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INTRODUQAO 

Nosso o b j e t o cfe estudo e a Mulher na Imprensa 
campinense, e se fundamenta na necessidade de a n a l i s a r a a t i j 
agao da mulher e o t r a t a m e n t o que l h e tern s i d o dado pela im 
prensa. 

Esta necessidade s u r g i u em decorren'cia da c l a r a 
d i s c r i m i n a g a o que se observa com r e l a g a o a mulher, t a n t o 
nas r e l a g o e s s o c i a i s em que e l a esta i n s e r i d a , quanto na po_ 
sigao f a m i l i a r por ela. assumida enquanto r e p r o d u t o r a e adrni 
n i s t r a d o r a do l a r . 

Tendo em v i s t a que nao ha nada e s c r i t o sobre a 

atuagSo da mulher na sociedade campinense, p r i n c i p a l m e n t e 

no que se r e f e r e a imprensa, achamos por bem i n v e s t i g a r m o s , 

o p e r i o d o r e f e r e n t e a 1930-1960. 

Tr a t a - s e de um p r o j e t o c o n j u n t o corn a companhejl 
ra Rosangela M. A. Medeiros de Carvalho, sob o r i e n t a g a o do 
p r o f e s s o r Josemir Camilo de Melo, que nos i n c e n t i v o u a abor_ 
darmos etapas d i f e r e n t e s . Tratando-se do mesmo tema, p o r t a n 
t o , a d i f e r e n g a e apenas de ordem c r o n o l d g i c a e metodologi^ 
ca. 

Escolhemos o p e r i o d o que v a i de 1930 a 1960, 
porque e neste p e r i o d o que a mulher no B r a s i l ganha um c e r -
t o espago economico, em d e c o r r e n c i a do c r e s c i m e n t o q u a n t i 
t a t i v e das i n d u s t r i a s no processo de s u b s t i t u i g a o de impor-
tagoes. 

Tambem no campo p o l i t i c o , e c o n f e r i d o a mulher 

o d i r e i t o de v o t a r ( c o n s t i t u i g a o de 1934). Resta saber se 

com i s s o e l a a d q u i r e maior espago na sociedade como um t o -

do. 
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T r a t a - s e enfim, de indagar se a mulher s o f r e d i s 

cri m i n a g a o ou se o papel por e l a assumido na economia, a6 

p e n e t r a r no mercado de t r a b a l h o , l h e p o s s i b i l i t a uma v i a de 
i n t e g r a g a o p o l i t i c a e s o c i a l . 

Desejamos desenvolver uma a n a l i s e , numa p e r s -
p e c t i v a h i s t o r i c a . Para t a n t o , u t i l i z a r e m o s como fundamental 
gao T e o r i c o - m e t o d o l o g i c a , u M a t e r i a l i s m o H i s t o r i c o e D i a l e t i 
co, v i s t o que, a r e f e r i d a t e o r i a nao separa o o b j e t o estuda-
do da sua t o t a l i d a d e h i s t o r i c a e p a r t e de uma r e n l i d a d e con-
c r e t a . 

A H i s t o r i a e, no nosso entender, o r e s u l t a d o da 
produgao e reprodugao da e x i s t e n c i a humana p o i s , suas c o n d i -
goes m a t e r i a l s determinam, em u l t i m a i n s t a n c i a , as condigoes 
s o c i a i s , ou s e j a , e a p a r t i r das r e l a g o e s s o c i a i s de produ
gao d e s e n v o l v i d a s numa sociedade, que e l a se c a r a c t e r i z a . 

P a r t i n d o destes p r e s s u p o s t o s , no p r i m e i r o Capitu_ 
l o , tentaremos c o l o c a r um pouco da H i s t o r i a da Imprensa no 
B r a s i l , na Paraiba e em Campina Grande, levando em c o n s i d e r ^ 
gao, a l i g a g a o e x i s t e n t e e n t r e o desenvolvimento da Imprensa 
e o Desenvolvimento do C a p i t a l i s m o a n i v e l m undial. 

No segundo c a p i t u l o , t r a t a r e m o s do Di s c u r s o da 
imprensa sobre a mulher em Campina Grande, l i g a n d o - o a s i t u a -
g§o economica da ci d a d e , porentendermos que a i d e o l o g i a d i -
f u n d i d a pela imprensa, e r e f l e x o d i r e t o desta s i t u a g a o . 

0 t e r c e i r o c a p i t u l o , t r a t a da p a r t i c i p a g a o dir_e 
t a da mulher na imprensa campinense, enfocando a sua co l a b o -
ragao, ern busca de v e r i f i c a r a sua atuagao p o l i t i c a e s o c i a l 
e se o seu d i s c r u s o e f e m i n i s t a . 
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I CAPITULO 

IMPRENSA NO BRASIL: UMA NOTlCIA HISTORICA 

Uma a n a l i s e da H i s t o r i a da Imprensa B r a s i l e i r a 
pressupoe uma s e r i e de f a t o r e s que a c a r a c t e r i z a ; f a t o r e s 
e s t e s , nao apenas de ordem p o l i t i c a e s o c i a l , como tambem 
e, p r i n c i p a l m e n t e de ordem economica. 

Assim sendo, e m i s t e r f a z e r uma l i g a g a o p r o 
funda e n t r e o desenvol vimento da Imprensa no B r a s i l e o de_ 
se n v o l v i m e n t o do c a p i t a l i s m o a n i v e l mundial s i t u a n d o - o 
neste c o n t e x t o . F a t o r e s como estes aparecem claramente a-
t r a v e s da p a r t i c i p a g a o da imprensa no desenvolvimento da 
produgao em massa e na a b e r t u r a de mercados que para se-
rem c o n q u i s t a d o s exigem a propaganda tornando c l a r a a sua 
i n f l u e n c i a no comportamento dos i n d i v l d u o s e a sua capacjl 
dade o r i e n t a d o r a com re l a g a o a o p i n i S o . 

Sabe-se que o c a p i t a l i s m o nao se desenvolveu 
de maneira i g u a l i t a r i a , nem s i m u l t a n e a em todas as socieda_ 
des, e que a d i v i s a o do t r a b a l h o se acentuou e d i v e r s i -
f i c o u com r a p i d e z nas sociedades que se anteciparam neste 
processo, o que e x i g i u maior p a r t i c i p a g a o p o l i t i c a e i n t e -
l e c t u a l do povo, c u j o aumento do padrao de v i d a i a p r o p i -
ciando o surgimento de uma condigao burguesa. e o seu ccn-
sequente poder p o l i t i c o . 

Quanto as sociedades que se atrasaram com rel_a 
gao ao desenvolvimento c a p i t a l i s t a , a s i t u a g a o f o i bem d i 
f e r e n t e , ou s e j a , o padrao de v i d a f o i se tornando cada 
vez mais b a i x o , a educagao cada vez mais e i i t i z a d a e a i n -
t e l e c t u a l i d a d e cada vez mais r e s t r i t a . 

Dal porque Nelson Werneck col o c a que: "A l u t a 
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pela r a p i d e z e pela d i f u s a o , associando as a l t e r a g o e s nas 
t e c n i c a s de impressao as que afetavam as comunicagoes e 
os t r a n s p o r t e s , m o d i f i c o u r a d i c a l m e n t e o quadro em que a 
imprensa operava; nas p r i m e i r a s areas i s s o o c o r r e u depre_s 
sa; nas segundas, muito lentamente" ( 1 ) 

0 desenvolvimento da imprensa f o i marcado nao 
so pela l u t a e n t r e informagao e o p i n i a o , mas tambem pela 
l u t a e n t r e a o p i n i a o e a p u b l i c i d a d e (propaganda o r g a n i -
zada) e pela inovagao t e c n i c a c o n s t a n t e com o o b j e t i v o de 
o b t e r maior e f i c i e n c i a e r a p i d e z da mesma. 

0 B r a s i l , sendo considerado p a r t e i n t e g r a n t e 
dos p a i s e s que se atrasaram no desenvolvimento c a p i t a l i s -
t a , s o f r e u uma s e r i e de i n f l u e n c i a s e x t e r n a s no desenvol_ 
vimento de sua imprensa, p r i n c i p a l m e n t e no que se r e f e r e 
a t e c n i c a p o i s , sempre se im p o r t o u neste s e n t i d o , ou se-
j a , sempre houve uma t r a n s p l a n t a g a o da t e c n i c a , como ho_u 
ve do comercio, da c u l t u r a , da educagao, e t c . na so c i e d a 
de b r a s i l e i r a . 

Sendo dependente de o u t r o s p a i s e s para r e a l _ i 
zar-se e dese n v o l v e r - s e nos mais d i v e r s o s aspectos, o Bra_ 
s i l acabou possuindo tambem uma imprensa dependente e e l _ i 
t i s t a , marcada desde o Im p e r i o pela r e s t r i g a o no que con_ 
cerne ao pensamento c r i t l c o . 

E t a n t o que, a p r o p r i a c o n s t i t u i g a o de 1824, 
rezava por um l a d o , a l i b e r d a d e de imprensa e por o u t r o o 
crime de imprensa. Em 1891 a l i b e r d a d e de imprensa e con-
si d e r a d a um d i r e i t o do cidadao, porem o anonimato e p r o i -
b i d o e o crime de imprensa c o n t i n u a prevalecendo; j a em 
1934, a C o n s t i t u i g a o acrescenta o d i r e i t o a r e s p o s t a e a 
p r o i b i g a o de qualquer processo que s u b v e r t a a ordem p o l i 
t i c a e s o c i a l . Em 1937, a " l i b e r d a d e de pensamento" t o r -
na-se s u j e i t a a censura p r e v i a ; e em 1949, a imprensa pas_ 
sou e f e t i v a m e n t e , a ser c o l a b o r a d o r a de forma j u r i d i c a do 
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Estado A u t o r i t a r i o . No que se r e f e r e a p r o p r i e d a d e p r i v a -
da de empresas j o r n a l i s t i c a s no B r a s i l , nas c o n s t ! t u i g o e s 
de 1937 e 1946, esse d i r e i t o e vetado aos e s t r a n g e i r o s e 
as sociedades anonimas. ( 2) 

P a r t i n d o destes p r e s s u p o s t o s , podemos compre-
ender que, mesmo com o desenvolvimento do c a p i t a l i s m o , 
com o avango da urbanizagao, com a ascensao da burguesia 
e a consequente ampliagao da imprensa no B r a s i l a t r a v e s 
do l i v r o e do j o r n a l , esta se r e s t r i n g i u no s e n t i d o c r i t i 
co, m uito embora se possa a s s i n a l a r no f i n a l do seculo 
passado, a t r a v e s do movimento r e p u b l i c a n o , que a imprensa 
tenha se p r o l i f e r a d o e defendido abertamente, o f i m da mo_ 
n a r q u i a e a a b o l i g a o da e s c r a v i d a o . 

D i a n t e desse quadro podemos c o l o c a r que a im
prensa no B r a s i l passou por v a r i a s fases e s o f r e u d i v e r -
sas t r a n s f o r m a g o e s . A imprensa c o l o n i a l era uma pequena 
imprensa, a r t e s a n a l e l i t e r a r i a , que chegou a se u t i l i z a r 
ate do cobre para impressao c a l c o g r a f i c a . Depois da aber_ 
t u r a dos p o r t o s foram aparecendo a r t i f i c e s e v a r i a s o f i c _ i 
nas. 

No p e r i o d o que se segue a Independencia, va-
r i o s foram os p e r i o d i c o s que s u r g i r a m em todo o B r a s i l em 
v i r t u d e do c l i m a de tensao, s u r g i n d o assim as condigoes 
p o l i t i c a s para uma "imprensa p e r i o d i c a a u t e n t i c a " . 

Quando do movimento c o n s t i t u c i o n a l i s t a , o Bra 
s i l p ossuia poucos j o r n a i s em c i r c u l a g a o e a censura era 
b a s t a n t e r i g i d a . Mesmo assim a imprensa possuia papel de 
destaque na l u t a p e la " l i b e r d a d e " , muito embora e s t i v e s s e 
d i v i d i d a (por um lado atuava a imprensa l i b e r a l e por um 
o u t r o , a c o n s e r v a d o r a ) . "0 p e r i o d o i n t e i r o da independen 
c i a a m a i o r i d a d e , compreende duas f a s e s : a que se encerra 
com o 7 de a b r i l e a que se ence r r a com a mai o r i d a d e . Na 
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p r i m e i r a ^ c a r a c t e r i z a - s e um p e r i o d o conservador i n i c i a l , quart 
do p e r i g a a p r o p r i a independencia, e um p e r i o d o l i b e r a l que 
l e v a a abdicagao do 1 ^ imperador; na segunda ao i n v e r s o , o-
c o r r e um p e r i o d o l i b e r a l i n i c i a l , a que se segue um p e r i o d o 
conservador coroado pelo golpe da m a i o r i d a d e " . ( 3 ) 

Vale r e s s a l t a r a q u i , a grande i m p o r t a n c i a do 
pasquim, que aparece no B r a s i l , no p e r i o d o s e g u i n t e a Inde
pendencia, sendo ate a. segunda metade do s e c u l o , um impor-
t a n t e i n s t r u m e n t o de manifestagao p o p u l a r , chegando a ser 
considerado por Werneck Sodre, muito mais uma conseq(3encia 
do meio que da expansao da imprensa. 0 pasquim se c a r a c t e r i _ 
zava, em sua forma p l e b e i a , pela v i r u l e n c i a de linguagem e 
por p o s s u i r d u r a n t e todo tempo, um conteudo democratico. 

A p a r t i r da segunda metade do s e c u l o XIX, em de_ 
c o r r e n c i a das inovagoes t e c n i c a s , a imprensa a r t e s a n a l v a i 
se transformando em empresa - a p r i n c i p i o pequena, depois 
em grandes proporgoes - d i m i n u i n d o assim, progressivamente, 
as p o s s i b i l i d a d e s de surgimento de j o r n a i s i n d i v i d u a l s e 
e x t i n g u i n d o - s e grande p a r t e dos que aqui e x i s t i a m , p r i n c i -
palmente nas grandes cidades, i n t e r i o r i z a n d o - o s . 

A passagem da "pequena imprensa" para a "gran_ 
de imprensa", v a i c c o r r e r no i n i c i o deste s e c u l o , como as-
pecto do avango das r e l a g o e s de produgao c a p i t a l i s t a s e 
da ascensao da b u r g u e s i a , mesmo que e s t a , p o l i t i c a m e n t e , se 
e n c o n t r e ainda d e b i l i t a d a . 

A imprensa nesse p e r i o d o passa a r e t r a t a r temas 
p o l i t i c o s de acordo com a v i s a o das o l i g a r q u i a s da "Velha 
R e p u b l i c a " , levando em consideragao o c a r a t e r pessoal que 
assumiam as campanhas p o l i t i c a s , i n d i v i d u a l i z a n d o o endeus£ 
mento ou a d e s t r u i g a o dos p o l i t i c o s , e consegue s o b r e v i v e r 
a base do desenvolvimento do c a p i t a l c o m e r c i a l . 
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Ainda neste p e r i o d o confunde-se, em s e n t i d o de-
p l o r d v e l , j o r n a l i s m o e l i t e r a t u r a , o que em u l t i m a i n s t a n -
c i a , serve para e s t i m u l a r a polemica, muito embora a a l i e n a 
g3o s e j a o t r a g o dominante desta l i t e r a t u r a , e i s s o c o r -
responda as condigoes m a t e r i a l s b r a s i l e i r a s (e nessa fase 
que surgem as r e v i s t a s i l u s t r a d a s ) . 

A imprensa p r o l e t a r i a v a i ganhar espago com o 
aparecimento das organizagoes o p e r a r i a s do i n l c i o do seculo 
XX e sao de grande i m p o r t a n c i a neste s e n t i d o os j o r n a i s a-
n a r q u i s t a s . D a i , a imprensa passa a assumir e f e t i v a m e n t e um 
c a r a t e r c l a s s i s t a . 

Marcante tambem na p r i m e i r a decada deste seculo 
e a organizagao dos e s t u d a n t e s , que somada a organizagao 
dos p r o f i s s i o n a i s j o r n a l i s t a s , v a i denunciar essa nova e t a -
pa. 

Quanto a imprensa burguesa, esta engloba a maio 
r i a do p u b l i c o da imprensa, que a i n f l u e n c i a e e por e l a 
i n f l u e n c i a d o de forma s i m u l t a n e a . 

Nos movimentos de grande envergadura, como f o i , 
e n t r e o u t r o s , o caso de 1930, percebe-se que a imprensa 
consegue se impor, assumindo o apoio a s i t u a g a o de mudanga 
desejada e l i q u i d a n d o com i s s o a imprensa conservadora. 

Durante todo o Estado Novo, tambem a imprensa 
s o f r e s e r i a s r e p r e s s o e s , v i s t o que, a censura a c o n t r o l a de 
forma s u f o c a n t e , a t r a v e s do DIP (Departamento de Imprensa e 
Propaganda) que chegou a b a i x a r ate l i s t a s de assuntos pro_i 
b i d o s , f i c a n d o assim t o t a l m e n t e ausente a l i b e r d a d e de pen
samento na imprensa. Na decada de 40, esta a t i n g i u um a l t o 
grau de concentragao e perdeu numerosos j o r n a i s e r e v i s t a s , 
ganhando muito pouco novos. £ a i que a imprensa a t i n g e de 
forma r e a l uma "etapa e m p r e s a r i a l de enormes dimensoes". 



V 

12. 

Essa etapa porem, e i n i c i a d a como c r i s e : "Ha e 
videntemente uma c r i s e de imprensa em todo o mundo capit'a-
l i s t a . . . . 0 B r a s i l a t r a v e s s a uma fase de expansao c a p i t a l i s t 
t a , quando o c a p i t a l i s m o e n t r a em a c e l e r a d a decadencia nas 
areas em que mais cedo se i n s t a l o u e desenvolveu. Essa de_ 
fasagem e que gera s i t u a c o e s p e c u l i a r e s , o r i u n d a s tamberf! de 
o u t r a s c o n d i g o e s " . ( 4 ) 

Essa c r i s e que acompanha a imprensa'ate os " hos-
sos d i a s , e sta l i g a d a ao c o n t r o l e de o p i n i a o da imprensa e 
consequentemente da o p i n i a o p u b l i c a , p e l o " I m p e r i a l i s m o " . 
Exemplo d i s s o , e a "operagao" p u b l i c i t a r i a que v i s o u impe-
d i r a solugao do monopolio e s t a t a l do P e t r o l e o . 

Com r e l a g a o a e s t e aspecto, Fatima A r a u j o o co™ 
l o c a muito bem quando a f i r m a que: "Os p a i s e s i n d u s t r i a l i z e 
dos c o n t r o l a m o c e n t r o de produgao dos p a i s e s em desenvolv.1 
mento, enviando informagoes sobre mercados, f o r j a n d o n o t i -
c i a s sobre o mundo dos negocios. Desta maneira desencorajam 
os p r o d u t o r e s de m a t e r i a s primas, nos paises r e c e p t o r e s des_ 
sas mensagens, passando a imprensa a mercado n o t i c i o s o do 
e x t e r i o r " . ( 5) 

A P a r a i b a , nao se encontrando i s o l a d a do r e s t o 
do P a i s , embora passe por um e s t a g i o de desenvolvimento he
t e r o g e n i c com r e l a g a o a o u t r o s Estados, considerando-se que 
mesmo a n i v e l de B r a s i l , as r e l a g o e s c a p i t a l i s t a s nao avan-
garam de forma i g u a l i t a r i a , v a i s o f r e r tambem, uma s e r i e de 
d i v e r s i d a d e s no que concerne ao desenvolvimento da imprensa 
ao longo do tempo. 

0 p r i m e i r o j o r n a l da P a r a i b a , surge j a depois 
da independencia p o l i t i c a do B r a s i l , no ano de 1826, sendo 
impresso na "Typographia N a c i o n a l da Parahyba',' se i n t i t u l a , 
"Gazetta do Governo da Paraiba N o r t e " , pertencendo p o r t a n t o 
a i p r o v i n c i a de forma o f i c i a l . A p r i m e i r a " G r a f i c a " p a r t i c u 
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l a r da Paraiba s u r g i u na decada de 30 do secu l o passado e 
pertenceu ao pernambucano: Jose Rodrigues da Costa. Esta t i 
p o g r a f i a passou a chamar-se depois de "Beco da M i s e r i c o r -
d i a " . ( 6 ) 

Durante toda a monarquia, a Paraiba possuiu em 
media, 50 p e r i o d i c o s que assumindo um t e o r p o l l t i c o - p a r t i -
d a r i o variavam e n t r e duas l i n h a s : a conservadora e a 1 i b e_ 
r a l . ( 7 ) . . . 

V a r i o s foram os j o r n a i s que possuiram v i d a cur 
ta d u r a n t e a Monarquia por se d i s t a n c i a r e m dos que d e t i -
nham o Poder, c r i t i c a n d o uma ou o u t r a facgao. I s t o p or-
que, perdiam o apoio dos dominantes e acabavam sem c o n d i 
goes de s o b r e v i v e n c i a . 

Pode-se d i z e r que so dur a n t e a R e p u b l i c a , com 
o progresso dos meios de comunicagao, e que a imprensa pa-
r a i b a n a se desenvolve com maior p e r f e i g a o , em d e c o r r e n c i a 
da i n f l u e n c i a d i r e t a da imprensa do sudeste, ( 8 ) 

Um j o r n a l que merece destaque d u r a n t e a Repu
b l i c a e "A IMPRENSA", que dur a n t e todo o Estado Novo so-
f r e u a p r o i b i g a o da censura a t r a v e s do DIP (Departarnento 
de Imprensa e Propoganda), por ser considerado um j o r n a l 
de i d e i a s avangadas, so v o l t a n d o a f u n c i o n a r a p a r t i r de 
1946 com a " a b e r t u r a p o l i t i c a do p e r i o d o de r e d e m o c r a t i z a -
gao". I s t o nos faz c r e r q u e j o r n a i s p a r a i b a n o s , r e s s u r g i r a m 
depois de um c e r t o tempo de desaparecidos, as vezes seguiri 
do a mesma f i l o s o f i a , as vezes a t e de forma d i v e r s a . (9) 

Durante todo o Estado Novo, p o r t a n t o , a Impren_ 
sa Paraibana f o i c o i s a r a r a , em consequencia de t o t a l r e -
pressao da l i b e r d a d e de expressao na mesma> a t r a v e s da cen_ 
sura i m p l a c a v e l . Esta imprensa porem, v o l t a a se f o r t a l e -
c e r , como no r e s t o do B r a s i l , no p e r i o d o em que se r e g i s -
t r a a queda do Estado Novo e a ascensao do Estado POpulista. 
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Com o t e r m i n o da 2§ Guerra m o n d i a l ; as i d e i a s 
de l i b e r d a d e e a l u t a pelo d i r e i t o de a g i r e pensar l i v r e -
mente foram se a c i r r a n d o cada vez mais, tornando-se c l a r a 
a necessidade de uma imprensa l i v r e , que o b j e t i v a s s e e s c l a 
r e c e r e f o r t a l e c e r a l u t a do povo.. 

Fo i entao, que a t r a v e s da Campanha Nacional 
para a implantagao da Imprensa do Povo, da qual p a r t i c i p a -
ram os d i v e r s o s segmentos da sociedade b r a s i l e i r a , tambem 
a Paraiba conseguiu fundar o sen j o r n a l p o p u l a r : "0 J o r n a l 
do Povo", que f o i por muitos h i s t o r i a d o r e s r e l e g a d o ao es-
quecimento, mas muito c o n t r i b u i u para a defesa dos in t e r e s _ 
ses p o p u l a r e s , sendo por i s s o b o i c o t a d o econdmicamente e 
ate empastelado apds a decretagao da i l e g a l i d a d e do PCB. 
Mesmo assim, f o i conseguido um novo equipamento e o j o r n a l 
c o n t i n u o u a f u n c i o n a r de forma c l a n d e s t i n a a te 1954. (10) 

Com r e l a g a o ao I n t e r i o r da P a r a i b a , observa-se 
que na decada de 1860 Mamanguape j a possuia 3 j o r n a i s e 
na ddcada s e g u i n t e , a s s i n a l a - s e a presenga de um j o r n a l em 
A r e i a . Em Campina Grande, a imprensa so aparece no f i n a l 
do s d c u l o , quando do movimento r e p u b l i c a n o . (11) 

0 p r i m e i r o j o r n a l campinense data de 1888, se 
i n t i t u l a "Gazeta do S e r t a o " , e e fundado por I r i n e u J d f -
f i l y e F r a n c i s c o Retumba. Defende os i d e a i s Republicanos e 
F e d e r a t i v o s , seguindo uma l i n h a d e mocratica que p o s s u i co 
mo base a defesa dos o p r i m i d o s . £ p o r t a n t o , um j o r n a l c r l -
t i c o , que v a i acabar sendo amaldigoado p e l o c l e r o e escam£ 
teado pelo poder l o c a l , o que nao o fez peroer sua combati 
v i d a d e . (12) 

A imprensa campinense v a i se desenvolver em 
termos q u a n t i t a t i v o s , apds a proclamagao da Republica e 
mais precisamente, apds a inauguragao da Estrada de Ferro 
em Campina Grande, que muito melhorou o n i v e l de comunica
gao. "A l i g a g a o Campina Grande - R e c i f e f a z i a seus e f e i t o s 
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0 trem t r a z i a o j o r n a l , para f i c a r . A prova e que na deca 
da antes do trem (1898-1907) so s u r g i u urn j o r n a l e na ime-
diatamente p o s t e r i o r , nada menos de 11 j o r n a i s aparece-
ram". (13) 

Nas p r i m e i r a s decadas do seculo XX, Campina 
Grande possuiu em media 24 j o r n a i s , e n t r e os quais merece 
destaque "0 LIDADOR", que segundo Fatima A r a u j o , s u r g i u em 
1922 e f o i o p r i m e i r o j o r n a l c l a s s i s t a da Par a i b a , que t i -
nha como meta a defesa dos i n t e r e s s e s dos c o m e r c i a r i o s . 

De 1930 a 1960, cerca de 39 j o r n a i s apareceram 
em Campina Grande, desde j o r n a i s e s t u d a n t i s , e s p o r t i v o s e 
r e l i g i o s o s , a t e j o r n a i s r e i v i n d i c a t o r i o s , sendo merecedo-
res de destaque e n t r e e l e s , os s e g u i n t e s : BRASIL NOVO, fun 
dado em 1931 por Tancredo de Carvalho. Por se t r a t a r de um 
J o r n a l defensor dos anseios p o p u l a r e s , r e i v i n d i c a v a mudan-
gas r a d i c a l s para o Pa l s , t a i s como: a necessidade de uma 
C o n s t i t u i g a o , redemocratizagao, e t c . ' • EXTRA, j o r n a l 
fundado em 1934, conhecido como o p r i m e i r o j o r n a l campinen 
se que r e g i s t r a em sua d i r e c a o a p a r t i c i p a g a o da mulher. 
TRIBUNA DA PARAIBA, fundado em 1953 f o i o p r i m e i r o j o r n a l 
campinense composto em l i n o t i p o ; DI.ARI0 DA BORBOREMA, 

conhecido p r i m e i r a m e n t e como D i a r i o Associado, mantem-se 
em c i r c u l a g a o a t e hoje e muito c o n t r i b u i para a pesquisa 
h i s t o r i c a , p r i n c i p a l m e n t e l o c a l . (14) 

Quanto a imprensa e s s e n c i a l m e n t e o p e r a r i a , Fa
tima A r a u j o r e g i s t r a em Paraiba Imprensa e v i d a durante o 
pe r i o d o que an a l i s a r e m o s : A BATALHA (1934) e A VOZ DO DIA 
(19 4 5 ) , que tern como pro p o s t a a defesa do p r o l e t a r i a d o e 
a c r l t i c a ao sis t e m a . 

Ale'm destes d o i s , E p i t a c i o Soares acrescenta 
como j o r n a i s e s s e n c i a l m e n t e p o l i t i c o s : 0 REBATE (1932); 
AEC JORNAL- Associagao dos Empregados no Comercio (1933); 
A FRENTE - j o r n a l dos s i n d i c a t o s l o c a i s ( 1 9 3 4 ) ; A BATALHA, 
j o r n a l comunista ( 1 9 3 4 ) ; DIARIO DA UDN (1946) e o JORNAL 
DE CAMPINA, da UDN (1952). (15) 
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I I CAPITULO 

A MULHER NO DISCURSO DA IMPRENSA 

Para t r a t a r m o s do d i s c u r s o da imprensa sobre a 
mulher em Campina Grande, sentimos a necessidade de, antes, 
fazermos um pequeno esbogo sobre a s i t u a g a o economica do mu 
n i c i p i o , sem i s o l a - l o da r e g i a o , e sua i m p o r t a n c i a para o de 
s e n v o l v i m e n t o da imprensa campinense, por entendermos que 
a i d e o l o g i a d i f u n d i d a pela imprensa e o r e f l e x o d i r e t o de£ 
sa s i t u a g a o . 

Sendo assim, comvem s a l i e n t a r que a Paraiba du
r a n t e o p e r i o d o a n a l i s a d o assume o papel de " r e g i a o s a t e l i 
t e " do c e n t r o s u l , s e r v i n d o de mercado consumidor de produ-
t o s manufaturados por um lado, e fornecendo mao-de-obra ba 
r a t a e c a p i t a l , por o u t r o . Campina Grande d u r a n t e e s t e pe
r i o d o p o s s u i uma e s t r u t u r a p r o d u t i v a basicamente a g r a r i a , 
v i s t o que o algodao r e p r e s e n t a nas decadas de 30 e 40, a 
sua maior f o n t e de renda. E t a n t o que o Estado da Paraiba 
d u r a n t e toda a decada de 30, e considerado o maior p r o d u t o r 
do Nordeste, r e g i a o que era entao, maior p r o d u t o r a de agu-

car e algodao do P a i s . (1) 

A a g r i c u l t u r a e d e s e n v o l v i d a em d e c o r r e n c i a da 
construgao de novas e s t r a d a s e n t r e 1950 e 1960. Outros seto 
res acabam tambem se expandindo em d e c o r r e n c i a da concentra 
gao da produgao a l g o d o e i r a : "No comercio em grosso predomi-
navam secos e molhados, t e c i d o s , f i b r a s e miudezas, sem fa 
l a r nas pegas de automovel. Era um comercio de e n t r e p o s t o e 
e i n t e r m e d i a r i s m o . . . . No comercio v a r e j i s t a predominavam as 
l o j a s de t e c i d o s , os armazens e as m e r c e a r i a s . . . o comer
c i o v a r e j i s t a era d e m o n s t r a t i v o da i n t e r d e p e n d e n c i a que e-
x i s t i a e n t r e a cidade e o campo.... F e i r a , uma das maiores 
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da regi§o, a t e n d i a as necessidades de compra e venda de uma 
vasta populagao de m u n i c i p i o s v i z i n h o s a Campina Grande.;, 
c o n s t i t u i n d o um meio de v i d a para muitas f a m i l i a s de n i v e l 
medio e pobre". (12) 

Sendo b a s t a n t e c l a r a a p r e c a r i e d a d e da i n d u s -
t r i a na Paraiba e a i n s i g n i f i c a n c i a do c o n t i g e n t e o p e r a r i o 
ate a decada de 40, percebe-se e n f i m , o c a r a t e r a r t e s a n a l 
da sociedade que se e s t r u t u r a de forma p a t r i a r c a l , onde • a 
mulher p o s s u i apenas a fungao de 'administradora do l a r " e 
quando m u i t o , p r o f e s s o r a . Ate a fungao que e l a assume na 
produgao a g r i c o l a e depois, no comercio e na i n d u s t r i a , co 
mo o p e r a r i a , nao l h e t i r a essa carga, levando-a a uma dupla 
Jornada de t r a b a l h o . 

D i a n t e desse quadro, o d i s c u r s o da imprensa cam 
pinense no que se r e f e r e a mulher, e n t r e 1930 e 1960, e mui 
t o r e s t r i t o , ou s e j a , nao se observa urna preocupagao d i r e t a 
da imprensa com r e l a g a o a questao da mulher, so havendo, 
p o r t a n t o , um t r a t a m e n t o i n d i r e t o neste s e n t i d o . Nao se v e r i ^ 
f i c a necessariamente, uma r e f e r e n d a , em todos os j o r n a i s 
pesquisados. 

Na decada de 30, os j o r n a i s t r a t a m da mulher no 
que se r e f e r e , por exemplo, a concursos de miss; o que nao 
sendo um grande passo, j a e um avango com r e l a g a o a decada 
a n t e r i o r na q u a l , segundo Jose J o f f i l y , um concurso de bele 
za era motivo de escandalo, apenas p e l a ameaga do uso de 
um " m a i l l o t " . A f o r a i s t o , observa-se ainda, a r t i g o s que t r a 
tarn de b r i g a s de mulheres com ciumes dos maridos e de rnaes 
s o l t e i r a s que abandonam o recem-nascido, como f o i o caso do 
"Estranho achado da pensao moderna"; e d i t o r i a l p u b l i c a d o no 
J o r n a l B r a s i l novo, que t o r n a p u b l i c o o f a t o de uma mae 
t e r colocado um recem-nascido na r e f e r i d a pensao, ainda com 
cordao u m b i l i c a l e sem nenhuma pr o t e g a o . Faz um e l o g i o as 
m e r e t r i z e s que o acolheram, no s e n t i d o de atentarem para a 
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maternidade e adotarem a c r i a n g a . ( 3) 

Com r e l a g a o ao t r a b a l h o para a mulher, nao ha 
nenhuma r e f e r e n d a , ha apenas, propagandas de cursos de 
c o r t e e c o s t u r a por c o r r e s p o n d e n c i a , onde o j o r n a l "0 Cla 
r i m " c o l o c a a p r o f i s s a o de c o s t u r e i r a como "a mais u t i l 
para senhoras e s e n h o r i t a s " . ( 4) 

En t r e 1940 e 1960, a mulher tern um t r a t a m e n t o 
que nao d i f e r e n c i a muito das decadas a n t e r i o r e s , mas j a 
aparece como t e l e f o n i s t a , muito embora f i q u e c l a r o que 
este e um t r a b a l h o e s p e c i f i c a m e n t e de mulheres. Ja se as-
sinalam tambem, comentarios c r i t i c o s de f i l m e s , como e o 
caso dos comentariGs de Mario Coelho, no D i a r i o da Borbo
rema, com r e l a g a o aos f i l m e s : "0 a n j o e o pecado", onde 
e l e defende que o f i l m e e mais para ser en t e n d i d o que vi:s 
t o p o i s , t r a t a - s e de uma jovem que casada nao r e s i s t e a 
um impulso s e x u a l por um o u t r o homem. Ele t e n t a mostrar 
que embora parega, o f i l m e nao e i m o r a l , e agradece por 
essa a p a r e n c i a a um p u b l i c o r e s t r i t o ; e "Desfalhando a 
Margarida", comedia francesa onde a a t r i z p r i n c i p a l p a r t i 
c i p a de um concurso de nudismo. Ele defende que sua p a r t i 
cipagao da-se por f o r g a das c i r c u n s t a n c i a s e defende a 
t e n t a t i v a de m o r a l i s a r a moga, na sua t e r r a n a t a l , no f i 
n a l do f i l m e , como um s i n a l e v i d e n t e de que l a e x i s t e "mo 
r a l " . ( 5 ) 

Como se ve, ha uma preocupagao de defender a 
"reputac§o" da mulher d e n t r o do f i l m e , a f i m de m o r a l i z d -
l o ; o que aponta, apesar do avango para o momemto, o ma
chismo e x i s t e n t e na nossa sociedade. 

0 D i a r i o da Borborema, t o r n a mais f r e q u e n t e a 
p a r t i r de 1957, quando s a i as ruas, a n o t i c i a sobre a mu
l h e r , mesmo sem se l i g a r de forma d i r e t a a questao. Essa 
fre q U e n c i a deve-se porem, ao f a t o do j o r n a l ser d i a r i o e 
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j a se t e r um maior numero d i s p o n i v e l para pesquisa. 

Assim, j a se percebe, no f i n a l da decada de 50, 
ainda com r e l a g a o ao "concurso de miss", a p a r t i c i p a g a o de 
Sociedades r e c r e a t i v a s na sua promogao, e j a aparecem c e r -
tos p r e - r e q u i s i t o s para o d i r e i t o de c a n d i d a t a r - s e . Entre 
e l e s , merece destaque a questao da "reputagao e moral i l i -
bada" e de "ser s o l t e i r a " . Ainda acerca da "moral", a s s i n a -
l a - s e o poema "Mulher p e r d i d a " , que t r a t a da p r o s t i t u i c a o 
da mulher, como a l g o asqueroso e i m o r a l . Ate nas propagan
das de c o n s u l t d r i o s o d o n t o l o g i c o s , em pleno 1958, e s p e c i f i -
cava-se que o atendimento e para mulheres e c r i a n g a s . No ca 
so, era uma d e n t i s t a . ( 6 ) 

No encerramento das aulas do Centro de T r e i n a -
mento Domestico de Fagundes, em J a n e i r o de 59, o p r o f e s s o r 
da "Escola de Agronomia do Nordeste", Dr. S i l v i n o de O l i v e i ^ 
r a , entao p a r a n i n f o da turma, p r o f e r e um d i s c u r s o que e pu-
b l i c a d o , onde e l e r e s s a l t a "com f e l i c i d a d e " , o papel que a 
mulher e s t a c o n f i a d o para v a l o r i z a g a o e recuperagao da v i d a 
r u r a l ( 7 ) . Nem neste momemto, o D i a r i o da Borborema aprovei_ 
tou para l a n g a r um e d i t a l , ou qualquer comentario que apro 
fundasse a .questao. 

No ano de 1959, o D i a r i o da Borborema, t r a z um 
a r t i g o com o t i t u l o "A revolugao das mulheres", t i t u l o bas-
t a n t e p r o m i s s o r , mas que em essencia, nao tern nada a ver, 
po i t r a t a - s e de uma organizagao de oposigao ao entao gover-
nador do Rio Grande do Norte, que f i c o u assim denominada, 
por so t e r said o nomes de mulheres na a b e r t u r a do processo 
que i a apurar o caso. Ao f i n a l , aparece bem c l a r o que o ch_e 
fe da r e f e r i d a " r e v o l u g a o " e um homem (Djalma F. Ma r i n h o ) . 
(8 ) 

Num a r t i g o que se i n t i t u l a "Falemos de Mulher", 

aparece pela 1 § vez a questao da i g u a l d a d e ou s u p e r i o r i d a d e 
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do sexo f e m i n i n o : No D i a r i o da Borborema de 22.02.59, em 
sua 2§ pagina, S i l v a Melo defende que a s u p e r i o r i d a d e do se 
xo f e m i n i n o e um f a t o , do ponto de v i s t a o r g a n i c o , da vida 
e da saude. Quanto a capacidade i n t e l e c t u a l e l e t e n t a p r o -
var , seguindo o pensamento de C a s t i l h o s Goyscochea em seu 
" c a p i t u l o de c i e n c i a e f i l o s o f i a " , que algumas mulheres se 
tornam c e l e b r e s pela sua i n t e l i g e n c i a , preparo c i e n t i f i c o , 
c u l t u r a , e t c . e t e r m i n a colocando o f a t o de o B r a s i l pos-
s u i r uma mulher "embaixadora" (em I s r a e l ) : Dr^.'Odete de 
Carvalho e Souza. ( 9 ) 

Nao cremos porem, que s e j a n e c e s s a r i o uma pre_o 
cupagao no s e n t i d o de comparar, de forma g e n e r i c a e ate com 
p e t i t i v a , como parece, a p o t e n c i a f l s i c a ou i n t e l e c t u a l , 
do homem e da mulher. Para nos, essa preocupagao devia ocor_ 
r e r no s e n t i d o de v a l o r i z a r a fungao economica, s o c i a l e p£ 
l i t i c a da mulher na sociedade b r a s i l e i r a , fungao e s t a , que 
longe de ser complemento, e p a r t e i n t e g r a n t e do processo de 
desenvolvimento desta sociedade. 

Bastante comum tambem nos j o r n a i s , sao as n o t i -

c i a s com r e l a g a o a e s t u p r o , onde a mulher 'sempre aparece co

mo v i t i m a e o homem como monstro. 

I n t e r e s s a n t e e a presenga marcante dos almana-
ques de Campina Grande de 1933 e 1934, que deu espago para 
a atuagao i n t e l e c t u a l da mulher, apesar do machismo que se 
mostra por o u t r o l a d o , abertamente, como e o caso da anedo-
t a "o d i v o r c i o " , em que a mulher v a i se q u e i x a r do j u i z do 
" t r a t a m e n t o de c a d e l a " que recebe do seu marido, que a faz 
t r a b a l h a r i g u a l a um c a v a l o ; ao que o j u i z sugere que e l a 
proc u r e a associagao p r o t e t o r a dos an i m a i s . (10) 
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0 DISCURSO DA MULHER NA IMPRENSA 

(1930 - 1960) 

A mulher aparece na imprensa campinense, no pe
r i o d o que t r a n s c o r r e e n t r e 1930 e 1960, basicarrrente como 
p o e t i s a r o m a n t i c a , p r i n c i p a l m e n t e nas duas p r i m e i r a s deca-
das em estudo, embora venha aparecer tambem como c o n t r i b u i n _ 
t e de cunho p o l i t i c o , uma vez ou o u t r a . 

No J o r n a l B r a s i l Novo, que surge na decada 
de 30, aparecem poemas fe m i n i n o s que l i g a m , por exemplo, a 
i n s p i r a g a o , a um dom d e s t i n a d o por Jesus, e a morte, a um 
encontro com Deus. I s t o mostra a f o r t e l i g a g a o e x i s t e n c e en 
t r e a mulher e a R e l i g i a o ; o que se e x p l i c a e n t r e o u t r o s f a 
t o r e s , por ser a I g r e j a um dos poucos l u g a r e s frequentados 
r e g u l a r m e n t e p e l a mulher. ( 1) 

Observam-se tambem, poemas que t r a t a m da crian_ 
ga f a m i n t a , pedindo para a l i m e n t a - l a , e colocam a n o i t e co
mo um "suave enlevo que me p o s s i b i l i t a um s o l i t a r i o gozo". 
Esses poemas porem, nao colocam a questao do menor abando-
nado de forma c l a r a , se l i m i t a n d o apenas ao p r o t e c i o n i s m o . 
(2) 

Por o u t r o l a d o , ainda na decada de 30, a s s i n a l a 
se, no j o r n a l acima r e f e r i d o , um a r t i g o de a u t o r i a de Fran-
cy Guedes P i n h e i r o , que aparece como " C o n t r i b u i g a o Femini-
na e se i n t i t u l a "Joao Pessoa consolando a P a r a i b a " . A auto 
ra ve Joao Pessoa sob um prisma p a t e r n a l i s t a , na medida que, 
nao se l i g a n d o a questao p o l i t i c a , c o loca-o como um p a i per_ 
dido com muito pesar. ( 3 ) 
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Ja no p r i m e i r o a n i v e r s a r i o da morte de Joao Pes 
soa, p u b l i c a - s e , no mesmo j o r n a l , um poema de Iracema Ma-
r i n h o que se i n t i t u l a "Pranto da Terra Mae", no q u a l , ao ho 
menagea-lo, a a u t o r a se colo c a como a Pa r a i b a , que chora a 
f a l t a de um f i l h o muito amado, s e m c o l o c a r em foco, a ques 
tao p o l i t i c a . ( 4 ) 

No almanaque de Campina Grande de 1933, obser-
va-se a presenga da mulher como c h a r a d i s t a e p o e t i s a , mere-
cendo destaque o poema em prosa "Eu e Voce" de Martha Hola_n 
da, que num dado momento a f i r m a : "Voce e o amante i n d i f e r e _ n 
t e que r e t a r d a , e eu a amorcsa i m p e n i t e n t e que antecede". Co
mo se ve, j a e um poema um t a n t o avangado p o i s , a mulher ai, 
esta tornando p u b l i c o , a sua agao an t e c i p a d a no amor; o que 
para uma sociedade machista, como a nossa e, ate entao, con 
s i d e r a d o i m o r a l , v i s t o que, e c o n v e n c i o n a l a mulher esperar 
que todas as a t i t u d e s partam do homem. Ate nos b a i l e s , a i n 
da h o j e o c o r r e com f r e q u e n c i a , a mulher espera que o homem 
a convide para dangar. ( 5) 

I n t e r e s s a n t i s s i m a e a p a r t i c i p a g a o de Iracema 
Marinho, que chega a ser homenageada pela c r l t i c a p a u l i s t a , 

f i g u r a c o n s i d e r a d a , em nossa pesquisa, como a mais a t i v a 
c o l a b o r a d o r a do p e r i o d o , no almanaque de Campina Grande de 
1934, onde, escreve um a r t i g o i n t i t u l a d o "Pingos de T i n t a " , 
'/" ' - considerado pelo p r o f . Josemir Camilo por demais f e m i n i s 
t a para o momento. Merece ser t r a n s c r i t o em d i v e r s o s momen-
to s mas, destacaremos apenas os que mais nos i n t e r e s s a m : 
"... Uma jovem muito l i n d a , mas de p a i s pauperrimos, e como 
um pedago de doce posto no chao ao lado de uma c r i a n g a qual^ 
quer, ainda que o doce e s t e j a imune de germens, nao ha quern 
o q u e i r a p r o v a r . . ( 6 ) . 

Nesse momemto a a u t o r a r e t r a t a de forma i r o n i c a 
e p e r f e i t a , a sociedade c a p i t a l i s t a em que vivemos, na qual 
o casamento e co n s i d e r a d o na m a i o r i a das vezes, um i n v e s t i -
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mento f i n a n c e i r o , sendo relegado a um segundo piano a impor-
t a n c i a do amor e da boa re l a g a o e n t r e os conjuges. "... POT-
que c e r t o s homens p r a t i c a m com e v i d e n t e d e l i c i a o e s p o r t e da 
danga e nao consentem absolutamente que sua esposa e f i l h o s 
fagam o mesmo?. Naturalmente porque nao gostam de pensar que 
nelas seriam a p l i c a d a s as mesmas l i c e n c i o s i d a d e s que e l e s 
p r a t i c a m nas o u t r a s " . ( 7 ) 

A a u t o r a enfoca, de c h e i o , a questao do machis
mo, ten t a n d o c r i t i c a - l o em seu ponto mais f r a c o , que no nos-
so entender esta na f a l s i d a d e do seu comportamento, d e n t r o 
e f o r a da f a m l l i a . Esta c o n t r a d i g a o e sempre observada, nos 
homens: as mulheres de casa sao s e r i a s e i n t o c a v e i s , mas as 
mulheres da rua estao a b e r t a s a tudo. "... A mulher que se 
casa a segunda vez, e como o porco que, a f o r c a de v i v e r pre_ 
so, se h a b i t u a , e, ainda que posto em l i b e r d a d e , nao v a i 
mais longe e anseia por v o l v e r a se a t o l a r na lama do c h i -
q u e i r o'.' ( 8) 

Por a i se percebe o avango no pensamento da mu
l h e r , que atua de forma i n o v a d o r a , t e n t a n d o mostrar que, pa
ra e l a o casamento e uma p r i s a o e que quando a l i b e r d a d e e 
c o n q u i s t a d a , nao v a l e a pena v o l t a r a ser p r i s i o n e i r a . 

Alem de c o l o c a r questoes como as que acabamos de 
abordar, a a u t o r a , a n a l i s a de forma um t a n t o s a r c a s t i c a a 
questao do s t a t u s e do poder: "Que e o C e m i t e r i o ? A grande 
e s t r i b a r i a , onde, f i n a l m e n t e , os nobres c a v a l o s vem se r e u -
n i r aos humildes jumentinhos (os mesmos que eles, espancaram 
com c o i c e s e patadas quando, por i n f e l i c i d a d e , se a t r a v e s -
saram na sua f r e n t e ! ) . E a c a v e i r a ? Essas que rolam a toa pe_ 
l o chao do c e m i t e r i o , ziguezagueando de c o n t i n u o aos ponta-
pes dos i m b e d s que vao l a ? A c a v e i r a do pobre em surna!.... 
Reparam em como e l a se empenha por o s t e n t a r nurn esgar i r o n i -
co, a sua e t e r n a dentadura? Ah! E que a e l a , f i n a l m e n t e , che 
gou a vez de r i r - s e perdidamente, porque, e n f i m , aos nobres 
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da t e r r a tambem chegou a ocasiao de ex p e r i m e n t a r o mesmo l o 
do que o pobre, a f i n a l , j a estava acostumado a l a m b e r " . ( 9 ) 

E x i s t e um v e r d a d e i r o entendimento da a u t o r a com 
r e l a g a o as d i f e r e n g a s s o c i a i s e, e l a se p o s i c i o n a abertamen 
t e , em f a v o r do pobre; posigao e s t a , que no nosso entender 
e d b v i a e n e c e s s a r i a . "... E a c a v e i r a do nobre?... Quern a 
ve? Qual! A misera, a f i n a l de contas, ainda r e s t a um pouco 
de b r i o e de pudor. Ela esta bem escondida no mausoleo con 
vergonha de ver a sua m i s e r i a exposta aos olhos do p u b l i c o , 
p r i n c i p a l m e n t e daqueles que em v i d a a conheceram co b e r t a s 
de pos e de p i n t u r a s , (se f o r mulher . . . ) " ( 1 0 ) . 

F i c a b a s t a n t e c l a r o , o i n t e r e s s e de c o l o c a r que, 
apesar de nao se i g u a l a r e m na v i d a em d e c o r r e n c i a do poder 
a q u i s i t i v o , f a r t o para uns e f r a c o para o u t r o s , todos aca-
bam numa s i t u a g a o de i g u a l d a d e , muito embora, ainda f i q u e 
v i s i v e l a t r a v e s das d i f e r e n g a s do ",mausoleo", as d i f e r e n g a s 
s o c i a i s . 

0 t e x t o prova que a mulher j a p o s s u i uma c e r t a 
c r i t i c i d a d e em r e l a g a o a sua formagao s o c i a l e aos tabus 
que l h e sao impostos, o que muitas vezes, e l a pode ate nao 
e x t e r n a r , por l h e ser negada esta o p o r t u n i d a d e . 

No j o r n a l "0 C l a r i m " , (1935) nao se encontra 

nehuma p a r t i c i p a g a o a t i v a da mulher, e l a simplesmente nao a 

parece como c o l a b o r a d o r a - pelo menos nos numeros pesquisa-

dos. Observa-se a p a r t i c i p a g a o de mulher, apenas em propa 

gandas de c e n t r o s e s p i r i t a s , em suas d i r e g o e s , onde e l a as

sume fungoes como: s e c r e t a r i a , z e l a d o r o e b i b l i o t e c a r i a . 

ill) 

A mulher marca presenga tambem nas r e v i s t a s co

mo, por exemplo, na " A r i u s " (anos 5 0 ) , onde se assinalam po_ 

emas invocando a saudade em homenagens postumas; ou colocan. 
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do o problema do menor abandonado, demonstrando o desejo de 
um mundo melhor, corno e o caso do poema "Noturno" de Iracema 
Marinho. Outros poemas t r a t a m a sociedade como c o i s a indecen_ 
t e , obscena e i n j u s t a para a moral c r i s t a , como em " C r u c i f i _ 
ca-o C r u c i f i c a - o " de Eudesia V i e i r a , onde e l a alega que, a 
j u s t i g a o c o r r e r a p o s t e r i o r m e n t e p o i s , "Deus nao se apressa e 
faz tudo bem". (12) 

Com o surgimento do D i a r i o da Borborema, a mu
l h e r passa a c o l a b o r a r na imprensa com mais f r e q u e n c i a : Ma
r i a de Lourdes A. R i b e i r o (esposa do h i s t o r i a d o r e j o r n a l i s -
t a H o r t e n c i o R i b e i r o ) , p u b l i c a uma c a r t a sob o t i t u l o "Cam 
panha M e r i t o r i a " , na q u a l , e l a t e n t a responder ao a r t i g o "Pa 
r a i s o dos Mendigos sao as ruas de Campina", p u b l i c a d o a n t e d 
ormente, esclarecendo a fungao de "Casa da Crianga Joao Mou-
r a " . Coloca-se a f a v o r da campanha m e r i t o r i a em p r o l da mesma 

opinando que, "deve s u r g i r urn orgao que reeduque e r e a j u s -
t e as c r i a n g a s abandonadas, atendendo-as com metodos adequa-
dos". (13) 

E i m p o r t a n t e a l , a preocupagao da mulher com r e 
lagao ao menor abandonado e, mais a i n d a , a sugestao dada na 
t e n t a t i v a de s o l u c i o n a r o problema. 

Merecedor de destaque tambem, e o a r t i g o t r a n s -

c r i t o p e l o D i a r i o da Borborema, que se i n t i t u l a " G a b r i e l a 

M i s t r a l e a Biblia',' onde e l a , Premio Nobel de L i t e r a t u r a , 

descreve a f e l i c i d a d e , inovagao e s a b e d o r i a que sente ao se 

f a m i l i a r i z a r com a B i b l i a : "Cangao de bergo dos povos, e t e r -

na m a t r i z com candura e s a b e d o r i a , eu p r e c i s o de t i para sem 

pre, nao me abandones!". (14) 

Em determinados dados, ve-se claramanete a s i t u a 
gao de repressao que p a i r a sobre a mulher, tornando-a as ve
zes, ate m e n t i r o s a para e n c o b r i r o que realmente sente. Pro 
va d i s t o e o poema de C l a u d i n e t e dos Santos que p o s s u i o t i -
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t u l o "Sou F' e l i z " 7 e no qual e l a a f i r m a ser uma so f r e d o r a , mas 
que tern de " s u f o c a r o p r a n t o e v i v e r de m e n t i r a s , afirmando 
ser f e l i z " . (15) 

Ainda no D i a r i o da Borborema, Martha Dutra publi_ 
ca'o a r t i g o "Duas Caras" que t r a t a do n a c i o n a l i s m o como seri 
do: "... T r a b a l h a r para p r o d u z i r r i q u e z a s para o B r a s i l e l e -
vando o n i v e l de v i d a do povo... T r a b a l h a r numa usina como 
Cubatao, Paulo Afonso e o u t r a s . . . Os p i o n e i r o s da e n e r g i a e-
l e t r i c a no B r a s i l s a o v e r d a d e i r o s n a c i o n a l i s t a s . . . Wisky e 
bom com agua de coco, p o i s , embora o p r i m e i r o s e j a importa 
do, a combinagao e" n a t u r a l " . (16) 

Como se ve, nao e x i s t e na a u t o r a uma c l a r e z a do 

que s e j a realmente o n a c i o n a l i s m o . 0 a r t i g o parece s a t i r i c o 

e nao c o n t r i b u i muito para a questao em enfoque. 

A f o r a esta p a r t i c i p a g a o d i r e t a da mulher na im
prensa, e i m p o r t a n t e r e s s a l t a r e n f i m , a presenga desta na 
"Coletanea de a u t o r e s campinenses", e d i t a d a no Cen t e n a r i o de 
Campina Grande, onde aparecem as s e g u i n t e s a u t o r a s : HELOISA 
BEZERRA, que e apresentada como p o e t i s a de e s t i l o romantico 
que muito c o l a b o r o u nos j o r n a i s l o c a i s , p r i n c i p a l m e n t e "0 
C o r r e i o de Campina"; IRACEMA MARINHO, que aparece como poeti. 
sa r o m a n t i c a em p r i n c i p i o , e m i s s i o n a r i a e s p l r i t a nos dias 
contemporaneos; MARIA DO CARMO ARAOJO LIMA, como p o e t i s a e 
o r i e n t a d o r a e s c o l a r de i m p o r t a n t e colaboragao em j o r n a i s l£ 
c a i s e SELMA VILAR que e apresentada como p o e t i s a e banca-
r i a , de grande contribuig§o na imprensa l o c a l . (17) 
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CONCLUSRO 

Esperamos que o presente t r a b a l h o c o n t r i b u a para f u -
t u r a s a n a l i s e s que certamente se f a r a o sobre A Mulher na Im
prensa campinense. 

Temos c o n s c i e n c i a das r e s t r i g o e s do t r a b a l h o , por 
nao possuirmos uma c o b e r t u r a cornpleta, em termos de m a t e r i a l 
para pesquisa sobre o tema a n a l i s a d o , v i s t o que, nos l i m i t a -
mos, alem da B i b l i o g r a f i a G e r a l , ao acervo do Museu H i s t o r i c o 
de Campina Grande, que embora s e j a um t a n t o e x p r e s s i v o , e a i n 
da b a s t a n t e i n c o m p l e t o ; d a i a lacuna de alguns j o r n a i s pesqoi 
sados. 

A P a r a i b a , e Campina Grande de forma p a r t i c u l a r , se 
encontrando na posigao de s a t e l i t e s do c e n t r o s u l , so vem de-
s e n v o l v e r - s e em termos de comunicagoes, a p a r t i r deste seculo, 
em d e c o r r e n c i a das necessidades de exportagao de seus produtos 
a g r l c o l a s , p r i n c i p a l m e n t e , o algodao. Assim sendo, a imprensa 
so s u r g i u em Campina Grande, no f i n a l do s e c u l o passado, quan
do do movimento r e p u b l i c a n o e so se p r o l i f e r o u , com a i n s t a l a -
gao da E s t r a d a de F e r r o que l i g a Campina Grande a R e c i f e , a 
p a r t i r de 1907. 

Sendo a e s t r u t u r a g a o da economia b r a s i l e i r a , a g r a r i o 
e x p o r t a d o r a , o c a r a t e r da sociedade conservadora e p a t r i a r c a l , 
e o poder p o l i t i c o marcado pelo mandonismo l o c a l e por r e l a -
goes c l i e n t e l i s t i c a s , a imprensa e impregnada, tambem pelo coni 
servadorismo. Nos momemntos que t e n t a se impor, indo de encon-
t r o a ordem p o l i t i c a e s o c i a l v i g e n t e , com excegao dos movimen_ 
t o s s o c i a i s de grande cunho, a imprensa e sempre pressionada 
pelos que detem o poder e acaba sem condigoes de r e s i t e n c i a . 

D i a n t e deste quadro economico, p o l i t i c o e s o c i a l , a 

mulher e t r a t a d a sob um prisma conservador e machista, apenas 
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como esposa e mae, nao sendo preocupagao da imprensa, t r a -
t a r de forma d i r e t a os problemas por e l a e n f r e n t a d o s , como: 
a dupla Jornada de t r a b a l h o , a i n f e r i o r i z a g a o do seu s a l a -
r i o face ao do homem, e t c . Nao se chega a c o l o c a r sequer a 
sua p a r t i c i p a g a o e f e t i v a no mercado de t r a b a l h o . E p o r t a n t o 
to.talmente r e s t r i t o o d i s c u r s o da Imprensa com r e l a g a o a Mu 
l h e r . 

Em se t r a t a n d o de mulher como c o l a b o r a d o r a d_i 
r e t a da imprensa, e n i t i d a a sua p a r t i c i p a g a o como p o e t i s a 
e c h a r a d i s t a de cunho r o m a n t i c o - l i t e r a r i o , apesar de um tan_ 
t o efemera. Nao se pode negar porem que, embora com r a r i d a 
de, a mulher p a r t i c i p o u da imprensa, tambem, assumindo uma 
p o s t u r a c r i t i c a e p o l i t i c a , como e o case de Iracema M a r i -
nho, exemplo c o n c r e t o de uma v i s a o s o c i a l e p o l i t i c a avan-
gada com r e l a g a o ao todo encontrado e ate chocante para o 
momento. Por sua posigao a f a v o r dos o p r i m i d o s e, acima de 
tudo, p e l a v a l o r i z a g a o dada a mulher, embora de forma s a r 
c a s t i c a e i r o n i c a , a t r a v e s de sua posigao e colaboragao na 
Imprensa, enquanto t a l . 
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