atrds dela ... 

Foi Deus! Primeiramente Deus, ne? (...) Nao me arrependo de jeito 

nenhum ... ". (D. Arlete). 

Em rela9§o ao apego a fe em Deus, percebemos uma aparente resigna9§o 

revestida de for9a e disposi9§o para a luta. O interessante neste aspecto da nossa 

analise e que ele so aparece nas falas das mulheres. Como ja foi demonstrado 

anteriormente, esta "resigna9ao" e "fe", os homens participantes apresentam em 

rela9§o as mulheres. Explicando melhor: eles ressaltam as mulheres como 

principals motivadoras e norteadoras do movimento, mas deixam perceber, em 

suas falas, seus proprios empenhos, que por sinal, tambem sao reconhecidos 

pelas mulheres. 

Alguns passaram pela experiencia de morar na "casa dos outros", como 

dizem. D. Arlete, Sr. Jose e D. Josefa Celina estao entre eles. Seus relatos deixam 

transparecer a ideia que tem a respeito do assunto: 

"Nao e bom nao, porque morar na casa dos outros nao e bom. Nem 

na casa do sogro e bom morar, ne? Cada qual no seu canlo". (Sr. 

Jose). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"(...) no tempo da invasdo, eu esta\'a na casa de uma filha minha ... 

com os net os. (...) E, ela vivia com igo, sabe? Ai ela arrumou um 

homem, nao deu certo e deixou. (...) nao, essa filha jd e outra. Eu 

fiquei com a casa que mora nas Mahinas, sabe? (...) E bom sempre 

estar na nossa casa... "(D. Josefa Celina). 

"... ai a gente fcou ali, no Presidente Medici, na casa do meu filho e 

passamos 6 anos la. (...) Porque aqui mesmo eu nao tinha casa nao, 

eu morwa la na casa do meu filho, nao tinha casa nao, tinha Id, aqui 

nao... (D. Arlete). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os relatos nos apontam para a ideia disseminada em nossa sociedade de 

que "quem casa quer casa", ou seja: quer originar uma nova familia, dando 

continuidade ao processo de perpetuacao desta insntuicao, que, por sua vez 

contribui para o fortalecimento ou a reelaboracao das questoes de genero. 

D. M- Jose conta sua peregrinacao de casa em casa, desde quando o noivo 

resolveu atender ao pedido de seu pai para que se casasse com ela: 

"Ai ele arrumou rapidamente, isso foi de um mes para o outro. 

Comprou o que era necessdrio e a gente foi morar numa casinha ai 

em Tres Irmas. Uma casinha velha de taipa, mas nova. (...) depois que 

eu sai de Id, morei na casa do compadre, era alugada, casa alugada. 

Quando foi num dia, eu disse, eu ia fazer uma festa de batizado, meu 

compadre nao deixou, nao queria que eu fizesse festa, nao batizado 

... Ai nao sei o que foi que ele disse que eu enchi o saco, eu enchi o 

saco e disse: tern nada nao, compadre, tern nada nao, por isso nos nao 

vamos fear entrigados nao ... Pronto! Ai eu fiz um pedido a Jesus, 

que ele concedesse pra mim duas telhas pra mim morar. Ai parece 

que foi parece que foi o que eu falei, eu falei isso, quando foi no 

outro dia, parece que jd clareou pra mim, jd foi aparecendo coisa. Ai 

veio uma conhecida minha e disse: - Olhe D. Maria, tern uma pessoa, 

uma pessoa Id no Alto do Seixas, ele td vendendo terreno. A senhora 

nao quer comprar um terreno nao? Peguei logo no flagrante desse 

negocio. Ai eu disse, eu vou Id, eu vou Id saber, aifui ate com o seu 

Milton, que disse, eu vendo o terreno. E eu disse: Agora, e a madeira? 

E agora meu Deus, a telha e a madeira, como e que eu vou fazer? Ai 

um conhecido meu queria sair de la, que a casa dele ... aiperguntou 

se eu nao queria comprar a casa com a madeira. Olhe, jd foi fazendo 

um caminho, viu? Eu disse, eu sei que Deus td olhando pra mim, ai eu 

comprei, eu comprei a ... as telhas, comprei fudinho da casa, que era 

de tijolo... Eu level pro Alto do Seixas e construi a casa ". 
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O curioso, na sua luta por casa, e que, alein da questao do aluguel, o seu 

orgulho tambem se faz presente como impulsionador. Orgulho no sentido de ter 

autonomia, liberdade para fazer o que quisesse na sua casa. Sua fala reflete isto, e 

sugere uma certa sabedoria da familia relacionada a seu locus de perpetuacao, ou 

seja, a casa, enquanto propriedade da familia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Pra nao morar em casa alugada, somenle pra evitar do que eu 

passei. Eu queria fazer a festa de batizado e meu compadre nao 

deixou. (...) mas naquele tempo, pra nao ha\'er ... Bem, eu comprei o 

terreno Id. (...) Casa dos outros, e porque ... casa alugada e dos 

outros, nao e da gente, nao manda(D. Jose). 

Seu caso nao e isolado, serve como exemplo dos desdobramentos que 

estas pessoas tiveram que realizar na tentativa de se livrarem da dependencia de 

outras. 

Para se entender os esforgos que ela despendeu no sentido de conseguir ter 

uma casa que lhe agradasse, faz-se necessario mergulhar em suas lembranca do 

"seu tempo" de comerciante. Seu caso reflete a relatividade da necessidade, 

como algo construido. Nao lhe bastava "ter" a casa, mas que esta atendesse as 

suas expectativas. 

Como ela mesma diz: "eu toda vida fui ... meu signo e de, de ... mas eu 

sou uma pessoa inteligente e penso muito no futuro ... " E foi pensado no futuro 

que D. M ?

 Jose nao mediu esforcos e foi amealhando suas economias ate se 

desfazer da primeira casa que construiu. 

"Quern nao sabe perder nao sabe ganhar", disse-nos isto tentando nos 

fazer entender que tinha vendido a casa para construir outra, que tivesse espaco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para a sua ''barraca" de comercio. Percebemos entao que na ideia de "sonho da 

casa propria", para D. M § Jose, bem como para os demais entrevistados, fe em 

Deus e trabalho andam sempre juntos. 

E importante ressaltar que, embora a construcao de identidades de genero 

resulte em condicionamentos sociais que tornam as mulheres femininas e os 

homens masculinos, dentro do processo dinamico que e a vida social os papeis 

muitas vezes sao reelaborados. Isto se da na medida em que sao elaboradas 

estrategias de participacao na vida cotidiana das quais destacamos a luta pela 

moradia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando eu estava nessa casa, ai eu, um conhecido meu, que 

tinha uma barraca, que nesse lempo vendia muitas coisas, a 

barraca dele era muito sortida ... Ai ele disse:- D. Maria, a 

senhora quer comprar a minha barraca? Eu vou vender, nao td 

dando pra mim de jei/o nenhum. Ai eu falei: Ah! Meu Deus! Ai 

meu marido: - como e que voce inventa de comprar uma barraca, 

deixa isso... ele disse. Eu nao deixo nao, eu nao deixo nao! A 

barraca era pra negociar. - Pois voce vai dormir Id. Eu so tinha 

tres filhos, - Pois voce e quern vai dormir Id, eu nao vou ... E eu 

com isso? Eu disse, e voce pensa que eu me importo com isso? Eu 

nao me importo com isso, eu nao nasci de sete meses nao... 

Comprei a barraca, a barraca sortida de um tudo, de um tudo! 

Olhe, miudeza, cereal, de tudo tinha na barraca. (...) mesmo de 

frente ao chao que eu comprei a essa midher, que ela queria 

vender. (...) olhe, com o dinheiro dessa barraca eu apurei 

dinheiro que comprei esse chao. Tava morando Id na casa 

mesmo. Na primeira que eu sai, das Tres Irmas. Comprei esse 

chao com dinheiro da barraca. (.Jtudo isso com meu dinheiro, 

nao era dinheiro do marido nao, que ele nao se interessava a 

nada disso. Ele nao se interessa\>a em casa, e em nada ... com os 

filhos, ele se importava mais com os filhos ... eu sempre numa 

casa minha. Pra nao morar em casa alugada, somente pra evitar 

do que eu passei. Eu queria fazer a festa de batizado e meu 

compadre nao deixou ". (D. M
3

- Jose). 

Estas sao apenas algumas situacoes enfrentadas pelo grupo em destaque 

na luta pela casa propria. No capitulo 3, quando trataremos dos enfrentamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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relativos a "invasao", outras se revelarao. Nosso interesse aqui e demonstrar o 

quanto as trajetorias das vidas dos "invasores" sao marcadas por constantes 

empreendimentos neste sentido, o que sugere que o desejo de possuir casa 

propria foi o principal motivo da participacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu participei, eu participei assim, porque eu nao tinha casa. Ai me 

disseram se eu tinha coragem de invadir aquela terra e fazer uma 

casa, e eu falei que tinha ". (D. Rita Felix). 

Este desejo vai aumentando com a chegada dos filhos. As familias vao 

crescendo e as dificuldades tambem aumentam; as condicoes financeiras nao 

colaboram com a criacao dos filhos, fazendo com que a morte passe a fazer parte, 

de forma corriqueira, das vidas destas maes e pais de familia que participaram da 

"invasao do Cruzeiro". Consta, porem, que ela, a morte, tambem se encontra em 

suas lembrancas mais remotas, do tempo de crianca, como podemos observar nas 

citacoes: 

"La em casa eram tres mulheres, tres mulheres e dois homens, so ... 
Fora os que morriam ..." (D. Josefa). 

Muitas mulheres entrevistadas falam a respeito de gravidez, aborto, morte 

de filhos. Dona Maria Jose, por exemplo, engravidou quatorze vezes, pariuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12 

filhos e criou cinco. Sua narrativa revela as dificuldades que enfrentou e que, 

segundo ela, faziam parte da realidade "daquele tempo", revela, tambem, as 

estrategias para sobreviver a elas e a resignagao aos designios de Deus, em 

relacao a perda dos filhos, bem como ao nascimento dos mesmos. 

"Quatorze, nunca um pecado que eu nao devo, eu nunca tomei 

remedio, nunca na minha vida e por isso que meus filhos nasceram. 

Depois foi que ...foi quatorze nao foi porque ...foi dois, um foi aborto 

com sete meses. 
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(...) Com parteira, nunca fui no hospital ganhar nenen nunca, nunca. 

Esse, esse aborto eu nao morri porque a gente so morre na hora sabe 

que ... Agora eu sei tenho toda experiencia que a genie so morre 

quando chegar o dia mesmo marcado pra gente morrer eu passei dois 

dias sofrendo com esta crianca, jd, jd tava morfo eu nao sei como 

escapei, foi e porque os poder de Deus e grande. 

(...) ela lava ... 1cc\'a sentada, torn sentada aifoi da casa dela que ela 

morava ali... (...) era, era dessasparteira que nao sabe de nada nao, 

que nao tinha estudo nao, nao tinha nao ela foi na casa do vizinho 

perguntar por mim. Ela disse ela Id, ela nao id bem nao, ela td mal 

(...) meia garrafa de ... compra uma garrafa de vinho branco e bote 

nofogo com horteld moida e ... de a ela morno, nao de frio de morno 

mais minha filha parece que foi Jesus Cristo que mandou so sendo, so 

sendo quando Narciso chegou que disse: no mesmo instante Narciso 

mandou um amigo dele com toda carreira comprar esse vinho, man 

instante ele chegou e fizeram esse remedio, olhe nao passou tres 

horas, nao passou tres horas quando eu tomei o remedio parece que 

foi um alivio que Deus me deu, deu com pouco mais uma vontade de 

eu ir no ... vaso ai eu fui, ah! Quando eu cheguei que eu nao podia jd 

o povo que se pega\>a comigo que nao tinha mais dnimo pra nada. Eu 

via a morte, eu via a morte mesmo ai quando eu me abaixei um pouco 

via aquela. (...) tudo, parece que eu fiquei sem nada, fiquei sem nada 

mesmo pronto! Ai clareou pra mim, eu vi a morte mesmo eu nao 

conhecia mais ninguem. Sabe, quando a gente td perto de morrer se 

esquece de todo mundo, a gente nao ve a dor ne, (...) mais com tudo 

isso se esquece nao se importa mais com nada. Olhe, pra mim o 

mundo nao existia, nao existia nada, tinha se acabado tudo pra mim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqui encontramos mais uma vez a ideia de construcao da familia, e nesta 

a no<?ao da colaboracao divina, com a qual pode-se contar nos momentos de 

dificuldade, desde que nao infringisse as suas leis, exemplificadas nesta fala com 

a negagao do aborto e a aceitagao dos filhos que Ele lhe reservou. 

Muitas justificam as mortes dos filhos, relacionando-as a precariedade de 

suas condicoes, "porque era pobre", como diz D. Josefa Celina. Ela tambem 

conta suas historias. 

"(•••) Quase todo ano tinha um ne? Morreu de aborto foi ... a mais 

velha que mora la nas Malvinas ... depois de ... perai, nao foi nao! 

Nasceu outro novinho, antes de Socorro, nasceu outro menino ne? 

Esse morreu, eu sei que (em quatro no ceu ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Estes fatos nos levam a insistir no argumento de que a participacao na 

ocupacao surge enquanto possibilidade de mudanca e a nocao de mudanca 

relacionada ao orcamento domestico a partir da isencao do aluguel. Como 

sugerem as falas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu sei... So a pessoa nao pagar aluguel, ne mulher? Poder comprar 

comida com o dinheiro de pagar o aluguel... "(D. Josefa). 

"Eu jd tinha tirado um terreno mas nao deu certo, ai quando arranjei 

esse aqui, ai eu vim pra aqui. Ai minha colega me chamou pra fear 

ne? Mas ela me chamou, vamos fear, e eu falei: vamos. E a gente 

invadiu. (...) Nao esicn'a trabalhando nada ... era eu e meu marido, 

tudo desempregado, nao tinha nada, e pagando aluguel. Eu la\>ava 

uma roupa aqui e acold, fazia uma faxina e assim a gente ia 

arranjandopra comer". (D. RiiaFelix). 

Embora a participacao dos homens tambem envolva este motivo, a 

iniciativa partiu das mulheres. Ao analisarmos seus relatos. surgem algumas 

representacoes que eles construiram em torno deste fato. E isto que enfocaremos 

a seguir. 

Dentre todos os temas recorrentes nos relatos que colhemos, o que se 

refere a iniciativa da participacao foi o unico que obteve unanimidade de ponto 

de vista. Embora tenham surgido opinioes diferentes em relacao a quantidade de 

homens e mulheres, (alguns dizem que o movimento foi composto em sua 

maioria por mulheres, enquanto outros, por homens), no tocante a iniciativa, 

todos concordam que esta partiu das mulheres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Este fato, porem, nao elimina as divergencias no que diz respeito ao 

"porque". Percebemos, no entanto, que, embora tenham sido manifestadas 

opinioes diferentes, todos eles redundam numa percepcao de uma essentia 

feminina, que teria mais jeito para lidar com "certos" tipos de situacao. 

Vejamos, entao, como aparecem nos relatos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu morava la perto das Malvinas, sabe? Ai dia de sdbado, que eu 

trabalha\>a, ai eu cheguei em casa e a mulher nao tava. A Paulinha 

falou: - "Painho, mainha saiu com um bocado de mulher, Id pra 

itivadir o terreno. Ai eu disse: - Onde e esse terreno? Ela disse que 

era perto do Colegio Raid Cordula. Ai eu vim. Quando cheguei la em 

baixo, ela ta\>a limpando o terreno. Eu disse: _ Oxe! Tu td ficando 

doida? Vai pra casa que isso nao vai vingar nao rapaz ... Ela disse: 

Aqui e onde eu vou construir a casa da gente. Eu disse, entao td certo 

... Ate hoje a gente td morando aqui, vai entrar para 4 anos. (...) Ela 

quern tomou a frente, eu mandando ela ir pra casa que isso nao 

vingava ... E ela disse que aqui era onde ia ser a casa da gente... eu 

fiquei satisfeito, porque o local onde a gente mora\>a era ruim demais, 

ne? E aqui nao. Tern o colegio, as meninas tudo estudam ai, tudo 

perto, farmdcia, padaria, tudo perto. (...) E porque se fosse por mim, 

eu nao tinha enfrentado isso aqui nao, que eu nao sabia ... Ela quern 

enfrentou mesmo. Eu disse que eu ta\>a ficando louco, corria pra cd e 

pra Id... (...)Eu nao sei nao. Eu sei que o que ela teve que enfrentar 

mesmo enfrenta, viu? Se ela diz: - eu vou fazer isso assim, ela faz tudo 

o que ela diz. Porque ela disse: - eu vou botar um bar, eu disse: 

rapaz! Esse negocio de bar nao dd certo. Ela disse que ia botar e deu 

certo. (...) Eu so sei que com as confusoes aqui, os homens nao 

levaram fe, as mulheres e que levaram fe. A maioria que inventou foi 

as mulheres ". (Sr. Pedro Felix). 

Esta fala nos passa a ideia de reconhecimento da mulher nao apenas 

enquanto diligente no caso da ocupacao, como tambem em outros fatos 

importantes em suas vidas. Fatos estes, relacionados as formas de melhorar as 

suas condicoes de vida. Percebemos entao a ideia implicita de que, em se 

tratando da defesa da familia, a mulher e vista como capaz de acionar o seu lado 

"forte", embora continue a ser vista enquanto "/rag/7" de forma geral. Podemos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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relacionar esta representacao a respeito das mulheres a sua capacidade de gerar e 

parir filhos que ora e vista enquanto atitude corajosa, ora enquanto resignagao 

aos designios de Deus. 

O que nos chama a atencao, na fala de Sr. Pedro Felix, e sua percepcao em 

relacao as atitudes da esposa enquanto baseadas na capacidade de sonliar e de 

acreditar nos sonhos, que a conduzem ao desejo, e, este, as realizacoes. 

Sonho, desejo, por mais abstratos que estes possam parecer, encontram 

base nas realidades que contextualizam as vidas destas pessoas e, de acordo com 

os relatos, sao intrinsecos as necessidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Homem ... aqui nos irabalhamos iguais. Na hora de pegar o terreno 

nao, porque minha esposa esta\'a operada. Mas ela foi quern 

incentivou. Eu posso dizer que aqui foi ela ne? Por mim mesmo eu 

nao vinha nao. (...) tinha mais mulher. Nao sei, acho que e devido a 

mulher sempre se achar necessitada, ne?. 

(Enquanto isso, um homem vai chegando e diz: - a resposta e porque 

os homens trabalham e a mulher nao tern o que fazer. E o entrevistado 

continua ...) - Nao, e porque se encontra mais necessitada, porque, o 

camarada pagar aluguel, com um ordenado michuruca desse... Eu 

acredito que seja isso ...a mulher ... vive o dia-a-dia de casa, sabe o 

sofrimento do marido, ve o ordenado que ganha, uma mixaria, ir pra 

mao dos outros pra pagar aluguel, pagar tudo, ai ela ... Acredito que 

torna mais atitude do que o homem, porque o homem, sempre nao 

gosta de ... nao vai se sujeitar. Pelo menos eu, nao vou me sujeitar a 

td levando puxicao, como eu vi gente ai sendo empurrada. 

Empurravam as pobres das mulheres e era aquela agonia". ( Sr. 

Jodo). 

Estes depoimentos trazem a tona outras questoes. A nocao de politica 

como relacionada a vadiagem, coisa de quern nao tern o que fazer, bem como a 

mulher como sendo exemplar de desocupada, dada a invisibilidade do seu 

trabalho. Esta percepcao de politica enquanto "coisa de vadio" se contrapoe a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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visao desta atividade enquanto "coisa de homem", o que nos atenta para a 

pluralidade intrinseca as coisas, as atividades, as pessoas, e, como nao poderia 

deixar de ser, aos conceitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) Porque as vezes, o homem td trabalhando e a mulher td em casa, 

ne? O meu marido mesmo, nao lava trabalhando, la\>a parado, mas 

lava no meio do mundo pra ver se arranjava o comer pra botar dentro 

de casa, pro filhos comer em, ne? E eu ta\-a em casa, tomei conta de 

tudo. Mas ele tambem, do comego ao fim, ele tomou conta de 

tudo".(D. Rita Felix). 

A susceptibilidade das mulheres as situacoes consideradas "vexatorias", 

como "puxicoes", empurroes, "agonia", as quais os homens nao "gostam de se 

sujeitar "por nao serem destas coisas", tambem aparece. Isto nos revela uma 

reacao machista que ve tais situacoes como inferiores, capazes, portanto, de 

macular dignidades masculinas. 

Ai quando teve essa invasao, ela tava operada, nao podia vir. Pelejou 

pra eu vir, mas eu toda vida fin fora dessas coisas. Ai ela comegou a 

insistir, ai eu vim. Ai... o rapaz que ta\>a organizando isso aqui, ai me 

deu esse terreno aqui. (Sr. Joao). 

Embora, ao mesmo tempo surja a representagao da "mulher forte", "a que 

enfrenta", o que nos suscita uma nova questao: Sera a mulher que enfrenta uma 

situagao deste tipo considerada atipica? Ou seja, uma mulher que traz em si algo 

mais que as outras consideradas normais e, por isso mesmo, fracas? 

Essa disposicao e reconhecida por alguns homens participantes enquanto 

"conquista de espaco". Neste sentido, ela emerge enquanto pratica de cidadania, 

enquanto participacao politica. A este respeito, vale salientar a posicao de PINTO 

(1982:132), quando trata das relacoes de poder que se dao a partir dos 

movimentos sociais. Em sua analise, ela destaca o fato de que o grupo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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organizado em um espaco urbano ou rural, claramente delimitado, constroi novas 

relates de poder com os representantes do aparato estatal local, como escolas 

publicas, postos de saiide, postos policiais, etc. Esta relacao nao e essencialmente 

reivindicatoria, mas um exercicio de ocupacao de espaco. Nao e o caso de "pedir 

a", mas de "decidir com" ou, ate mesmo, de "decidir em vez de". Quanto as falas 

dos informantes, vejamos como demonstram estes fatos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E importante a participagao da mulher, e importante. E um a mais. 

No caso de mde, mde e muito disposta, ne? Ela nao (em medo de 

ninguem. Ela nao (em medo de enfrentar, pode ser homem, o que for 

... nao (em nao. Pode vir homem, mulher, tudo. (...) a disposicdo dela, 

eu ate admiro, porque eu nao tenho essa disposigdo nao. A nndher 

tern que participar mesmo. Tern que ter participagao em tudo, tern que 

procurar conquistar seu espago ". (Rinaldo). 

"Nao tinha diferenga nao, tinha tanta mulher ou forte, que enfrenfa\>a 

... (...) os filhos nem queriam que eu fcasse aqui. Eles diziam: - vai 

passar na televisdo, vem policia ... Veio a policia muitas vezes aqui". 

(D. Arlete). 

"Tinha mulher que nao vinha, o marido vinha toma\>a conta, ne? Mas 

eu era, eu e ele aqui direto. Eu ca\>ava buraco, eu aterrcn'a isso aqui, 

que era um buraco Id em baixo. Eu passei quase um ano com esse 

ombro aqui doido, doido de carregar lata de terra pra aterrar. De 

longe ... cagando por Id, pedra e tudo, que naquele tempo eu nao 

podia comprar ". (D. Rita Felix). 

E interessante perceber que as caracteristicas deste tipo "forte" de mulher, 

muitas vezes nao sao encontradas nem nos homens participantes, como sugerem 

suas falas: 

(...) Porque so mora eu e ela, e minha avo. Eu chamo de mde porque 

foi ela quern me criou. Ai eu ta\>a em casa nesse dia da invasao aqui, 

ne? Ela chegou em casa e disse: - Rinaldo, se levanta, pega uns paus 

por ai e vamos invadir um terreno, o povo Id todo indo invadir. Eu 

disse: Nao vamos nao, mde, se ieve nisso nao que isso nao sai nada 

nao. No outro dia a policia vem e tira tudinho. Ela disse: - Pois eu 

vou sozinha. Efoi sozinha. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Percebemos entao, que nao da para entender esta mulher forte enquanto 

mulher que age como homem, ao contrario, suas atitudes revel am um 

condicionamento social no sentido de apresentarem identidade feminina e por 

isso mesmo, capazes de enfrentar o movimento de ocupacao. Ao mesmo tempo 

suas falas deixam claras as pluralidades intrinsecas aos individuos dentro das 

relacoes, ao passo que demonstram as diversas possibilidades de ser homem e ser 

mulher. Portanto, masculino e feminino sao apenas algumas das identidades 

pelas quais homens e mulheres podem transitar indistintamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Capitulo Terceiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desejo e Possibil idade: " Querer 

e Poder?" 



Querer e poder - esta frase tao decantada implica num pressuposto de que 

tudo e possivel a qualquer individuo, desde que haja forca de vontade e empenho 

pessoal norteando suas acoes. Como se o mundo exterior a ele, nao fosse capaz 

de oferecer resistencias ou impor condicoes. Como se o individuo fosse,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per se, 

construtor dos seus caminhos e, aquele que nao conseguisse lograr exito na 

Jornada da vida constasse como inadaptado a sociedade e precisasse de reajustes 

para poder se enquadrar e conviver melhor. A esta frase, subjaz a ideia de que 

precisa se ajustar a ela para que funcione positivamente. 

Nossa intencao, aqui, e chamar a atencao para a questao do desejo, 

enquanto possibilidade de impulsionar qualquer atividade que o individuo possa 

desenvolver sem, no entanto, desconsiderar as dificuldades extrinsecas. Em 

relagao aos envolvidos na invasao do Cruzeiro, por exemplo, percebemos que sua 

motivacao, perpassa o vies da dignidade humana, da auto-sustentacao, da 

rejeigao a esmolas, perpassa, enfim, o vies do desejo mais profundo de viverem 

em liberdade, como ja demonstramos (vide cap. 2.3). 

E foi justamente este desejo que fez mulheres e homens tornarem-se 

participantes de um movimento social de ocupacao, que os fez correrem riscos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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em busca de uma satisfacao. No caso das mulheres, seus desejos se relacionam a 

sua propria identidade feminina, pois foi enquanto mulheres que participaram, 

com vistas a solucionarem mais um dos tantos problemas que se apresentam 

cotidianamente, como por exemplo: cuidar dos filhos, da casa, do marido. A 

conquista da casa propria aparece como um meio de salvaguardar suas condicoes 

de maes e esposas, pois sugere protecao a familia, tanto no que se refere a casa, 

enquanto lar, portanto, porto seguro, como em relacao a livra-la do compromisso 

com o aluguel. 

Como nenhuma acao se esvai sem que haja uma reacao correspondente, 

suas participacoes foram alem dos objetivos propostos e redundaram na 

extrapolacao dos seus dominios. As mulheres passaram a agir politicamente e a 

se envolver com situacoes incomuns a sua esfera de acao. Tornaram-se pecas 

fundamentals de um jogo para o qual a sociedade nao lhes havia escalado 

"naturalmente", mas que, ironicamente, as oscilacoes comuns a vida social lhes 

empurraram em campo. Ou seja, as brechas deixadas pelo proprio sistema social, 

impulsionaram as mulheres a ocuparem lugares que nao lhes cabia por defini9ao. 

Em relacao a participacao dos homens, o desejo de realizar o "sonho da 

casa propria" os fez agirem de forma emocional e se envolverem no movimento a 

partir do envolvimento de suas esposas, ou como no caso de Rinaldo, de sua mae. 

E o que e mais interessante, se envolveram um tanto quanto incredulos em um 

resultado satisfatorio, que "suas mulheres" \islumbravam como garantido, dado 

o envolvimento no caso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Estes fatos, ao nosso ver, revel am o teiiue limiar entre os mundos privado 

e publico, donde se pode perceber a possibilidade de apropriaijao de acoes e 

atitudes por um e outro genero em interacao. Por isso e que insistimos em ver, 

nas relacoes, infmidades de possibilidades de ser, de estar, de construcao, de 

desconstrucao, de reconstrucao, enfim, de reelabora9ao de identidades, que sao 

transitorias, estao a deriva, e podem ser resgatadas por quaisquer sujeitos sociais, 

dependendo da relacao em que eles se encontrem, bem como do posicionamento 

dentro de cada rela9§o. 

"0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desejo e pai do pensamenlo " - Partindo desta ideia, pode-se constatar a 

enfase que Felix Guattari e Suely Holnik (1996)35 dao ao desejo enquanto 

motivador de tudo e como algo capaz de nos tornar mais criativos. A partir do 

desejo, nos desvencilhamos das amarras que nos prendem a mesmice e ao 

enclausuramento social. Nos desejamos para sentir e agir da forma que queremos 

e, e justamente esta sensa9§o de plenimde alcan9ada, via desejo, que nos 

humaniza, segundo estes autores. 

"O desejo e orfao, anarquista e ateu" (GUATTARI e HOLNIK: 1996), 

por quanto e desprendido de imposi9oes sociais. Nao e a toa que nos sentimos 

desejantes de utilizar estes autores neste estudo de caso. Encaramos os 

informantes como desejosos no sentido de que, alem da carencia de moradia, a 

vontade de possuir casa propria os fez se engajarem no movimento, mesmo 

sabendo de antemao as dificuldades que teriam de enfrentar, inclusive no que diz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 5 GUATTARI, Felix e ROLNIK, Suely. Micropolitica: Cartografia do Desejo. 4
s

 ed. Petropolis: 

Vozes, 1996. 
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respeito ao trabalho bracal, como foi o caso de desbravarem um matagal, de 

tomarem o terreno propicio a construQao. Sem contar com a questao politica que 

envolve azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ocupa9ao, o enfrentamento aos poderes instituidos, no caso a P.M.C.G. 

e a policia. e mais, a vizinhanca insatisfeita com suas presencas no local. 

Realmente, nao se constitui tarefa facil o envolvimento em movimentos 

deste tipo. Alem da falta de condi9oes financeiras satisfatorias, das condi9oes 

adversas a realiza9§o das necessidades, acreditamos que existe algo mais 

impulsionando e norteando as pessoas envolvidas. Este algo mais e o desejo, o 

desejo de transformar a realidade, de construir seu proprio destino. Muito mais 

que desejo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ter" a casa propria, de "ser" responsavel por sua aquisi9ao. Esse 

desejo de "ser" e nao de "ter", que GUATTARI e HOLNIK (1996) vislumbram 

no devir, e a unica coisa que o individuo tern de si, mas e reprimido pela ordem 

hegemonica. A criatividade e a palavra de ordem para o erifrentamento e 

supera9§o da crise, do caos. A grande crise, entao, e justamente a da criatividade, 

pois entrava, estanca, nao permite a9oes nem rea9oes. A partir da criatividade e 

que, segundo ele, pode-se dar a revolu9§o molecular. Revolu9§o molecular, para 

estes autores, e aquela que se da a partir dos pequenos grupos, dos micros 

espa90S endogenos aos micros espa90s exogenos, ou seja, de dentro para fora. E 

ela que proporciona a descoberta da "beleza humana", justamente por que se 

baseia na criatividade. 

Voltando aos informantes, ja vimos de quantas estrategias e taticas se 

utilizaram na supera9§o da falta de moradia. Vide D. Maria Jose, cuja vida se 

encontra repleta de exemplos neste sentido, e suas atitudes, ao nosso ver, se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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deram via desejo e criatividade, afinal de contas, ela e "uma mulher inteligente e 

pensa no futuro". 

E o Sr. Jose entao, que encarou a construcao de sua casa, sem nunca antes 

ter realizado tarefa de pedreiro? Dai surgiu para ele mais um meio de trabalho, 

hoje ele consegue alguns biscates como servente de pedreiro. 

D. Rita e um exemplo que nos emociona, quando admite que vendeu tudo 

o que tinha, menos as camas das filhas, e que "virou" servente de pedreiro para 

construir com seu marido a sua casa tao desejada, tao pensada, sonho cuja 

realizacao lhe agucou a criatividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nos somos traidos pelo desejo", esta e mais uma ideia de GUATTARI e 

HOLNIK (1996) que nos toca, que nos atrai e que nos faz, traidos pelo nosso 

desejo, correr o risco de utiliza-la, mesmo sabendo que podemos incorrer em 

divagacSes, em nos deixar levar pelo desejo e enveredar por caminhos que talvez 

nao esclarecam mais do que conmndam a analise. E voltamos a "puxar a brasa 

para a nossa sardinha", chamando a atencao para os atores da trama que 

escolhemos e focalizando as cenas mais desejadas. 

Dos homens que constam como informantes desta pesquisa, alguns 

afirmam que suas participacoes se deram a partir da decisao e teimosia de 

outrem, suas esposas e mae. O que isto tern a ver com o desejo? O fato de que 

tanto mulheres quanto homens desejavam tanto conseguir construir suas casas 

que foram traidos por seus desejos e enfrentaram o movimento. Apesar de se 

mostrarem tao contrarios a ideia, os homens aderiram a ela, pois, na verdade, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tanto quanto as suas mulheres, eles desejaram que tudo desse certo, que tudo se 

resolvesse e eles conseguissem realizar seus sonhos. 

Para os autores em destaque, o que ha de mais sublime no humano e sua 

desnaturaliza9ao permanente, nisto reside seu potencial, ja que a sociedade 

moderna produz individuos seriados e desta forma os torna frageis, vulneraveis, 

presas faceis para a moral instituida, que os torna eternos preocupados com seus 

lugares na sociedade, de tal forma que esta preocupacao passa a nortear as suas 

existencias e os transforma em infelizes. 

Ousar viver o novo e transpor barreiras. E desta forma que se da a 

desnaturalizaQao, a cada vez que o individuo rompe os padroes previsiveis de 

comportamentos, enfrentando os desafios, passando a se perceber no meio da 

historia, como um de seus autores e atores. 

Para eles, a "verdade" e arma poderosa, e ela que nos impede de 

vivenciarmos coisas que nao nos interessa, que nos sao impostas. Quando 

vivemos a partir de nossas "verdades", as coisas fluem mais facilmente, mais 

prazerosamente. Nao temos que fugir nem nos sacrificar, apenas agimos. E essa 

nossa a9§o que nos impulsiona e que nos liberta, advinda da rela9ao entre 

verdade e desejo e redundando em saber. E o saber liberta e capacita. Ele se 

encontra implicito em cada pessoa e se relaciona com o poder que existe e se 

manifesta em toda parte, em todas as redoes, nao da para escapar. Assim como 

tambem nao da para escapar do desejo, sua ausencia causa inibi9ao e angustia, 

enquanto sua presen9a conduz a realiza9oes. Como se pode perceber em rela9§o 

ao grupo estudado, que, de forma tao diferente da ideia que origina o jargao 



"querer e poder", da uma demonstracao de como se constroi e se aproveita das 

possibilidades a partir de uma "vontade de potencia"36. 

Consideramos pois, o poder, na acepcao de FOUCAULT (1982), 

permeando toda a vida social, nao sendo restrito a algumas pessoas apenas. O 

poder nao se da de forma estanque, em bloco, ele e relational, e portanto, 

dinamico, descontinuo. Donde se pode perceber implicita a importdncia da 

vontade de potencia como mola propulsora das transformacoes, dos rearranjos 

sociais. 

Como se deram, entao, estes rearranjos nas praticas dos entrevistados? E 

esta a nossa curiosidade neste momento. Portanto, partiremos da analise de 

alguns elementos que fizeram parte destas praticas, tais como: enfrentamentos, 

estrategias e a importdncia que teve a participacao na vida dos "invasores". 

Quando falamos em enfrentamentos, partimos do pressuposto de que 

existe uma concorrencia, uma disputa, a qual se precisa atacar de frente, 

defrontar, encarar, ou seja, tomar uma atitude no sentido de persistir enquanto 

concorrente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NIETZSCHE, Frederico. A genealogia da moral. Colecsio Universidade de Bolso. Ed. 

Tecnoprint S.A.. Os pensadores. Vol. I Nova Cultural. 

Vontade de potencia - aberta ao futuro (etemo retorno) futuro como repeticao seletiva, 

diferente de um ciclo, pois so se repetiria o desigual, a selecao, o homem pequeno nao retorna, 

nao e desejo de dominio, porque se assim fosse, seria dependente dos valores estabelecidos. 

Significa "char", "dar" e "avaliar". 
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No caso que analisamos a luta se deu pela conquista de um lote de terra 

para construcao de moradia. Alem da concorrencia se fazer presente entre os 

despossuidos de casa, ela se verifica tambem entre outros setores da sociedade. 

Poderiamos, em principio, imaginar esta luta sendo travada apenas com o 

proprietario do terreno, que neste caso e a Prefeitura Municipal de Campina 

Grande. Porem, nao e dificil compreender que, como forma de assegurar sua 

propriedade, a P.M.C.G. acione outra instituicao social, desta feita, a policia, que 

entra em combate diretamente com os ocupantes. 

Consta porem, que, alem destes segmentos sociais, outro mais se faz 

presente no combate a ocupacao. E a vizinhanca do local ocupado, que nao se 

mostra satisfeita com a presenca dos "invasores" perto de suas casas. Passa a te-

los como ameaca as suas familias e ao seu bem-estar. Entram na briga com 

empenho na tentativa de reverter a situacao. 

Falaremos um pouco do enfrentamento por parte dos ocupantes a cada um 

destes setores, mostrando como aparecem nos relatos dos entrevistados. 

Algumas falas deixam transparecer a posicao de defesa da propriedade 

privada, quando demostram que ocupar terrenos pertencentes a prefeitura e um 

direito que tern enquanto cidadaos desprovidos de casa para morar. Todavia, a 

opiniao muda no caso de terrenos particulares. Surge neste momento a referenda 

aos chamados "sem-terra". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) Se nao fosse da prefeitura nao! Nao ... so da prefeitura e que os 

outros podem ocupar um terreno. Se for da prefeitura, se nao for nao 

pode ... E mesmo como os sem-terra, ne? Tern dono, tern dono. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Enquanto nao houver ... o governo nao comprar e nao der ordem, 

ninguem pode, agora aqui, porque era da prefeitura ... (D. Maria 

Jose). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na luta pela defesa do terreno ocupado surgem estrategias diversas, 

nela vale tudo, inclusive "matar ou morrer". Nas narrativas destes fatos, vemos 

manifestar-se uma identidade guerreira em algumas pessoas, cujas historias de 

vida relatadas demonstram um perfil pacifico ,?. 0 exemplo disso e o comentario 

a respeito de uma suposta "mulher da Catingueira", que teria oito filhos e que 

viria ocupar o terreno ja demarcado para D. Maria Jose. 

Aqui presenciamos o discurso dos papeis femininos se enfrentando 

buscando a realizacao de um mesmo desejo - a casa propria. Se considerarmos a 

representacao que enfatizamos no capitulo 2.4, da mulher como capaz de acionar 

seu lado "forte" na defesa da familia, compreenderemos o porque da violencia se 

revelar na fala de D. Maria Jose. A entendemos entao, como estrategia de 

sobrevivencia. 

"Nesse dia me a\usaram ai eu fiquei de ... meu ideal era fazer minha 

casa por causa do rocado ... ai eu disse: Meu Jesus, o que e que eu 

faqo? Mas meu terreno ninguem torna nao. Olhe, eu morro, eu morro, 

eu vou prd cadeia, mas ninguem torna meu terreno nao... Dessa vez eu 

enfrento, se, se eu vou ... se eu nao ficar os outros tambem nao ficam, 

porque o prefeito nao aceita, mas gentinha nao tira, so o prefeito e 

quern pode me tirar daqui. Ai... eu disse: E foi... Se vierem ... Pois D. 

Maria, tome cuidado que vem a mulher da Catingueira com oito 

filhos. Eu disse: Ela pode vir do inferno, ele pode vir do inferno, mas 

ela nao fica aqui. Vamos ve, vamos ve se ela fica... ". ai quando foi de 

node, quando anoiteceu, eu e o meu outro neto, o irmdo desse menino 

ai, que a mde dele deixou cinco filhos, a minha filha, outra que 

mora\>a comigo, eu disse: Vamos, tu pega o facao e eu pego outro, e 

eu vou prd aquele terreno, eu hoje, eu vou des/inada a tudo quanto e 

de derrota, e de morrer e de tudo! Eu to destinada! Deus e quern zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 7 Ao nos referirmos aqui ao perfil pacifico destas pessoas, o fazemos em relacao a nao 

violento e nao a resignado, e identidade guerreira no sentido de violento e nao de reivindicador 

de direitos, uma vez que demonstramos a conotacao contraria no decorrer da dissertacao. 
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sabe, eu vim pra aqui, esperei, esperei, esperei. Eu disse: Ele vem, Eu 

quero que eles venham, eu quero pegar eles na surpresa; Quando eles 

pensarem que nao, a derroia td feita, eu ... eu nao digo nada ... Eles 

entrar e ficarpor ai... ai depois, cabega de gente fica embolando por 

ai, e eu nao digo nada, eu nem me importo. Nao veio ninguem, e o 

cara que tinha arrumado, viu quando eu vim prd aqui, e parece que 

esse povo vinha da feira, parece que era numa ... vinha com ele prd 

cd, prd ... e vir em. Quando o pessoal chegou, nos trabalhava ali na ... 

eu disse: Rinaldo, mas meu filho, onde vamos fear ... vdo tomar 

aquele terreno meu filho, eu live tanto trabalho meu filho, e o meu 

ideal e de fazer minha casa, meu rancho ali. Ai ele disse: Mde, mas a 

Sra, tire isso do seu pensamento mulher, olhe deixe um entrar la prd 

ver se eu nao, se eu nao trago um camburdo e nao boto tudinho 

dentro do camburdo e eles nao de danam prd Id... deixe eles virem, 

porque nao ficam nao. A Sra. tire do seu pensamento, nao vd fear 

sem dormir pensando nesse terreno nao, que Id ninguem entra nao, a 

Sra. Pode fear tranqiiila, so se eu morrer... ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este relato nos remete tambem a questao do envolvimento da policia nos 

casos de ocupacao. Neste caso especifico, o possivel apoio enquanto estrategia de 

assegurar o terreno, uma vez que Rinaldo e policial. Este fato nos chamou a 

atencao e nos despertou a curiosidade de saber dele, enquanto policial, qual a 

visao da policia em relacao a fatos como este. 

Rinaldo parte da justificativa da ocupacao enquanto reflexo de uma 

politica habitacional insatisfatoria, que deixa brechas para a reacao popular. Faz 

referenda a uma parcela de participantes de movimentos de ocupacao, aos quais 

atribui a qualidade de aproveitadores. Sao as pessoas que participam visando a 

especulacao. Na pesquisa feita no Jardim Borborema, este tema foi recorrente nas 

entrevistas, nesta realizada no Cruzeiro, nao se deu de forma diferente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Isso e uma coisa inevitdvel, eu acho que nao tern como impedir esse 

lipo de aqao das pessoas nao, ne? Porque parte de uma necessidade. 

Se houvesse condiqoes, casa prd todo mundo, mas nao tern. Ai, a 

partir dessa necessidade, as pessoas se organizam e acabam 

invadindo. Apesar de que muitos entram prd se aproveitar, ne? O que 

deveria ter era um tipo de organizacdo prd separar esse tipo de 

pessoas, isso nao acontece ... (...) Esse e o serviqo mais dificil que 

tern. Porque quando a gente (a policia) chega no local, a gente sabe 

que sao pessoas humildes e que elas ali tao prd defenderem um direito 

seu ... Que eles acham que tern direito aquele terreno. E a policia vai 

ali cumprir a obrigaqdo, que tern que cumprir. (...) Quern usa da 

violencia nao tern apoio de ninguem Id dentro. Tanto e, que a 

expulsdo acontece. E porque quando vem a determinaqdo do juiz tern 

que tirar, nao pode voltar desmoralizado. Tern que cumprir com a 

missdo. Porque se a policia nao cumprir, quern vai preso e a policia. 

Depende da ordem, se o juiz diz prd tirar, a gente tern que tirar de 

todo jeito. A gente jd vem com uma documentaqao que e prd tirar as 

pessoas. Quando a gente vem com a documentaqao assinada pelo juiz, 

a gente vem pedindo as pessoas que saiam. Se as pessoas se recusam, 

a gente e obrigado a tirar a pessoa a forqa. Se a pessoa reagir, nos 

policiais, temos que usar a forqa necessdria para dominar aquela 

pessoa e tirar ela do local. Mesmo sendo mulher gravida e tudo, tern 

que tirar de qualquer jeito. E gente passando mal, ferido, a gente 

mesmo socorre, mas tern que cumprir a missdo. Ndo pode voltar e 

dizer que ndo dd prd fazer o senuqo ndo. Se tiver 100 pessoas, a gente 

vai com 50. Se 50 policiais virem que ndo dd condiqoes, vem mais 100 

e assim o que for preciso. A instruqao que a gente recebe Id e a 

seginnte: que prd cada bandido que tiver na rua, tern que ir 4 

policiais prd prender, porque a policia nao vai prd medir forqa, a 

policia vai prd prender. Por isso e que muita gente diz que a policia e 

covarde. Porque? Porque quando tern um car a alter ado, duas pessoas 

brigando, vai mais de dois policiais, 4 ... vdo mais de duas viaturas, 

porque se tern um cabra que ndo quer ir preso? Ndo pode dizer, ndo, 

tu vai tu so, prd tu medir a forqa com ele, nao ... tern que ir prd 

dominar e levar. (Rinaldo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seu relato aponta para o direito que o ocupante entende que tern, ao 

mesmo tempo que remete-se a ideia de moral instituida, representada pela policia 

que nao pode ser "desmoralizada, tern que cumprir a missdo" se sobrepondo, 

inclusive, a "mulheres gravidas", o que nos incita a lembran9a de que em muitos 

movimentos de ocupa9§o, mulheres gravidas e crian9as servem de escudo 

durante o confronto com a policia. Neste nao foi relatado nenhum caso deste tipo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Percebemos na fala de Rinaldo, um embate entre o "invasor" e o policial. 

Enquanto policial, enxerga os ocupantes como bandidos que tern de ser presos e, 

ao mesmo tempo, e ele quern diz: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tinha que construir alguma coisa, tinha que garantir. De inicio, 

fzemos uma barraca de madeira e passamos uns dois dias prd ve em 

que era que dcri'a. Veio a policia, vieram os cabras ai, prd ver se 

botcn'a o povo prd fora. E o pessoal que morcr\>a aqui perto, eles ndo 

queriam, ne? Pensavam que quern ta\'a vindo prd cd era um bocado 

de ladrao, marginal, ne? As outras... ". (Rinaldo). 

Outros informantes descrevem a relacao policia X "invasores". Nestas 

narrativas aparece sempre a figura do lider da ocupacao. 

"Eu passa\'a aqui, era um mato da mulinga ... era mato. Quando foi, 

as barracas tudo armada, ai a prefeitura mandou uma ... mas tinha 

gente grossa ai, viu? Nao era gentinha nao que, que mandou a gente 

vir prd aqui ,porque sabia que era da prefeitura. lhe, deixe eu ver, 

qual era o vereador, eu ndo me lembro o nome dele nao ... Era ... era 

mais dois que to esquecido o nome deles. Aifoi o lider que fez uma, 

uma barraca bem grande. Isso aqui e preparo, quando eles vierem 

botar abaixo. Eles vem botar abaixo ... Ai um dia, a prefeitura veio e 

o lider cnnsou a todos: - Olhe, hoje a prefeitura vem, um carro que eu 

sei, da prefeitura, eles vem botar abaixo as barracas, ai ele disse: 

voces se preparem, voces se preparem ...(...) Um dia, esse menino Id, 

que tern o primeiro andarzinho ali, viu que eles tavam derrubando as 

barracas, ai pegou uma peixeira, de node, saiu atras deles. Ndo, 

saltou o muro dessa mulher, que era muito rica, que queria ser o 

diabo. Ele saltou o muro, que ele ia cortar ele, ia acabar com ele, com 

a peixeira, que ele e meio doido. Ia acabar com ele, mas nao vieram 

mais. 

Quando fazem referenda ao lider, demonstram uma certa consideracao a 

ele, enquanto imprescindivel a luta. 

"Ele e, e, quando hd invasao ele td dentro. Ai ele ... o lider 1a\>a na 

porta, ai Id vinha o cabo X. Veio os outros todos. Tudo, ta\>a tudo 

dentro do carro, nao tinham descido ainda do corro...(...) E, tcr\>am 

consfruindo, e quando eles viram, ai disse, desceu o cabo X: - bota 

abaixo, bota abaixo. E nos todos la debaixo das barracas. Ai eles, ai o 

lider saiu, o cabo X jd tava, o sargento tava com revolver em punho, 

viu? Ainisso o lider disse: mande botar abaixo, mande eles descerem 

fudinho e botar abaixo, prd voce ver o que eu faco, se eu nao queimo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tudinho, mande! Mande! Afire, voce ndo td com a arma na mdo, afire! 

Ai nisso, o lider apresentou tambem a arma. Ai ele apontou e disse, 

ndo, ndo precisa isso nao, nao precisa ... Precisa! Voce nao veio com 

um revolver na mdo? Ndo disse cpie era pra botar abaixo, os seus 

capangas botarem abaixo? Ai eles ... o lider dizendo prd seu ... prd o 

Sargento... Ai o Sargento saiu, mandou subir, eles subiram todos, que 

tinham descido todos. Ai subiram no cairo e se danaram". (D. Maria 

Jose). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lideranca aparece, entao, como meio de salvaguardar seus terrenos e 

como respaldo para suas reagoes contra as forcas contrarias. 

Para entendermos qual a representacao que a sociedade, de forma geral, 

constroi de uma ocupacao como esta que analisamos, achamos pertinente nos 

remetermos a descricao que surge na fala de uma informante. 

(...) bem, eu mora\>a ali e vinha pro rogado. Quando foi um dia, eu 

vinha pro rogado, quando cheguei, esse vizinho ai tm>a ... Pagando 

aluguel, eu vi vindo uns, e porque eu nunca tinha visto antes uns 

barracos ai. Eu disse ao vizinho: 6 seu Ze, me diga uma coisa, ai tern 

cigano, e cigano e? E nao D. Maria, e uma invasao, e invasao. Eu 

disse: nao diga, pelo amor de Deus! Sera que eu vou nesse terreno, 

sera que fco nesse terreno? E tao perto do meu rogado, eu olho daqui 

e vejo meu rogado. Ai eu fui Id, olhei... o chefe da invasao, seu eu 

disse: Seu ... o senhor, vamos medir aquele terreno dafrente prd mim, 

o senhor manda. Ele disse: - agora mesmo. Ai, o menino, o menino 

que media o terreno tava assim ele disse: Levanta vai logo medir o 

terreno dela ali logo, ai me deu esse terreno ... aifcamos aqui". (D. 

Mr Jose). 

Ao avistar as barracas do acampamento da ocupacao, D. Maria Jose 

indaga a seu vizinho - "ai tern cigano, e cigano e?" Se formos buscar nas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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representacoes comumente construidas em tonio do povo cigano, nao sera dificil 

entendermos a rea9ao da vizinhan9a. Pois nao e fato que o povo cigano e visto 

com maus olhos? ' 

A resposta de seu vizinho tambem indica uma predisposi9§o para uma 

visao negativa do movimento. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "E ndo D. Maria, e uma invasao, e invasao". 

Partindo para a considera9ao dos sigmficados atribuidos a esta a9§o teremos: 

Invasao = Penetra9ao; ocupa9ao belica de um pais, domina9§o; agressao. Sendo a 

pessoa que invade, portanto, o invasor, considerado enquanto inimigo; 

adversario39. 

E foi enquanto adversaria que a vizinhan9a se relacionou com os 

"invasores", como nos mostram seus depoimentos: 

"(...)povo aqui, tinha muita gente aqui nesse conjunto que nao queria 

a gente aqui. Quando a gente saia, desmanchavam as barracas da 

gente, tocavam fogo, diziam que a gente era ladrdo, diziam que a 

gente era maconheiro, diziam tanta coisa da gente ... Mas com fe em 

Deus a gente venceu ...(...) Ah! Passei um sufoco tao grande aqui, sem 

dgua. Tinha dia que meus filhos chora\>am com sede. Acredita? 

Porque esse povo dai nao dava dgua nao. "(D. Rita Felix). 

Apesar da rela9ao "invasores" X vizinhan9a ser baseada na immizade, na 

intriga, faz vir a tona algo de hilariante. Para o grupo em destaque, a \izinhan9a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SULPINO, Maria Patricia Lopes. Das Raparigas e dos Ladroes: Estudo do estigma que recai 

sobre a populacao cigana em Sousa-PB. IV Encontro de Iniciacao Cientifica da U.F.P.B., Joao 

Pessoa. U.F.P.B. P.R.P.G.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. Neste estudo, SULPINO considera as representacoes como 

conjunto de significados fornecidos coletivamente, criados a partir da elaboracao de estigmas 

que funcionam como definidores dos aspectos culturais, morais, religiosos e fisicos. No caso 

especifico de Sousa, a representacao social acerca dos ciganos e construida em torno do 

acirramento dos seguintes estigmas: ladroes e raparigas, que sao atributos depreciativos e que 

se sedimentaiizam como uma especie de "bode expiatorio". Entendemos, como SULPINO na 

obra citada, que os estereotipos sociais sao elementos sempre presentes nas relacoes 

maioria/minoria, articulados como instrumentos de auto-defesa das populacoes frente ao 

estranho, bem como um diferenciador cultural entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  que e tido como superior e como inferior. 
3 9 Dicionario da Lingua Portuguesa. Silveira Bueno. FTD. 
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tinha como inferior e, essa inferioridade tendo rela9ao com a falta de poder 

aquisitivo. Porem, como nos revelam seus relatos, eles constatam que a diferen9a 

nao era tao grande assim, pois muitos dos que contestavam suas presen9as nas 

proximidades de "suas casas", nao as possuiam de fato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Fiz uma barraquinha aqui, mas com sofrimento. Esse povo dai da 

frente, queria, Ave Maria, tinha uma mulher que tinha, uma mulher 

que mora\>a ai nessa casa ... naquela casa de la ... um dia, ela me 

chamou, mas essa mulher. Eu acho que ela nao sabia que eu tcrva ... 

que eu tinha ficado aqui nesse terreno ... mas ela falou tanto! Disse 

que esses invasores eram maconheiros ... Mas quando ela disse isso, 

chega doeu no coraqdo. Era maconheiro, era ladrao, era nao sei o 

que mais, porque ndo comprava uma casa, do jeito que ela comprou 

... comprou e saiu dai, muitos que ndo queriam for am despejados, 

viu? Ai eu disse: E isso mesmo, e isso mesmo, e bom a pessoa mudar, 

fa/ar, fa/ar e fdcil... ai eu disse ... e, falar e fact I. Ai ela disse, disse, 

eu disse, e quern ndo pode? E eu falei, e quern nao pode comprar, 

como e que vai fazer heim, mulher? Olhe, foi abaixo assinado, dai da 

frente mesmo, aquela, aquela do cachorro, essa ... que tern um 

cachorro ndo ...A gente fazia barraca e eles vinham desmanchwam. 

Eu disse tern nada ndo ... Essa dai... danou-se ... (...) e outra mais na 

frente, ali, que foi despejada, nem uma mobilia tinha ... uma mulher 

que tinha ... uma mulher que ... tinha uma barraquinha ali, pedia um 

copo d'dgua, ela nao deu, ela fechou o portdo e nao deu. Nao tinha 

dgua prd dar a nao sei o que, ndo sei o que ... (...) Quern fazia as 

barracas era a gente e mesmo, fazia barraca feinha mesmo ... E 

porque fazia vergonha, e um povo rico, viu? Que eu nao vejo nenhum 

com nada, nao tern nada na vida, ndo tern, ne? Por certo 

envergonha\>a eles. Mas deixa que aqui era um mato ... Eu vejo jd 

gente por ai dizendo: O beleza! Gente que ndo queria viu? A gente ... 

Foi a maior beleza! Foi uma beleza, uma benqao mesmo fazerem 

essas casas, que aqui era uma soliddo tao grande ... E era mesmo, que 

eu passa\>apor aqui... (D. Maria Jose). 

Um aspecto recorrente nas falas dos entrevistados e a questao da estetica. 

Alem da aparencia de "acampamento cigano", que apresenta na fase de ocupa9§o 

propriamente dita, muitas das pessoas que se submetem a participa9§o em um 

movimento deste tipo nao tern condi9oes de construirem logo suas casas, 

deixando o local com aspecto de favela, pois continuam com seus barracos da 

fase de invasao, apenas fazendo algumas modifica9oes necessarias a acomoda9ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de toda a familia. Este fato, muitas vezes, deixa os moradores das imediacdes 

revoltados, pois passam a ter como ponto de referenda para seus enderecos "a 

invasao" ou "a favela". 

Este e um fato muito comum, que podemos perceber a partir de 

observa9oes no nosso dia-a-dia, inclusive por tambem termos este fato compondo 

nossa vida particular, ja que moramos proximos a "invasao do Broto Motel" na 

periferia do bairro do Catole. Sendo assim, ja ouvimos muitos comentarios 

parecidos com os que aparecem nas falas dos entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu aqui fui um dos primeiros, sabe? Dessa invasao. Aqui a gente 

levou muito sufoco, necessidade, tudo ... correria. O pessoa/ desse 

conjunto querendo tomar os terrenos da gente, sabe? E a gente 

correndo atras e lutando ... passando fame, que a gente passou 

mesmo aqui, td entendendo? E todo mundo querendo tomar o terreno, 

dizendo que a genie nao tinha condiqoes de construir casa aqui. Esse 

pessoa] das casas da Caixa, dizendo que a gente ndo tinha condiqao. 

Mas deixe esta que as casas que a gente fez aqui sao melhores do que 

as casas da Caixa. Entao pronto! To bem acentado aqui....". (Sr. 

Pedro Felix) 

Alem desta briga com a vizinhan9a, muitas outras situa95es tiveram de ser 

erifrentadas pelo grupo ate ser consolidada a ocupa9ao. 

(...) fazia num fogo de lenha mesmo, era uma situaqdo, minha filha ... 

passou um bocado de tempo assim ... nem a minha casa tinha 

terminado ...botava pldstico, colchdo velho e dormia em cima. E 

banho era um aperreio, passou muito tempo assim ... Era mulher, era 

uma misturada medonha mulher ... era homem era mulher, era tudo. 

Esse tempo todinho, as madeiras tudo podres, ripa podre ... (...) 

Conseguimos fazer a casa arrumando um dinheirinho, tie? Ali, e 

fazendo(D. Josefa Celina). 

"As vezes eu vinha do roqado, ali, trazia milho, assava ali na barraca. 

Jd Sr. Eduardo e D. Nenem vinha pra aqui. Daquela rua de la vinham 

pra aqui. A gente conversa\>a era muito ... De barraca em barraca ... 

Era, era ... pronto ... ndo veio ninguem. As vezes eles falavam, porque 

eu demorei muito a construir, que pra construir nao e assim, fdcil, 

nao e fdcil. (D. Maria Jose). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A iminencia de perder o terreno tomava a luta ainda mais dificil, porem, 

tambem servia de incentivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) Ndo e fdcil que eu pagava aluguel, ai eles falavam, diziam ao 

povo que iam fear com esse terreno meu. Eu disse, fca ... Olhe, cada 

um, olhe, que pensar em fear com aquele terreno meu, pode tirar o 

cavalinho da chuva, que ndo fica nao. Td certo, se eu ndo fear os 

outros tambem nao ficam nao. Agora, se o prefeito botar todos pra 

fora, pronto! Eu to sossegada, porque nem eu nem ninguem. Mas prd 

eu sair, eu ndo saio, nao saio ndo, so saio se ..." (D. Maria Jose). 

Aqui, percebemos que uma outra pessoa sem casa se torna o adversario, o 

inimigo contra o qual devem lutar, enquanto a PMCG, e vista como legitima 

proprietaria do terreno. Ha relatos, no entanto, onde se faz notar a ideia de que, 

em sendo o terreno da prefeitura, eles enquanto cidadaos pudessem ter seu 

usufruto, bastando para isso se organizarem e reivindicarem. 

Enfim, se da a consolidacao do movimento, fruto de lutas incansaveis 

como demonstram seus atores. 

Mas, como nao bastou o terreno, a luta se estendeu no sentido da 

construcao das casas e reivindicacao de saneamento basico e energia eletrica para 

o local. A construcao das casas se deu de forma individual, cada qual que 

procurasse meios para conseguir realiza-la. Alguns pediram material de 

construcao, outros venderam seus objetos para poder compra-los, bem como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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juntaram o dinheiro que podiam, com essa intei^ao. Algumas falas esclarecem 

neste sentido: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Passou mais de ano eu levantando ... Ai vim prd cd. Eu, tern uns ... 

uns, agora isso na gestdo de Felix, na gesldo de Felix foi que eu sai, 

vim pra aqui...Que ele ale me deu uma ajuda". (D. Maria Jose). 

"Eu acho que foi a cinco anos airds, porque eu passei dois anos prd 

construir essa casa aqui ... porque ndo estava com condicoes, ai 

depois a gente veio fazer ". (D. Arlete). 

"Eu cheguei aqui, ndo tinha dinheiro para pagar pedreiro ... nunca 

tinha pegado numa collier. Hoje eu venho aqui prd dehaixo, mas era 

debaixo de uma hora. Essa menina que estava aqui agora, ela esta\'a 

internada no hospital ...(Sr. Pedro). 

Para os participantes, fica a certeza de que, atraves da luta, sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alcan9am os 

ideais. A no9ao de grupo se faz presente ao relatarem suas conquistas: 

(...) Cada qual cuida\>a do seu chao, isso aqui era cheio de 

harraquinhas. Cada um tinha uma barraquinha e tinha um chao. (...) 

Sim, ndo topamos a invasao? Ai a gente topa tambem ne? Tern que td 

com o povo e ir Id com tudinho. E ir Id, ndo. A gente precisa de um 

esgoto, precisa de um calqamento, de uma coisa, de um meio fio, ne? 

Porque quando foi prd gente botar dgua aqui, a gente foi tudinho prd 

CAGEPA. Juntou 40-50 pessoas e foi la umas 4-5 vezes (...) 

Conseguimos assim, se ndo fosse isso ainda tcn'a queimando gas. E foi 

a mesma coisa, se juntou 50-60 pessoas e fomos la na CELB, foi mais 

de 4-5 viagens e ainda se juntou ". (Sr. Jose). 

Ha os que lastimam a falta de meios de terminarem a casa, por serem 

vitimas das dificuldades inerentes a condi9§o de desempregados. 

"Jdfaz cinco anos e olha a minha situacdo ... Ndo fiz nada mais, nem 

um banheiro pude fazer. A gente faz o negocio e despeja Id no mato. 

Banho torna ai mesmo. Minha filha agora id desempregada, faz mais 

de Ires meses. Quando a gente pensm'a que ia fazer o banheiro, ai 

pronto... (D. Josefa). 

Entretanto, em suas narrativas encontramos o balan90  final das 

manifesta96es de satisfa9ao de terem participado. Essa satisfa9§o envolve varios 

aspectos, dentre os quais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1) o fato de terem conseguido com seus proprios esforcos a realizacao do 

sonho da casa propria: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) isso ai depende e do povo tambem, ne? Porque quando nos 

chegamos aqui, so tinha o terreno. Prd voce ver como e que id. Isso 

aqui tudo foi a gente que fez, ne? Aqui era matagal, nao era nem 

mato, era matagal. (...) Prd mim o mais importante e a moradia. (...) 

Eu lutei. Se ndo tivesse lu/ado, ndo tinha mais nada ... tern que se 

hilar, passando man, porque se precisa, ne? ( Sr. Jose). 

2) 0 reconhecimento do local ocupado como sendo "bom, ou seja, a visao 

de progresso aparece quando da comparacao com o local que moravam antes: 

"Me chamo Pedro Paulino Felix, profssdo: vigilante, moro aqui 

nesse conjunto, rua Antonio Cirino Gomes, 240, aquela, bem bonita 

ali! Que tern um pe de algaroba na frente, que tern o primeiro andar 

... (...) Ate hoje eu ndo vi um bairro tao bom como esse aqui prd 

morar ... (...) Fiquei satisfeito, porque o local onde a gente mora\>a 

era ruim demais, ne? E aqui ndo. Tern o colegio, as meninas tudo 

estudam ai. Tudo perto, farmdcia, padaria, tudo perto ... (...) E 

fzemos a casa e estamos Id, e aquele primeiro andar Id. Debaixo e 

um bar, e a casa e em cima. (...) Hoje em dia, Id vendo, olhe, tudo 

desenvolvido, tudo casa boa. Ela diz: - eu ndo disse a voce que a 

gente vinha morar aqui? "(Sr. Pedro). 

3) A sensacao de ter, enfim, encontrado um "porto seguro". 

(...) o que eu digo da invasao e otimo, e fica sossegado, cada um no 

seu canto. (...) na epoca eu tava na casa do meu filho, pagando 

aluguel". (D. Arlete). 

Hoje to satisfeita, Ave Maria! Posso morrer hoje que morro satisfeita. 

Eu digo assim, e porque eu tenho onde deixar meus filhos. Porque e 

brincadeira nao, a pessoa viver pagando aluguel". (D. Rita Felix). 

Podemos sugerir, entao, que a concretiza9§o do sonho da casa propria tern 

a condi9ao de uma gra9a alcan9ada, da realiza9§o daquele desejo tao pedido a 

divindade, o qual acreditamos ser a realiza9ao de nossas vidas. Seria, entao, um 

milagre? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apesar desta palazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\Ta nao ter sido pronunciada por nenhum dos 

entrevistados, a trazemos para nossa analise. 

A todo instante somos, enquanto sujeitos sociais, incitados a participacao, 

seja la de qual for o evento. O certo e que a vida cotidiana sempre se encontra 

repleta deles e consta que uma das formas de ser considerado vivo se da via 

participacao. Juan E. Diaz Bordenave (1987)40 interpreta este fato como reflexo 

de uma generalizacao do interesse de participar que vem acontecendo no Brasil e 

no mundo, propiciando ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "surgimento de associagdes as mais diversas: amigos 

de bairro, movimentos ecoldgicos, associagdes de moradores, comunidades 

eclesiais de base e outros. E como se a civilizagao moderna, com seus enormes 

complexos industrials e empresariais e com seus meios eletrdnicos de 

comunicacdo massiva, tivesse levado os homens primeiro a um individualismo 

massificador e atomizador e, mais tarde, como reaqdo defensiva frente a 

alienacdo crescente, os levasse cada vez mais a participagao coletiva." 

Percebemos, entao, que, seja la de qual for a forma, todo individuo 

participa de algum evento. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, nas 

associacoes, nos movimentos sociais, enfim, na vida. No entanto, nem toda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 0 BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que e Participacao. Ed. Brasiliense. 5 sedicao, 1987. 

(1987:07). 
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participacao se da de forma organizada, planejada, nao perdendo por isso seu 

carater dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p a r t icip a 9 a o. 

Neste sentido e que consideramos os "invasores do Cruzeiro" como 

participativos. O fato de suas participacoes nao haverem se dado de forma 

planejada nao impede que possam ser consideradas como tal. Eles se utilizaram 

de um momento estrategico em que um "organizador de invasoes" - como eles 

definem a figura do lider - levantou a bandeira, e, taticamente, se envolveram na 

historia. Historia essa, que passou a ser construida passo a passo com suas 

interferencias tornando-os co-autores, numa d em on st r a9ao do que Michel 

Foucault (1990)41 chamou de aproveitamento das brechas de poder. Isto, tanto 

em rela9§o ao poder instituido (P.M.C.G.), como em r ela9ao a lid er an 9 a . Se 

infiltrando, foram dando forma ou formas ao movimento e, consequentemente, 

este passou a ter "suas caras". E estas "caras" foram o alvo da nossa in vest iga9§o. 

Um fantasma pairava sobre a vida destas pessoas. Este fantasma tern 

nome: - Aluguel - Pelo menos foi o que a pesquisa apontou como principal 

motivo de adesao ao movimento. No momento em que ocorreu a ocupa9§o, todos 

vivenciavam este problema. O desejo de conseguir um local para construir suas 

casas e fugir do famigerado aluguel, para que pudessem utilizar o montante 

despendido com ele em outras necessidades basicas, como a lim en t a9 ao e 

vestimentas, por exemplo, os fez se despojarem de orgulho e se apegarem a um 

esfor90  pessoal, que redundou num esfor90  coletivo por moradia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 1 FOUCAULT, Michel. Microfisica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1990. 
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Ao detalharmos cada participacao, surgiram formas diferenciadas. Os 

motivos, porem, basearam-se na falta de moradia, como ja foi visto. 

Esperamos com esse trabalho, dar alguma contribuicao ao debate acerca 

dos mundos privado e publico, bem como a ideia de supera9§o destes mundos 

enquanto fechados em si mesmos. E fato que esses mundos simbolicos existem, 

mas o limiar entre um e outro e tenue, o que fragiliza a condipao de imposi9§o de 

apenas um deles. Nas redoes, nada se da de forma estanque, o constante 

movimento a elas intrinseco possibilita desvios, alternativas, que podem vir a ser 

motivo de supera9§o dos modelos adotados de forma a se fazer crer numa 

natureza das coisas, das pessoas, do mundo. 

Buscamos tra9ar um perfil dos atores, resgatando suas historias de vida, 

buscando sempre ressaltar a importancia de suas trajetorias na culminancia da 

participa9ao. Ou seja, considerando a influencia da socializa9ao que tiveram, no 

fato de se encontrarem na situa9ao que se encontram: pessoas de baixa renda, 

oriundos da zona rural e "invasores" de terreno para constru9ao de moradia. 

Percebemos nas falas dos entrevistados que uma das representa9oes que 

estes constroem de sua participa9ao, incorpora, em certo aspecto, a visao que a 

sociedade, de forma geral, representada principalmente pela \dzinhan9a do local 

"invadido", tern da mesma. E comum as pessoas se referirem a participa9§o de 

ocupa9oes como "invasores", e, e tambem como "invasores" que eles se auto 

denominam, como aparece nas falas ja comentadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Portanto, apesar de reconhecermos a conotacao que paira sobre a 

denominacao "invasores", nao achamos interessante utilizar outra em seu lugar. 

Preferimos denominar os participantes do movimento de ocupacao do Cruzeiro 

da mesma forma que se denominavam, dai, optarmos pelas aspas constantes. Esta 

e a representa9§o que construiram de suas participa9oes, enquanto pessoas que, 

ao enfrentarem a luta pela casa propria, o fazem na condi9§o de adversario de 

alguns segmentos sociais, como ja vimos. 

Neste capitulo, tratamos do desejo enquanto impulsionador da 

participa9§o no movimento de ocupa9§o do Cruzeiro, tentando relaciona-lo a 

possibilidade de driblar as dificuldades impostas pela sociedade, tanto no que se 

refere as condi9oes financeiras dos "invasores", quanto as questoes de genero. 

Falamos das estrategias montadas pelas pessoas que entrevistamos e 

percebemos que suas identidades de genero so afloram em situa9oes limites, 

como o caso da mulher que queria ocupar o terreno de D. Maria Jose, por 

exemplo. Nos demais momentos de enfrentamentos, a questao de genero nao 

veio a tona, mulheres e homens apenas se viam comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "invasores" e suas lutas se 

deram visando continuar enquanto tal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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^ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ t Jt 'r/e/r/coed final* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos discursos politicos oficiais, bem como nos discursos dos seguimentos 

sociais organizados, e constante o interesse em melhorar as condiqoes de vida da 

classe trabalhadora brasileira. Destaca-se como um dos pre-requisitos basicos a 

esta perspectiva, a fixacao do homem na terra, a partir das condicoes 

imprescindiveis para tanto. A saber, uma reforma agraria satisfatoria, que lhe 

permita viver condignamente como homem do campo. 

Nas praticas politicas, estes discursos nao se apresentam tao cheios de 

matizes assim e, enquanto isso, as cidades crescem de forma acelerada, sem 

planejamento capaz de evitar a desordem e, dentro desta, a escassez de moradia, 

agravada, inclusive, pelo exodo rural. 

Dentro do contexto social, politico e economico que ora vivenciamos, a 

nivel nacional, afloram as crises, e, dentre tantas, a crise no setor habitacional 

salta aos olhos. Pode-se dizer que a crise generalizada inviabilizou a 

concretizacao de alguns movimentos sociais. No momento atual, negociacao e 

renegociacao sao palavras de ordem, reflexo de uma situacao que induz ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*'salve-se quern puder" . Neste cenario de desarticula9ao e paralisa9ao dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

movimentos, vislumbra-se um tipo que, a despeito do desinteresse politico das 

massas populares, a carencia no sentido do "'ter" impulsiona a participa9§o, 

encaminhando no sentido do "ser". Sao os movimentos de ocupa9ao, as 

chamadas invasoes. 

Consta que a casa propria faz parte do sonho da maioria dos brasileiros da 

classe trabalhadora, desprovidos de condi96es para realiza-lo. Condi96es no 

sentido de poder aquisitivo, pois e fato que, os baixos salarios, o desemprego e o 

subemprego fazem parte da realidade do nosso pais. 

Porem, entendemos que nem sempre as no9oes dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ter" e do "ser" 

caminham lado a lado. A falta de condi9oes financeiras, por exemplo, pode 

impulsionar a um "ser" capaz de driblar os obstaculos e alcazar realiza96es, que 

percebemos, a luz da teoria de GUATTARI e ROLNIK, (1996) como intrinseco 

ao desejo. 

Neste sentido, analisamos a participa9§o de um grupo de pessoas 

envolvidas na ocupa9§o do Cruzeiro, percebendo a carencia de moradia como 

motivadora do engajamento neste evento. Evento que entendemos como politico, 

sob a otica de DALLARI o qual atenta para o fato de que "(...) tratar depoUtica 

e cuidar das decisoes sobre problemas de interesse da coletividade (...)" 

(1984:08). Desenvolvemos este trabalho objetivando perceber as representa9oes 

que os "invasores" constroem de sua participa9ao, bem como comparar a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 2 Vide, por exemplo, os noticiarios diarios que relatam as negociacoes entre empresas e 

trabalhadores, propondo a diminuicao de salarios como forma de manter o trabalhador no 

emprego. 
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participagao de homens e mulheres, analisando as relacoes de genero que a 

envoi vem. 

Entendemos, pois, que a percepcao que "os invasores" tern de sua 

participacao nao traz, em si, a visao negativa que a vizinhanca e a sociedade, de 

forma geral, lhe atribuem, mesmo que tal percepcao, parta tambem da nocao de 

invasao. 

Hoje eles se percebem enquanto donos das casas que construiram a partir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

43 

de seus esforcos, dentre eles, a ocupacao da area . Em nenhum dos informantes 

percebemos a intencao de invadir por invadir44. Ao contrario, esta atitude surge 

revestida de um carater de participagao. Eles nao sao hoje donos de terreno, por 

acaso, mas sim, por conquista. Houve empenho despendido, houve o desejo de 

resolver a carencia de moradia impulsionando a participacao na "invasao". 

A partir da analise, constatamos que a posse e legitimada pelos fatores 

acima citados, bem como pelo fato de que havia um direito latente, que tornou-se 

patente atraves de sua mobilizagao. Explicando melhor: tinham direito enquanto 

cidadaos, justificando com a carencia de moradia, conseqiiencia de um baixo 

poder aquisitivo, bem como o fato do terreno pertencer a P.M.C.G. Enquanto a 

vizinhanca os via comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) um bocado de Jadrdo marginal", ... (Rinaldo). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 3 Poderia ocorrer, que eles, pelo fato do terreno ter sido invadido, nunca superassem o fato e 

esta situacao, e nao se sentissem proprietaries da casa que construiram no local. Ao contrario 

disto, acontece que eles se sentem orgulhosos das casa. Alguns, como e o caso de Sr. Pedro, 

ate se deslumbram, como algumas pessoas que constroem suas casas em terrenos que 

compram. "Mora aqui (...) aquela bem bonita ali, que tern um pe de algaroba na frente, que tern 

o primeiro andar." 
4 4 Em pesquisa que realizamos no Jardim Borborema, esta era uma ocorrencia constante. 

Muitos informantes citaram nomes de pessoas que haviam "invadido" e repassado o terreno. e 

de outras que pegaram dois terrenos, justificando ser para alguem da familia, e depois 

venderam. 
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No que se refere as relagoes de genero, as representacoes de mulheres e 

homens se diferenciam apenas em algum aspecto, ou seja, as mulheres se 

percebem como principals ativistas do movimento, por terem tornado a decisao 

de participar, com vistas a livrarem o orcamento domestico do peso do aluguel, 

numa forma de protecao a familia4 3, enquanto os homens constroem suas 

representacoes se percebendo como coadjuvantes na conquista de tudo que foi 

idealizado pelas esposas, ou, em alguns casos, alguma parente. E mais, 

reconhecem as mulheres como sendo o eixo em torno do qual o movimento 

girou. 

Entendemos, entao, que a participagao das mulheres se revestiu de um 

carater incomum a participagao politica, porquanto foi imbuida de propositos 

referentes ao universo feminino. Constatamos isto quando da analise dos espagos 

que elegemos enquanto locus de construgao de identidades de genero. Entretanto, 

nao da para desconsiderarmos o fato de que, em alguns momentos da ocupagao, a 

questao de genero nao e relevante, pois, homens e mulheres se percebem apenas 

enquanto invasores, e sua luta se da no sentido de assegurar-lhes o direito de 

continuarem como tal, na perspectiva de passarem a ser proprietarios com a 

consolidagao da ocupagao. Dai, a nossa intengao de trabalhar estes aspectos, 

justamente na tentativa de contribuir para uma visao do mundo privado como 

transcendente, nao fechado em si mesmo, capaz de propiciar outras atividades, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 5 Essa protecao aparece de forma mais explicita quando asseguram que suas maiores 

preocupacoes tern a ver com a nocao de "porto seguro" para os filhos, o desejo de nunca ve-

los sem ter onde morar. 
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outros olhares, outras formas de agir, mesmo tendo por base condicionamentos 

sociais naturalizadores dos generos. 

Pensamos pois, que existem possibilidades diversas de se escapar das 

redes, das tramas sociais que nos enclausura, mesmo que se utilizando das 

proprias armadilhas que a vida em sociedade nos prepara, "fazendo do erro um 

caminho novo", ou como diria Fernando Pessoa, "da queda um passo de danga, 

do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro". 

Os resultados da pesquisa ratificam a ideia de que nao da para entender a 

categoria genero fora das relagoes, e de que, dentro destas, ha infinitas 

possibilidades daquela se revelar. Portanto, em que pese a importancia das 

socializagoes, dependendo das conjunturas, homens e mulheres podem ocupar 

quaisquer lugares no cenario social. Como mostramos nesta dissertagao, os atores 

deste movimento foram socializados de forma a se tornarem homens e mulheres 

tal qual as expectativas sociais os forjaram, o que nao lhes impediu de exercerem, 

em deterrninada circunstancia, papeis nao tao comuns as condigoes masculinas e 

femininas, ou seja, as mulheres extrapolaram as barreiras do mundo privado e os 

homens adentraram neste mundo. Mesmo se considerando o teor privado que 

norteou a participagao das mulheres, e nao obstante o fato de que, de certa forma, 

os homens tambem tenham entendido sua participagao relacionada a sua fungao 

de provedor do lar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"De tudo ficaram tres coisas: A certeza de que estava sempre comecando, 

a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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antes de terminarnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Fernando Pessoa). E desta forma que consideramos este 

trabalho, como um dos momentos da caminhada, nunca um fim em si mesmo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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