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RESUMO 

Esse trabalho buscou mostrar a evolucao da participagao feminina na forga de trabalho 

rural paraibana no periodo 1960-1991, considerando suas caracterfsticas e 

transformagoes como reflexo do processo de modernizacao da agricultura. A pesquisa 

baseou-se na interpretacao e analise dos dados sobre mao-de-obra expostos nos Censos 

Demograficos pelo FIBGE. Consideramos de forma critica o problema da subestimacao 

desses dados, no que se refere ao trabalho feminine Apesar disso, foram verificadas 

mudangas importantes no trabalho da agricultura paraibana a medida que houve uma 

queda da participagao das mulheres nesse setor em face de um processo de mobilizagao 

entre outros setores (ensino e prestagao de servigos) do meio rural paraibano. Tudo isso 

pode ser comprovado, ao lado do grande crescimento da PEA feminina rural do estado 

no periodo, que foi basicamente promovido pelo setor terciario. 



ABSTRACT 

The purpose of this work is to describe women's role in the rural labour force in the 

state of Parafba, northeastern Brazil, from 1960 to 1991 in the lignt of the agricultural 

modernization that has taken place during this period. The present research was based 

on the analysis and interpretation of data made available by the IBGE (Brasilian 

Institute of Ecography and Statistic) census. A critical study was conducted in view of 

the neglectfulness with which in view such data has been treated. Moreover, significant 

chauges have occurred as a result of a decrease in women's participation in farming 

activities due to the modernization process that has been happening in the rural area. We 

this can be traced back to the influence of the employment sector (tertiary sector) that 

brongnt abont an invuase in women EAP (economically active population). 
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INTRODUCAO 

0 desenvolvimento do capitalismo provocou serias transformagoes na economia 

brasileira apos a decada de sessenta. Transformacoes que, na sua essentia, representam 

a sua adequacao ao sistema capitalista, como reflexo das transformacoes por que passa o 

proprio capital. Esse processo de mudancas impos modificagoes serias em todos os 

setores da economia, causando um verdadeiro desastre para alguns segmentos da 

sociedade. 

A modernizagao da agricultura, marcada por esse processo de mudangas, 

provocou um grande impacto na populagao rural, causando uma pauperizagao dessa 

camada. Essa modernizagao, caracterizada pelo aprofundamento das relagoes mercantis 

e a ampliagao do uso de inovagoes tecnicas, foi amplamente subsidiada e induzida pelo 

Estado, o que reforgou, em certa medida, o seu carater desigual. A desigualdade e, com 

efeito, o trago mais constante do processo e do ritmo da modernizagao, pois "subsiste no 

espago rural do Brasil, ampla variedade de sistemas produtivos, intensivos e extensivos, 

modernos e tradicionais, capitalistas e pre-capitalistas"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (AGUIAR, 1996: 100). Dessa 

forma, o processo deixa a margem o grupo de produtores que nao consegue se 

modernizai. 
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A modernizagao provocou acentuadas mudangas nas relacoes de produgao e nas 

relacoes de trabalho, conduzindo a um assalariamento temporario, devido 

principalmente ao aumento da sazonalidade (que ocorre a cada estacao, temporal) e ao 

alargamento da monocultura (cultura de um so produto agncola). Alem disso, a 

modernizagao favoreceu a concentragao fundiaria consequenciando numa 

minifundizagao1. As imposigoes da modernizagao terminaram, ainda, por expulsar 

grande contigente de camponeses de suas terras, se concentrando em pequenas cidades 

na esperanga de serem contratados. Outros migraram para os centres urbanos, mas 

permaneceram disponiveis para o emprego rural nas epocas de colheitas, tornando-se 

trabalhadores rurais-urbanos (migragao sazonal). 

Na regiao Nordeste, a mobilidade espacial e funcional da mao-de-obra e reflexo 

nao so do processo de modernizagao conservadora. A migragao sazonal/permanente e 

tambem conseqiiencia do fenomeno das secas (ausencia prolongada de chuvas) que tern 

desorganizado a economia agricola. O resultado disso e a formagao de verdadeiros 

bolsoes de miseria e pobreza no campo, fazendo com que os pequenos produtores 

emigrem p .ra as cidades, onde disputam reduzidas oportunidades de emprego. 

Dentro da regiao nordestina, o estado da Paraiba, por ser um dos mais marcados 

pelo atraso na agricultura e por concentrar um grande numero de trabalhadores, sente 

fortemente o impacto de todos esses problemas, seja de ordem climatica e/ou estrutural. 

Entretanto, o processo de modernizagao que trouxe grandes reflexos sobre a 

incorporagao da forga de trabalho insere, evidentemente, a economia paraibana dentro 

de um novo contexto estrutural. 

Para maior esclarecimento a respeito das conseqiiencias do processo de modernizagao da agricultura, 

principalmeme, no que se refere a minifundizagao ver, entre outros, AGUIAR (1996). 
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Face a esse quadro de mudangas, torna-se pertinente questionar sobre as 

imp l i ca t e s diretas que esse processo gerou sobre a forga de trabalho rural paraibana, 

principalmente a feminina. Essa proposta de discussao surge pois, dentro de uma 

historia de discriminagao do papel da mulher na sociedade, o seu trabalho tern sido, 

sobre diversas formas, subestimado, principalmente o daquelas trabalhadoras das areas 

rurais. Por isso, a necessidade de apreender o volume e evolugao da participagao das 

mulheres na forca de trabalho rural paraibana num periodo que enfoca mudangas de 

ordem estrutural, no pais como um todo, demonstrando sobretudo, as formas 

particulares em que ela se da. 

Neste proposito, o primeiro capitulo sera dedicado a exposigao de algumas 

consideragoes sobre a forga de trabalho feminina rural para que tenhamos uma ideia 

geral do scu significado ao longo da historia e sobretudo para esclarecermos algumas 

questoes de ordem metodologica. 

No segundo capitulo, delimitaremos a participagao da mulher rural na forga de 

trabalho paraibana, atraves da evolugao de sua participagao na PEA (Populagao 

Economicamente Ativa) e das taxas de atividade2 feminina no periodo de 1960-1991, a 

fim de sabermos se houve ou nao crescimento dessa participagao, independente do setor 

de atividade, e em que nivel ocorreu. Para tanto, sera investigado, sempre relacionando 

o urbano e rural: 

- a evolugao do quadro demografico da Paraiba nao so para termos ideia da 

mobilidadf.' espacial no periodo, mas tambem para o relacionarmos com a PEA total 

feminina e assim obtermos as taxas de atividades; 

2 A taxa de Atividade e o quociente da divisao entre a PEA e a populagao de 10 anos ou mais 

multiplicado por 100. 
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- a evolucao da PEA feminina rural para comprovarmos seu crescimento ou 

queda; 

- observar o desempenho da forca de trabalho feminina paraibana atraves das 

taxas de atividade que relaciona a PEA com a populagao total de 10 anos ou mais. 

Por ultimo, verificaremos, atraves dos dados, a participagao da mulher na forga 

de trabalho rural, segundo fatores estruturais e individuals. Isso porque a participagao 

das mulheres no trabalho depende de uma serie de fatores que nao se limita apenas as 

condigoes do mercado ou estrutura do emprego, depende tambem de fatores individuals 

como posigao na familia e classe social a qual pertence. Aqui, verificaremos 

especificamente a evolugao e transformagoes ocorridas na forga de trabalho do campo 

paraibano, considerando algumas caracteristicas como: posigao na ocupagao, condigoes 

de trabalho, idade, estado civil, escolaridade, etc. 

A pesquisa teve por base a coleta e analise de dados secundarios sobre mao-de-

obra exposros nos Censos Demograficos, publicados pelo FIBGE (Fundagao Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica). As series de dados postas a disposigao do publico 

por esta fundagao referentes ao trabalho sao duas: os Censos Demograficos e as PNADs 

(Pesquisa Domiciliar por Amostra de Domicflios). A PNAD e realizada anualmente por 

amostragem (com excegao do ano do censo), estando disponivel ate o ano de 1997, e se 

destina a investigar diversas categorias socio-economicas, entre as quais a mao-de-obra. 

Ja o Censo Demografico e realizado com periodicidade decenal, pesquisando de 

maneira mais completa o conjunto da populagao, estando disponivel ate o ano de 1991. 

A escolha pelos Censos Demograficos se deu exatamente pelo fato dos mesmos serem 

mais completos, embora se limitem apenas ate 1991, o que impossibilitou nossa 

pesquisa ate os dias atuais. Tambem preferimos os Censos Demograficos, pelo fato 
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deles nao terem sofrido alteracoes nos conceitos de populagao economicamente 

ativa/inativa ate 1991, o que facilita nossa analise. 

A compatibilizagao entre os dados dos Censos e das PNADs para possibilitar 

uma pesquisa mais atual, porem, nos representou um problema, uma vez que os 

primeiros, como ja dissemos, abrangem a populagao, enquanto as PNADs sao realizadas 

a partir apenas de uma amostra representativa. Alem disso, existe uma diferenga de 

definigao entre ambos que, possivelmente, repercutiria nos dados. 

Os dados extraidos dos Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba dos 

anos de 1960, 1970, 1980 e 1991 foram organizados em tabelas em forma de series 

temporais, mostrando a evolugao historica de todas as variaveis disponiveis referentes 

ao trabalho da mulher. Foram calculados, com base nos dados, a variagao do periodo, 

tanto em termos absolutos como relativos apresentando tambem, sempre que possivel, 

os graficos das tabelas construfdas. Para uma melhor contextualizagao buscou-se o 

apoio de um material bibliografico disponivel sobre o assunto como: livros, artigos, etc. 

E relevante destacar sobre os discutidos problemas que os dados estatisticos 

apresentam sobre o trabalho feminino. Esse procedimento metodologico tern 

subestimado a contribuigao feminina, e esse problema diz-se do proprio conceito3 de 

trabalho utilizado pelos censos, que tern incluido certas atividades no grupo de inativas. 

Algumas mudangas foram inseridas, ampliando este conceito nas PNADs a partir dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  

3 0 conceito de trabalho utilizado pelo FIBGE toma como base o conceito de PEA, assim entendida 

como as pessoas que trabalhavam nos 12 meses anteriores a data do Censo ou parte deles, que estavam 

exercendo trabalho remunerado (em dinheiro ou produto), inclusive as licenciadas, com remuneragao, e 

as que estavam trabalhando sem remuneragao em alguma atividade por mais de 15 horas semanais, ou 

nao estavam trabalhando mais procuravam trabalho. Portanto, fazem parte da PEA os ocupados 

(trabalhavam regularmente) e os desocupados (nao trabalhavam mas tomaram alguma providencia para 

encontrar trabalho). E Populagao Nao Economicamente Ativa e considerada a parcela que nao estava 

trabalhando regularmente e nao estava em busca de trabalho. Aqui se inserem, as pessoas que, a epoca da 

pesquisa, exerciam afazeres domesticos, os estudantes, os aposentados, os doentes invalidos e as pessoas 

sem ocupagao. 
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anos nove.uta, que passou a vigorar precisamente a partir de 1992 e, nos censos, 

presumivelmente, a partir de 2000. 

Apesar de deficientes, os dados permitem ainda extrair muita informacao util 

sobre o trabalho da mulher. Cabe-nos portanto, utiliza-los de forma critica, buscando 

nao so apreender o volume da participagao feminina, mas tambem, a ausencia desta, ou 

seja, denunciando a sua ausencia em certas situacoes. 



CAPITULO 1 

A FORCA DE TRABALHO FEMININA RURAL: ALGUMAS CONSIDERACOES 

TEORICAS E METODOLOGICAS 

1.1 Consideragoes Teoricas 

Os estudos sobre a mulher tern se intensificado nas ultimas decadas em 

praticamente todos os paises do mundo ocidental. A expansao do movimento feminista 

nos paises industrializados multiplicou ainda mais os trabalhos cientificos sobre a 

mulher embora os mais analiticos4 tenham comecado a aparecer somente no initio da 

decada de setenta; sendo o Brasil, pioneiro nos estudos empiricos sobre a carreira 

ocupacional da mulher. 

De modo geral os estudos sobre a situagao da mulher na forga de trabalho estao 

pautados na nogao de divisao sexual do trabalho, que segrega os espagos produtivos, 

definindo qualificagoes e caracteristicas proprias para cada tarefa, conforme o sexo de 

4 Os estudos sobre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mulher trazem reflexoes importantes a partir de uma abordagem da categoria genero 

e que passa a ser utilizada significativamente na literatura feminista. Genero refere-se a organizagao 

social da relaqao entre sexos, "significa as desinencias diferenciadas para designar individuos de sexos 

diferentes, ou ainda, coisas sexuadas"(LAUROSSE apud OLIVEIRA, 1996:18). Os estudos recentes 

sobre Genero, na verdade, tern como finalidade, como afirma BRUSCHINI (1992:290),"conhecer a 

situagao dos individuos socialmente discriminados, visando a superagao desta condigao". 
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deierminadas tarefas as mulheres, especificando que o trabalho remunerado e fungao do 

marido, cabendo a mulher a responsabilidade pelo trabalho domestico e pelas criancas. 

Neste sentido, "a divisao sexual do trabalho outorga aos homens e as mulheres 

formas diferenciadas de sua insercao, existindo, assim, uma identificagao cultural entre 

as atividades desempenhadas por cada sexo"(OLIVEIRA,1996:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 24). Dessa forma, em 

nossa socicdade, a mulher e percebida como a responsavel pelo trabalho domestico e 

pela reproiiacao^ da forga de trabalho, enquanto o homem e responsavel pela produgao 

(voltada para o mercado). Isso, porem, nao pode ser percebido como uma imposigao 

masculina, mas se constitui numa elaboragao cultural. 

"Admitindo-se que os aspectos gerais da divisao sexual do 

trabalho constituem provavelmente elaboragao cultural de 

caracterfsticas presentes no desenvolvimento da cultura, e 

necessario analisar um pouco mais a amplitude das 

elaboragoes culturais que se erigiam sobre essas 

bases"(DURHAN apud OLIVEIRA, 1996: 24). 

Com o advento do capitalismo, essa separagao entre o trabalho produtivo e 

reprodutivo assume uma nova postura. Mesmo havendo uma divisao sexual do trabalho 

antes do capitalismo, a separagao entre as esferas da produgao (local de trabalho) e da 

reprodugao (lar e famflia) e reproduzido pelo mesmo. E, realizada esta separagao, as 

tarefas acabam sendo hierarquizadas, recebendo valorizagoes distintas, atribuindo aos 

homens as posigoes mais elevadas e as mulheres as posigoes inferiores. 

"De um lado a unidade domestica, de outro a unidade de 

produgao. A essa fragmentagao correspondeu uma divisao 

5 As atividades de reprodugao "envolvem um conjunto de atividades que se realizam em dois niveis: no 

primeiro sao executadas, cotidianamente, todas aquelas tarefas que permitem o trabalhador descansar e 

renovar suas forgas para o trabalho produtivo do outro dia. Neste grupo inclui-se: o preparo dos 

alimentos, a limpeza da casa, a lavagem e o concerto de roupas, alem da compra de todos os bens 

necessarios aos membros da famflia. No segundo nivel situam-se atividades implicadas na formagao de 

uma nova geragao de trabalhadores para a sociedade, envolvendo a gravidez, o parto, a guarda, protegao e 

socializagao das criangas" (BRUSCNINI & ROSEMBERG, 1982: 9). 
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sexual do trabalho, cabendo ao homem o trabalho extra-

lar, pelo qual passou a receber um salario, enquanto a 

mulher coube a realizacao das tarefas relativas a 

reproducao da forga de trabalho, sem 

remuneracao"(BRUSCHINI, 1982: 10) 

As diferencas nas atividades desempenhadas por homens e mulheres sao, num 

primeiro momento, observadas no ambito da esfera da famflia e, mais tarde, essas 

diferencas sao transferidas para a esfera do trabalho. Pode-se dizer que a origem da 

discriminagao ou separagao entre os sexos esta na propria estrutura familiar e nas 

formas de discriminagao social. O capital nao cria esse estado de subordinagao das 

mulheres-mas o integra e reforga. Como afirma LOBO (1992:170), 

" A divisao sexual do trabalho e tambem uma construgao 

social e historica. Se e certo que o capitalismo utiliza uma 

estrategia de "dividir para reinar", a configuragao dessas 

divisoes e construfda socialmente atraves das relagoes de 

classe, de raga, de genero e de praticas sociais. O 

capitalismo na America Latina nao criou a subordinagao 

das mulheres mas certamente as relagoes de produgao e 

reprodugao social sao aqui tambem sexuada e 

assimetricas, marcada por uma hierarquia que subordina as 

mulheres e seus trabalhos". 

Isso demonstra, portanto, uma complexidade implfcita na questao do trabalho da 

mulher na medida em que e estipulado por esse modelo de divisao sexual do trabalho 

que o trabalho produtivo e remunerado e fungao do homem, cabendo a mulher a 

responsabilidade pelo trabalho domestico que, por ser exercido em casa, no ambito 

privado, confunde-se com o seu papel na famflia. Dessa forma, o que acontece e que 

mesmo participando diretamente da produgao, a mulher continua sendo responsavel 

pela execugao dos afazeres domesticos lhe acarretando uma sobrecarga de uma dupla 

Jornada de trabalho e que nao e visualizada pela sociedade pela desconsideragao ao 

trabalho domestico. 
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Observa-se entao que ha uma necessidade de se ampliar o conceito de trabalho, 

afim de se estimar de forma correta o volume de atividades indispensaveis a produgao 

social que as mulheres realizam pois "falar de mulher e excluir o trabalho domestico 

constitui uma maneira de deformar a realidade cotidiana do sexo feminino" 

(SANTAJNA CRUZ, 1996: 2). Rever o conceito de trabalho implica incluir formas nao 

monetarizadas de participagao na produgao social, atividades ditas "nao produtivas", 

como e o caso da produgao de valores de uso e da prestagao de servigos na unidade 

domestica. Ou seja, 

"Ao inves de se identificar o trabalho apenas com as 

atividades de mercado (ou atividades produtivas) e o 

trabalho domestico nao remunerado como forma de 

inatividade, a inclusao dos trabalhadores domesticos nao 

remunerados entre os que participam da produgao social 

permite que uma serie de aspectos importantes, na verdade 

conhecidos ate intuitivamente, tornem-se manifestos. O 

primeiro deles e que uma grande parte da populagao 

considerada "inativa" encontra-se efetivamente ocupada, 

ou seja, trabalhando na produgao domestica nao 

remunerada. O segundo aspecto e que, ao inclui-las entre 

os que trabalham, fica evidente que no conjunto da 

populagao as mulheres trabalham mais do que os homens, 

sobretudo porque grande parte das trabalhadoras cumpre 

diariamente uma dupla Jornada de trabalho" (BRUSCHINI 

& ROSEMBERG, 1982:12). 

A verdade e que sempre ocultaram a contribuigao feminina no trabalho pois 

sempre tomaram como modelo o trabalho regular, contfnuo, em tempo integral e 

formalmente remunerado seguindo as regras da economia de mercado predominante nos 

paises capitalistas. O trabalho da mulher, se considerado como toda atividade 

socialmente necessaria, estara em toda parte: desde o preparo da comida ate a formagao 

de futuras geragoes. Essa realidade se torna ainda mais patente nas mulheres residentes 

nas areas iurais, principalmente aquelas que se dedicam as atividades agricolas, porque, 
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para elas, o espago do trabalho e o da casa sao os mesmos, de tal modo que elas 

conseguem combina-los numa unica Jornada, num unico ambiente. 

Essas mulheres participam da produgao agricola sem se desligarem das 

atividades domesticas e reprodutivas. Dessa forma, as atividades da casa terminam 

sendo vistas como as principais. O trabalho feminino, entao, e subestimado quando se 

parte da premissa de que a mulher ocupa o espago da casa. Assim "no que concerne a 

produgao agricola, a atividade domestica acaba sendo registrada como a principal. 

Dessa foima, o trabalho feminino nas areas rurais tende a ser subestimado" 

(OLIVEIRA,1996: 27). 

Observa-se dai que as mulheres das areas rurais, alem de desempenharem as 

tarefas domesticas, ainda trabalham na atividade agricola que nao e vista como trabalho 

e sim como "ajuda". Desse modo, a participagao da mulher na produgao agricola nao e 

considerada como trabalho e sim como 'nao-trabalho'. Essa invisibilidade do carater 

produtivo do trabalho da mulher ocorre na medida em que as fronteiras entre trabalho 

produtivo e reprodutivo no campo nao sao precisas. Isso traduz-se, portanto, na 

"invisibilidade" da carater produtivo do trabalho feminino no campo. "Este conjunto de 

tragos conforme o que alguns autores tern denominado de "invisibilidade" da 

contribuigao da mulher na vida economica do campones e que tern trazido como 

consequencia a falta de reconhecimento do trabalho da mulher como produtora" 

(MEDRANO apud OLIVEIRA, 1996: 28). E essa marginalizagao das mulheres nas 

atividades agricolas so reforga a nossa discussao de que e necessario rever o conceito de 

trabalho e a posigao que ela ocupa em nossa sociedade. 

Essa discriminagao enfrentada pelas mulheres, no que tange ao trabalho, tida 

como base a separagao entre as esferas da produgao e reprodugao, e uma explicagao que 

reside no campo institutional-cultural. Existe uma outra no campo economico, abordada 
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por alguns autores, principalmente os marxistas, que merece destaque embora tenha 

gerado cc troversias. Trata-se de uma explicagao que se baseia na ideia de que as 

mulheres aparecem como uma forca de reserva para o capital, ou seja, uma vez 

considerado o exercito industrial de reserva,6 as mulheres aparecem como candidatas 

preferenciais. 0 principal argumento a favor desta tese, segundo BRUMER (1988), e a 

constatacao de que em determinados periodos do ciclo industrial ou em determinadas 

circunstancias (ascensao dos ciclos economicos, por exemplo) as mulheres sao levadas a 

participarem mais ativamente do mercado de trabalho, e sao despedidas ou levadas a 

retornar as atividades domesticas em outras ocasioes desfavoraveis (um grupo 

mobilizavel ou desmobilizavel, segundo as necessidades capitalistas). Sendo isso mais 

facil para as mulheres, dado a flexibilidade delas entre o trabalho remunerado e o 

trabalho domestico. 

Por outro lado, os salarios recebidos pelas mulheres sao relativamente mais 

baixos do que os recebidos pelos homens, o que reforca a tese do lugar privilegiado 

pelas mesmas na forga de reserva para o capital. Elas fazem parte de uma estrategia de 

barateamento dos custos da forga de trabalho, visando o aumento dos lucros. 

"Assim, as mulheres, menos conscientes de seus direitos 

como trabalhadoras, menos participantes e politizadas, 

aceitariam salarios mais baixos e substituiriam os 

operarios. Ainda que essa substituigao possa ocorrer, se a 

extensao do trabalho feminino obedecesse exclusivamente 

aos interesses do capital de maximizar os lucros 

barateando os custos da forga de trabalho, ela nao pode ser 

fixado como regra geral, uma vez que a forga de trabalho 

feminina nao substitui sistematicamente a masculina, e 

6 Exercito Industrial de Reserva - Expressao empregada por Karl Marx em sua obra O Capital, cap. XIII, 

para designar o conjunto de trabalhadores desempregados. Ele analisou a existencia do exercito industrial 

de reserva como um fenomeno inerente a propria produgao capitalista, pois para ele, os capitalistas, para 

vencerem os concorrentes, sao obrigados a empregar continuamente novas maquinas no sentido de 

baratear os custos da produgao e aumentar a produtividade de trabalho. O emprego de novas maquinas e 

novos equipamentos leva a diminuigao da parte relativa a mao-de-obra (MARX apud BRUMER, 1985: 

26) 
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que, portanto o capital submete seus objetivos a divisao 

sexual do trabalho" (LOBO, 1992: 147) 

Essa tese e veementemente criticada sob o argumento de que ela e determinista 

na medida em que desconsidera uma serie de questoes (economicas e sociais) em que a 

mulher esti inserida e que vao determinar a sua entrada ou saida do mercado de 

trabalho. Essa tese desconsidera ainda a participagao da mulher no trabalho domestico e, 

sobretudo, a sua participagao nas lutas em relagao ao reconhecimento do seu papel nos 

diversos segmentos da sociedade. 

Contudo, esse debate teorico sobre o trabalho feminino, que tern como ponto 

primordial a incorporagao ou expulsao do trabalho feminino, no contexto da expansao 

do capitalismo, deixa de lado os obstaculos culturais decorrentes da fungao reprodutiva 

da mulher na sociedade, ou melhor, focaliza exclusivamente a otica da produgao sem 

levar em conta o lugar que ela ocupa na sociedade. Faz-se necessario entender que o 

ingresso da mulher no mundo produtivo, nao e condigao suficiente para a sua libertagao 

e autonorrria, ou seja, isso nao elimina a discriminagao sexual que elas enfrentam. E 

necessario tambem que elas tomem consciencia do seu lugar subalterno na famflia e na 

sociedade para que, assim, suscitem mudangas. O ingresso na forga de trabalho 

representa condigaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sine qua non para a participagao da mulher em outras esferas da 

vida social. 

A mulher vem assumindo cada vez mais espagos, e trabalhar fora do espago 

domestico adquire novas possibilidades de definigao. Atualmente, o trabalho feminino, 

tanto na zona urbana como rural, passou a ser entendido como parte integrante das 

estrategias familiares de sobrevivencia. As discussoes sobre o trabalho feminino se 

refazem sob uma nova problematica que e a "articulagao do espago produtivo com a 

famflia en uanto esfera de reprodugao, implicando procriagao e trabalho domestico" 
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(BRUSCHINI, 1985: 5) pois, o ingresso cada vez mais crescente da mulher no mercado 

de trabalho nao e mais um fato novo: "A presenga das mulheres no mercado brasileiro, 

vem sendo cada vez mais intensa e diversificada nao retrocedendo nem mesmo no 

momento da crise que assolou a partir dos anos oitenta"( BRUSCHINI op. cit:10). 

1.2 Consideragoes Metodologicas 

Fai-se necessario entendermos, de inicio que: 

"Uma abordagem quantitativa e um procedimento de 

sistematizagao de grande numero de informagoes obtidas 

atraves de uma ocupagao tecnica de pesquisa. A 

quantificagao ou contagem pode ser aplicada tanto ao 

levantamento de dados primarios, colhidos diretamente 

pelo pesquisador - como ocorre nos surveys, em pesquisas 

com fontes historicas, em analises de conteudos de textos 

escritos - quanto aos levantamentos ou analises de dados 

secundarios, como e o caso do conhecimento adquirido 

atraves de pesquisas censitarias" (BRUSCHINI, 1992: 

289). 

A principio, o uso de estatfsticas oficiais no enfoque da forga de trabalho 

feminina foi substituido, em certo momento, por estudos de natureza antropologica, 

afim de mostrar formas de trabalho que os grandes numeros nao mostravam. Entretanto, 

os estudos da mulher sempre tiveram por finalidade conhecer a situagao de individuos 

socialmente discriminados numa perspectiva transformadora e de dimensao politica. 

As discussoes levantadas tendo como base a analise do uso de conceitos como o 

de 'atividade' e 'inatividade economica' (que dao base ao conceito de trabalho) ou de 

'populagao economicamente ativa/inativa' em levantamentos censitarios, bem como sua 

impropriedade para compreensao da real atividade economica feminina, alegam que o 

procedimento metodologico desses levantamentos censitarios, mais do que desvendar, 

sempre ocultaram ou subestimaram a contribuigao feminina. Essa subestimagao e 
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marcada sobretudo pela sua posigao na divisao sexual do trabalho em que ocupa 

posigoes subalternas, como ja mencionamos. 

Dessa forma, os criterios de captagao de dados sempre tomaram por base o 

modelo de trabalho regular, continuo, em tempo integral e fonnalmente remunerado 

segundo as regras da economia de mercado predominante no paises capitalistas, 

desconsiderando as atividades informais e agricolas, de carater descontinuo e sazonal e 

em que se enquadrava justamente o trabalho feminino. Dessa forma, o conceito de 

Populagao Economicamente Ativa nao considera alguns fenomenos extremamente 

importantes como e o caso da subocupagao7. Enfim, os censos escondem o contexto 

domestico (que esconde a produgao de alimentos ou de roupas), a pequena produgao 

mercantil )u o trabalho familiar nao-remunerado, especialmente valido para as 

mulheres. Outro problema diz respeito ao periodo de referenda para a coleta de 

informagoes que, por ser curto, costuma deixar de lado trabalhadores ocasionais e 

sazonais. 

A maior critica a respeito da utilizagao dos dados diz-se do conceito de 

'inatividade economica' (visto anteriormente) que engloba os afazeres domesticos, 

escondendo, sobretudo, um certo volume de atividades. A verdade e que o problema de 

subnumeragao da mao-de-obra feminina esta na ma formulagao do quesito voltado para 

captar as informagoes sobre o trabalho. Isso ocorre por exemplo, porque o censo nao 

questiona as varias ocupagoes das pessoas, mas a ocupagao principal e, em virtude da 

maior difuslo e aceitagao social da fungao reprodutiva das mulheres, 

"... e bastante provavel que a atividade de dona-de-casa 

seja declarada como a principal ocupagao da respondente 

mesmo quando ela exerce tambem outro tipo de tarefa. 

Este vies podera ser agravado conforme a formulagao dos 

quesitos, ou a postura do entrevistador porque este, 

7Subocupac,ao - PEA com rendimento inferior a um salario minimo e Jornada de trabalho inferior da faixa 

usual. 
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imbuido de preconceitos em relagao ao papel da mulher na 

sociedade, tende a classifica-la na fungao, para ele 

prioritaria, a de dona-de-casa" (BRUSCHINI, 1992: 297). 

A isso soma-se as dificuldades que se encontra em dispor de respostas para todas 

as perguntas desejadas. Mas percebe-se que, ao longo dos anos, as possibilidades de 

responder as indagacoes sobre o trabalho das mulheres vem sendo ampliadas. 

"O referencial teorico de Genero, ao qual devem ser 

acrescentadas o envolvimento e o compromisso com a luta 

feminista, tern orientado as perguntas a serem feitas, as 

informagoes a serem procuradas, a maneira de analisar e 

de apresentar os dados, e tern determinado a constante 

comparagao de informagoes sobre homens e mulheres a 

fim de constatar diferentes e/ou semelhangas "de genero". 

O resultado desses estudos tern revelado certas verdades" 

(BRUSCHINI, 1999: 2). 

Alguns conceitos utilizados nos levantamentos censitarios tambem vem sendo 

questionados e analisados por pesquisadores interessados nas questoes de genero, e suas 

criticas tern sido responsaveis por alteragoes significativas. O conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chefe de 

familia e um exemplo, pois ate o censo de 1970, a chefia da unidade domiciliar 

investigada era sempre atribuida ao homem, mesmo que este nao fosse o provedor da 

familia. Mas os estudos de genero na decada de setenta provocaram uma alteragao na 

forma de coleta dessa informagao e, a partir do censo de 1980, o recenseador ja passa a 

atribuir ao informante a tarefa de designar a pessoa que acredita deter a chefia da 

familia. Outra contribuigao importante no censo de 1980 foi a reformulagao do quesito 

sobre o trabalho, aumentando o periodo de referenda que deve ter provocado um 

efeito significativo no numero de trabalhadoras8. No censo de 1991, foram mantidas as 

8 De acordo >:om BRUSCNINI (1998:282), o censo de 1970 o quesito sobre trabalho comegava com a 

pergunta: "S nao trabalha, nem procura trabalho, qual a ocupagao que tern e considera principal?". Aqui 

apresentava, ;omo primeira alternativa de resposta, a categoria afazeres domesticos, o que pode ter 

induzido a muitas respondentes a se declararem inativas. No censo de 1980, a pergunta foi reformulada, 

ampliando o tempo de referenda e a ordem das alternativas: "Trabalhou nos ultimos 12 meses?. Se sim, 
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mudangas feitas no questionario de 1980, "mas o questionario ainda aprimorou o 

quesito sobre o trabalho ao introduzir a possibilidade do respondente indicar se 

trabalhou habitual ou eventualmente nos 12 meses anteriores ao levantamento 

(BRUSCNINI, 1998: 286). 0 que pode ter levado muitas mulheres que exerceram 

alguma atividade economica, esporadicamente, a se declararem trabalhadoras. 

Porem, apesar dos aprimoramentos nos questionarios referentes a categoria 

trabalho ale entao, o seu conceito, especificamente o de PEA, precisa ainda ser 

ampliadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t m muitos aspectos. Isso comegou a ser feito, por recomendagoes da OIT 

(Organizagao Internacional do Trabalho) so a partir da decada de noventa, em que 

passaram a ser caracterizadas as condigoes de trabalho remunerado, sem remuneragao e 

a produgao para o proprio consumo. 

O que nos cabe aqui portanto e, mesmo com as deficiencias existentes nos dados 

neste periodo, tentar conhecer algumas caracteristicas das trabalhadoras e do seu 

ingresso no mercado de trabalho, pois eles permitem extrair muitas informagoes uteis 

sobre o trabalho feminino (urbano e rural), como tambem nos dar subsidios para 

contestar certas hipoteses sobre o trabalho feminino e, o mais importante, a analise 

critica. Pois qualquer que seja o metodo adotado, a atengao para a questao de genero 

devera estar presente em todas as etapas da pesquisa. Assim, 

"E possivel afirmar, com uma boa dose de seguranga que, 

apesar das resistencias de que foram vitimas, as 

abordagens quantitativas podem ser utilizadas nos estudos 

de mulher com uma perspectiva nao sexista ou feminista, 

tal como aqui a estamos entendendo, e que este 

procedimento metodologico pode cumprir, tao bem quanto 

qualquer outro, um importante papel nos estudos de 

relagoes de genero" (BRUSCHINI, 1992: 293). 

responda qual a ocupagao que exerceu habitualmente. Se nao, indique a ocupagao que tem, obedecida a 

ordem enumerada" (a alternativa afazeres domesticos aparece como a oitava entre as demais). 



CAPITULO 2 

A PARTICIPAgAO DA MULHER RURAL NA FORQA DE TRABALHO 

PARAIBANA (1960-1991) 

Mesmo com as inumeras dificuldades implicitas nos dados dos censos que 

subestimam o trabalho feminino, como ja nos referimos anteriormente, nao ha duvida 

de que os mesmos apontam a presenga das mulheres rurais no mercado de trabalho 

brasileiro e, consequentemente, no paraibano, que se ampliou consideravelmente no 

periodo em analise, de acordo com os dados. 

O panorama aqui tracado tern por base, segundo dados estatisticos oficiais, a 

composigao da forga de trabalho feminina rural, tal como e definida por esses 

indicadores bem como suas transformagoes ao longo dos anos de 1960-1991. Os dados, 

porem, serao apresentados, na medida do possfvel, em comparagao aqueles referentes a 

forga de trabalho masculina e fazendo tambem um cruzamento por situagao de 

domicilio9 para uma melhor observagao do nosso objeto de estudo. 

9Por situagao de domicilio entende-se a classificagao da populagao segundo a localizagao do domicilio, 

nas areas urbanas, suburbanas e rurais, definidas por lei municipal. ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quadro urbano e suburbano e 

entcndido o ultimo como prolongamento do primeiro, considerando-se as areas correspondentes as 

cidades (sede municipais) ou vilas (sede distritais). 0 quadro rural abrange toda a area situada fora dos 

limites das cidades e vilas. (IBGE, Censo Demografico de 1991). 
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Ainda para um melhor entendimento, torna-se necessario, alem de situar o 

estado, a observacao da evolugao do quadro demografico no periodo, pois "/?ara se 

tratar da participagao de homens e mulheres no setor agricola e no espago rural 

brasileiro e inevitavel que se inicie pela questao demografica"(TEIXEIRA, 1994: 8) 

visto que o Brasil apresentou profundas mudangas no seu perfil demografico, nas 

ultimas decadas. As mudangas na distribuigao espacial acelerada pelo processo de 

modernizagao da agricultura, que acarretou em uma forte transferencia das pessoas da 

zona rural para a zona urbana gerou conseqiiencias diretas sobre o papel social 

desempenhado pela mulher. Por outro lado precisamos ter uma ideia do contigente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

populacional para o relacionarmos, em seguida, com a Populagao Economicamente 

Ativa (PEA) afim de obtermos as taxas de atividade feminina. 

2.1 Evolugao do Quadro Demografico Paraibano no periodo 1960-1991 

O estado da Paraiba, situado na regiao Nordeste, possui uma area de 56.372km2 

distribuidos entre quatro mesorregioes (Sertao, Litoral, Agreste e Brejo), 173 (1991) 

municfpios e uma populagao (de 10 anos ou mais) de aproximadamente 2,4 milhoes de 

pessoas, representando um pouco mais de 2% da populagao brasileira, em que 52,4% e 

representada pelas mulheres e 34,6% (Tabelas l . l e 1.2) do total habitam na zona rural, 

de acordo com os dados dos Censos Demograficos de 1991, expostos nas tabelas. 

Durante o periodo em analise, a populagao paraibana de 10 anos ou mais cresceu 

bastante. Observa-se que de 1.383.463 em 1960, ela passou para 1.624.989 em 1970, e 

de 1.963.274 em 1980, para 2.395,535 em 1991, ou seja, um crescimento de 73% 

durante o periodo todo. Acompanhou contudo, mesmo que em indice menor, o 
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crescimento ocorrido no Brasil como um todo que foi de 131%, ou melhor, passou de 

48.750.192 em 1960 para 112.860.251 em 1991. Esse crescimento, que a Paraiba e o 

Brasil como um todo experimentou a partir da decada de sessenta, pode ser explicado, 

segundo TEIXEIRA (1994), por diversos fatores, entre os quais podemos destacar o 

declinio da taxa mortalidade, que nao foi acompanhada pelo declinio da taxa de 

fecundidade. 

Tabela 1 

Evolucao da condigao de presenga de pessoas de 

10 anos ou mais no Brasil e na Parafba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS BRASIL PARAlBA PB/BR 

1960 48.750.192 1.3S3.463 2,84 

1970 65.867.723 1.624.989 2,47 

1980 87.811.196 1.963.274 2,23 

1991 112.860.251 2.395.535 2,12 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos do Brasil e da Paraiba de 

1960 e 1970, tab. 1. 

Censos Demograficos (mao-de-obra) do Brasil e da Paraiba de 

1980 e 1991, tab. 1. 

(1960-1991) 

Estratificando este crescimento por sexo, percebe-se que, na Paraiba, o 

crescimento populacional de forma absoluta foi tanto de homens como de mulheres, e se 

calcularmos a variagao percentual vemos que as taxas cresceram significativamente em 

todos os anos. A populagao masculina cresceu 72,8% no periodo todo, crescendo menos 

do que a feminina que alcangou uma taxa de 73,5% no periodo. 
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Tabela 1.1 

Evolucao da condigao de presenga de pessoas de 

10 anos ou mais por sexo na Paraiba 

(1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS 
Total de 

Mulheres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 

Total de 

Homens 
% 

1960 726.994 52,55 656.469 47,45 

1970 860.874 52,98 764.115 47,02 

1980 1.033.702 52,65 929.572 47,35 

1991 1.256.187 52,44 1.139.348 47,56 

Force: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab.1. 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab.1. 

Uma das caracteristicas mais importantes da evolugao recente da populagao 

paraibana e a redugao intensa do seu contigente rural. Enquanto houve uma queda dessa 

populagao, houve por outro lado, um crescimento da populagao urbana, significando 

uma inversao na ordem relativa entre o urbano e o rural, no periodo. Em 1960, a 

populagao rural representava 64,2% do total, e a urbana 35,7%. Em 1991, a populagao 

rural passou a representar 34,6% e a urbana 65,4% (Tabela 1.2). Houve assim uma 

transference da populagao rural para as areas urbanas, podendo-se dizer, contudo, que 

"a dinamica demografica recente da Paraiba caracteriza-se, principalmente, pelo 

declinio da fecundidade, pela intensificagao da mobilidade e pela redugao do contigente 

rural"(MOREIRA & TARGINC-,1997: 221). 
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O declinio da populacao rural so pode ser atribufdo a um intenso exodo rural, e 

esse deslocimento da populagao rural aconteceu tanto de forma definitiva como sazonal 

(temporaria, principalmente nos periodos de seca). 

"Os fluxos migratorios procedentes do campo, destinam-se 

tanto a outros estados, quanto as cidades do proprio 

Estado. O deslocamento de populagao da area rural para a 

urbana e um dos principals fatores explicativos para o 

crescimento expressivo das cidades 

paraibanas"(MOREIRA E TARGINO op.cit: 227) 

Tabela 1.2 

Evolucao da condigao de presenga de pessoas de 

10 anos ou mais por situagao de domicilio 

na Paraiba (1960-1991) 

ANOS 
Populagao 

Rural 
% 

Populagao 

Urbana 
% 

1960 888.633 64,23 494.830 35,77 

1970 922.864 56,79 702 125 43,21 

1980 899.669 45,82 1.063.605 54,18 

1991 829.005 34,6 1.566.530 65,4 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 

Esse processo de deslocamento atingiu homens e mulheres pois, como 

demonstram as tabelas 2 e 2.1, a populagao feminina rural caiu 9% e a masculina 4% 

no periodo analisado. Em concomitante, a populagao feminina urbana cresceu 225,5% e 
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a masculina 228% confirmando, portanto, uma urbanizagao da populagao paraibana 

(Tabelas 3 e 3.1). 

Resultado: o quadro da populagao paraibana em 1960 e de mais mulheres do que 

homens. tanto na zona urbana como na rural. No entanto, com a mobilidade 

populacio^al, ocorre que a cidade continua feminina, com mais mulheres do que 

homens. Enquanto que o campo fica, com a safda das mulheres em maior numero, com 

mais homens do que mulheres, em 1991. Enfim, em 1960, existia no campo paraibano 

mais mulheres do que homens, mas em 1991, existia mais homens do que mulheres. 

Tabela 2 

Evolugao do total de mulheres rurais de 10 anos ou mais da 

Parafba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A'lOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mulheres 

Rurais 

Variagao 
A'lOS 

Mulheres 

Rurais Anos Va* 

1960 •152.037 1970/60 21.362 4,73 

1970 473.399 1980/70 -17 098 -3,61 

1980 456.301 1991/80 -45 188 -9,9 

1991 411.113 1991/60 -40 924 -9,05 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 

* Valor absoluto 



Tabela 2.1 

Evolugao do total de homens rurais de 10 anos ou mais da 

Paraiba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS 
Homens 

Rurais 

Variagao 
ANOS 

Homens 

Rurais Anos Va 

1960 436.596 1970/60 12.869 2,95 

1970 449.465 1980/70 -6 097 -1,36 

1980 443.368 1991/80 -25 476 -5,75 

1991 417.892 1991/60 -18 704 -4,28 

Fonts FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Cens 6 Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 

Grafico 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboragao propria baseado nos dados das tabelas 2 e 2.1 



Tabela 3 

Evolucao do total de mulheres urbanas delO anos ou mais da 

Parafba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mulheres 

Urbanas Anos 
Variagao 

274.957 

387.475 

577.401 

895.074 

1970/60 

1980/70 

1991/80 

1991/60 

112.518 

189.926 

317.673 

620.117 

40,92 

49,02 

55,02 

225,53 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 

Tabela 3.1 

Evolugao do total de homens urbanos delO anos ou mais da 

Paraiba (1960-1991) 

ANOS 
Homens 

Urbanos 

Variagao 
ANOS 

Homens 

Urbanos Anos Va 

1960 219.873 1970/60 94.777 43,11 

1970 314.650 1980/70 171.554 54,52 

1980 486.204 1991/80 235.252 48,39 

1991 721.456 1991/60 501.583 228,12 

Forte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos uemograucos (mao-ae-ODra) aa para ina ae iyt>u e i y a i , taD. i 
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Grafico 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evolugao da populacao feminina por situacao de 

domicilio (1960-1991) 

1960 1970 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1980 1991 

• Mulheres Rurais M ulheres U rbanas 

Fonte: Elaboragao propria com base nos dados das tabelas 2 e 3. 

Os dados da Paraiba comprovam os reflexos do processo de mudangas a nivel 

demografico ocorrido nas decadas de 70 e 80 no Brasil, ocasionado, sobretudo, pelo 

processo de modernizagao da agricultura com forte impacto na populagao rural do pais 

em seus mais diversos nfveis. 

"Familias inteiras ou parte de seus membros deslocaram-

se da zona rural para o centra urbano a procura de 

emprego, por terem sido expulsos das grandes 

propriedades modernizadas e/ou por nao conseguirem os 

recursos minimos para sobrevivencia" (TEIXEIRA, 1994: 

10) 

As mulheres rurais foram afetadas. Muitas foram obrigadas a migrarem em 

busca de trabalho e/ou melhores condigoes de vida, e outras precisaram ficar chefiando 

suas familias. 

" A redugao da populagao rural tanto em termos relativos 

quanto em termos absolutos e tida, historicamente, como 

uma das conseqiiencias do desenvolvimento capitalista da 

agricultura (...). Por outro lado, as areas rurais cuja 
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organizagao produtiva nao sofreu o processo de mudanca e 

permanecem estagnadas, em decorrencia da sua estrutura 

fundiaria e de fatores socio-culturais, tambem passam a 

expulsar os acrescimos demograficos que nao podem ser 

absorvidos produtivamente" (MOREIRA & 

TARGINO,1997: 225). 

Portanto, como afirma TEIXEIRA (1994), 

"O Brasil apresentou, nas ultimas decadas, profundas 

mudangas em seu perfil demografico. A partir dos anos 

trinta ate o inicio dos anos sessenta, este quadro 

caracterizou-se pelo declinio da mortalidade que, nao se 

fazendo acompanhar do declinio da taxa de fecundidade, 

garantiu a manutencao das altas taxas de crescimento 

populacional. A partir da decada de sessenta, porem, se 

inicia o que provou ser uma expressiva mudanca nos 

padroes demograficos, variando conforme cada realidade 

regional". 

2.2 Evolucao da Participagao da Mulher Rural na PEA paraibana no periodol960-1991 

A ampliagao da presenga da mulher no mercado de trabalho pode ser 

comprovada pelo seu nivel de participagao na PEA. Os dados do pais e de suas mais 

diversas regioes revelam que ela vem crescendo ao longo das ultimas decadas muito 

mais que a masculina. Segundo SOUTO MAIOR (1985), de 20% em 1970, as mulheres 

elevaram sua participagao para 33% em 1985. A regiao Nordeste, por sua vez, 

acompanhou esse crescimento observado no Brasil nesse periodo. Em 1970, as 

mulheres nordestinas constituiam apenas 19% da PEA, em 1985 esse indice subiu para 

33,3% com uma diferenga minima em relagao ao Brasil. 

Acompanhando essa realidade, o estado da Paraiba aumentou 

consideravelmente o numero de trabalhadores (homens e mulheres). Em numeros 
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relativos, vimos que o contigente de trabalhadores aumentou S5,2% nas tres decadas 

(60,70 e 80), ampliando-se em 508.072 novos membros (Tabela 4). 

Tabela 4 

Evolucao da participagao de pessoas de 10 anos ou mais na PEA 

da Paraiba (1960-1991) 

ANOS PEA Total 
Anos 

Variagao 

V a 

1960 

1970 

'980 

)91 

595.868 

675.109 

843.166 

1.103.940 

1970/60 

1980/70 

1991/80 

1991/60 

79.241 

168.057 

260.774 

508.072 

13,30 

24,89 

30,93 

85,27 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 

O fator mais importante a se observar nesse aumento de trabalhadores do 

mercado de trabalho paraibano, e o fato de ele ser assumido basicamente pelas 

mulheres. As tabelas 4.1 e 4.2 mostram que o numero de mulheres trabalhadoras 

aumentou de 86.486, em 1960, para 330.666 em 1991, um aumento de 282%. Ja o 

numero de homens trabalhadores cresceu, mas de forma inferior, passando de 508.868 

em 1960 para apenas 773.274 em 1991, um acrescimo de 5 1 % . Como vemos, este 

indice corr:parado ao da mulher e irrisorio. Nao devemos esquecer porem, que apesar 

desse crescimento da presenga feminina na forga de trabalho paraibana e 

consequentemente na brasileira, ela segue sendo predominantemente masculina. 

Enquanto as mulheres na Paraiba representam um contigente relativo aproximadamente 

30% (1991) do total de trabalhadores, os homens representam 70% (1991), embora 
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esses indices tenham sofrido variacoes a favor da mulher no periodo 1960-1991, tendo 

em vista que a participagao da mulher na PEA total da Paraiba evoluiu 

consideravelmente, de 14,5% em 1960 para 29,9% em 1991 (Tabela 4.3). 

Tabela 4.1 

Evolugao da PEA feminina total da Paraiba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS 
PcA 

Feminina 

Variagao 
ANOS 

PcA 

Feminina Anos Va 

1960 86.486 1970/60 24.008 27,76 

1970 110.494 1980/70 89.981 81,44 

1980 200.475 1991/80 130.191 64,94 

1991 330.666 1991/60 244.180 282,33 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 

Tabela 4.2 

Evolugao da PEA masculina total da Paraiba (1960-1991) 

ANOS 
PLA 

Masculina 

Variagao 
ANOS 

PLA 

Masculina Anos Va 

1960 508.868 1970/60 56.047 11,01 

1970 564.915 1980/70 77.376 13,70 

1980 642.291 1991/80 130.983 20.4 

1991 773.274 1991/60 264.406 51,96 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 
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Evolucao da PEA para ibana por sexo (1960-1991) 
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados das tabelas 4.1 e 4.2 

Tabela 4.3 

Evolucao da PEA por sexo em relacao a PEA total da 

Parafba (1960-1991) 

ANOS PEA Total Masculina Feminina 

1960 595.354 85,47 14,53 

1970 675.109 83,68 16,35 

1980 843.166 76,18 23,78 

1991 1.103.940 70,05 29,95 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991 

raD. i 
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A participagao das mulheres urbanas, comparadas as rurais, cresceu ainda mais 

no mesmo periodo. Como bem podemos ver (Tabela 5) a participagao das mulheres 

urbanas na PEA paraibana cresceu consideravelmente. Em 1970, esta estimava-se em 

torno de 70.027, passando para 138.467 em 1980, o que representcu um crescimento de 

97,7%. De 1980 para 1991 o numero de mulheres na PEA urbana cresceu 124.849, 

alcangando uma taxa de 90%, um pouco menor que a decada anterior. O periodo 

estudado revelou um aumento gritante de 276% (193.289), principalmente quando 

comparado aos homens (Tabela 5.1), que alcangaram um crescimento bem inferior ao 

das mulheres no periodo citado, de 134,6% (266.395). 

Tabela 5 

Evolugao da PEA feminina urbana da Paraiba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS PEA urbana 
Variagao 

ANOS PEA urbana 
Anos Va zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

1960 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - - -

1970 70.027 1980/70 68.440 97,73 

1980 138.467 1991/80 124.849 90,17 

1991 263.316 1991/70 193.289 276,02 

Fonte: FiBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censo;; Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 
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Tabela 5.1 

Evolugao da PEA masculina urbana da Parafba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS PEA masculina 
Variagao 

ANOS PEA masculina 
Anos Va zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

1960 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

1970 197.808 1980/70 105.534 53,35 

1980 303.342 1991/80 160.861 53,03 

1991 464.203 1991/70 266.395 134,67 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 

A situagao no meio rural e tambem de crescimento, embora em nfveis mais 

modestos, pelo menos para as mulheres, porque o seu crescimento na PEA rural (Tabela 

6) entre 1!)80/70 foi de 21.541, somados 5342 entre 1991/80, fazendo com que o 

mercado ele trabalho ganhasse mais 26.883 mulheres no periodo todo, com um 

crescimento global entre 1970-1991 de 66,4%. Verifica-se, atraves destes numeros, que 

a PEA feminina cresceu muito mais nas cidades ( 276%) do que no campo. 

O grande aumento do contigente de mulheres urbanas na PEA paraibana fez com 

que a mulher rural perdesse importancia relativa no contigente de trabalhadoras. Ao 

compararmos a PEA feminina rural com a PEA feminina total (Tabelas 4.1 e 6), 

notamos que elas representavam 36% do total de trabalhadoras passando para 20% no 

ano de 1991, enquanto que as mulheres urbanas ganharam importancia, como vimos 

anteriormente. 

Com relagao ao numero de trabalhadores rurais, a Paraiba perdeu 7,5% (27.758) 

no periodo 1970/80, 8,9% (30.278) no periodo 1991/80, alcangando, portanto, uma 

perda de 15,8% no perfodo todo (Tab.6.1). Podemos perceber ainda, atraves da tabela. 
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5.1, que embora a participagao do homem na PEA rural seja superior a da mulher, ele 

perdeu importancia ao longo do periodo, ao passo que a mulher ganhou. Isso em fungao 

dos comportamentos contrarios do contigente masculino, que diminui ao passo que o 

feminino aumenta. 

Tabelas 6 

Evolugao da PEA feminina rural da Parafba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS PEA feminina 
Variagao 

ANOS PEA feminina 
Anos Va % 

1960 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

1970 40.467 1980/70 21.541 53,23 

1980 62.008 1991/80 5.342 8,62 

1991 67.350 1991/70 26.883 66,43 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 

Virnos, assim, que o periodo apresentou um grande aumento da PEA feminina e 

que a decada de setenta revelou o surto desse crescimento tanto na zona urbana como na 

zona rural. Ocorre que nas cidades o numero de mulheres trabalhadoras quase dobrou a 

cada decada (Tabela 5). Isso significa um novo padrao de crescimento da PEA feminina 

que se consoiida nas cidades. No campo, o crescimento mais expressivo foi observado 

na decada de setenta com 53%, pois na decada de oitenta esta cresceu apenas 8%. 

Assim, no campo, a decada de setenta apresenta o crescimento mais importante da PEA 

rural. Esse processo de crescimento, portanto, foi mais importante para as mulheres que 

para os homens. 
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Essas caracterfsticas de crescimento da PEA feminina paraibana acompanharam 

a realidade brasileira e nordestina, como ja dissemos. Segundo BRUSCHINI (1989), 

esta tern crescido significativamente e de forma continua, tanto nas zonas urbanas como 

nas zonas rurais. Apesar desse crescimento na forga de trabalho feminina brasileira e 

paraibana, ela segue sendo masculina e com um crescimento maior para a zona urbana. 

Grafico 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evolugao da PEA rural paraibana por sexo (1970-1991) 
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados das tabelaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 e 6.1 



Tabela 6.1 

Evolugao da PEA masculina rural da Parafba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AMOS PEA masculina 
Variagao 

AMOS PEA masculina 
Anos Va zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

1960 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - - -

1970 367.107 1970/80 -27 758 -7,56 

1980 339.349 1991/80 -30 278 -8,92 

1991 309.071 1991/70 -58 036 -15,81 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970, tab. 1 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991, tab. 1 

Grafico 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evolugao da PEA feminina para ibana por situagao de 

domicilio (1970-1991) 
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados das tabelas 5 e 6. 



50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Evolucao das Taxas de Atividade Feminina na Paraiba no periodo de 1960-1991 

Alem da participagao da mulher na PEA, a ampliagao da presenga da mulher na 

forga de trabalho da Paraiba pode ser constatada, tambem, atraves das taxas de 

atividade, que relacionam as mulheres que trabalham com a populagao feminina de 10 

anos ou rr^is. Essa taxa cresceu de forma perceptivel, como reflexo do grande aumento 

da PEA feminina do estado (tanto urbano quanto rural). De acordo com a tabela 7, a 

taxa cresceu 11,9% (1960) e 26,3% (1991), e aumentou em todos os anos analisados. As 

taxas de atividade masculina cresceram mas nao mais do que as das mulheres, isso 

reforga a afirmativa de que apesar do mercado de trabalho ser masculino, as mulheres 

alcangaram um crescimento favoravel de sua participagao no mesmo, em detrimento dos 

homens. 

Tabela 7 

Evolugao das taxas de atividade feminina da 

Paraiba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS 
Total de 

Mulheres 

PEA feminina 
ANOS 

Total de 

Mulheres Total zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

1960 726.994 86.486 11,9 

1970 860.874 110.494 12,84 

1980 1.033702 200.475 19,39 

1991 1.256.187 330.666 26,32 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991 

taD. l 



Tabela 7.1 

Evolugao das taxas de atividade masculina da 

Paraiba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS 
Total de 

Homens 

PEA masculina 
ANOS 

Total de 

Homens Total % 

1960 656.469 508.868 77,50 

1970 764.115 564.915 73,90 

1980 929.572 642.291 69,10 

1991 1.139.348 773.274 67,80 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970 

Censos Demograficos (mao-de-obra) da Paraiba de 1980 e 1991 

taD. l 

Grafico 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evolugao das taxas de atividade da popula ga o 

paraibana por sexo (1960-1991) 
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados das tabelas 7 e 7.1. 
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Considerando a situacao de domicilio, as taxas feminina urbana sao superiores 

as taxas feminina rural, mas ambas apresentaram crescimento de forma consideravel. As 

tabelas 8 e 8.1 mostram que a taxa urbana era de 18%, chegando a 31 ,1% em 1991. Ja a 

taxa rural, passa de 8,5% em 1960 para 16,% em 1991(Tabelas 9 e 9.1). 

No que diz respeito aos homens, os dados mostram que as taxas ficaram muito 

aquem das taxas das mulheres. Para os homens urbanos, elas passaram de 62,8% em 

1970, para apenas 64,3% em 1991. No que se refere as taxas masculina rural, estas 

decresceram, passando de 81,6% em 1970, para 73,9% em 1991. 

Tabela 8 

Evolucao das taxas de atividade feminina urbana da 

Paraiba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS Mulheres urbanas PEA urbana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

1960 274.957 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

1970 387.475 70.027 18,07 

1980 577.401 138.467 23 ,98 

1991 845.074 263.316 31 ,16 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970 

Censos Demograticos (mao- de- obra) da Paraiba de 1980 e 1991 

iaD. i 



Tabela 8.1 

Evolucao das taxas de atividade masculina urbana da 

Paraiba (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS Hom ens urbanos PEA urbana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

1960 219.873 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

1970 314.650 197.808 62,87 

1980 486.204 303.342 62 ,39 

1991 721.456 464.203 64 ,34 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970 
Censos Demograticos (mao- de- obra) da Paraiba de 1980 e 1991 
tar j .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

Grafico 7 

Evolucao das t ax as de at ividade f em in ina da Paraiba por 

si t uacao de d om i ci l i o (1970- 1991) 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados das tabela 8 e 9. 
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Uma afirmagao importante feita por BRUSCNINI (1985), com relacao as taxas 

de atividade do Brasil, e que tambem se verifica na realidade paraibana, e que os 

homens trabalham mais intensamente no campo do que nas cidades, ao contrario do que 

ocorre com as mulheres. Embora esta realidade tenha mudado, relativamente (mas nao 

devemos esquecer tambem do problema de subnumeragao do trabalho). 

Tabela 9 

Evolucao das taxas de atividade feminina rural da 

Paraiba (1960-1991) 

ANOS Mulheres Rurais PEA Rural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

1960 452.037 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

1970 473.399 40.467 8,55 

1980 456.301 62.008 13,59 

1991 411.113 67.350 16,38 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970 

Censos Demograticos (mao- de- obra) da Paraiba de 1980 e 1991 

t aD.l 
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Tabela 9.1 

Evolucao das taxas de atividade masculina rural da 

Paraiba (1960-1991) 

ANOS Hom ens Rurais PEA Rural zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

1960 436 .596 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

1970 449.465 367.107 81,68 

1980 443.368 339.349 76 ,54 

1991 417.892 309.071 73 ,96 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos da Paraiba de 1960 e 1970 
Censos Demograficos (mao- de- obra) da Paraiba de 1980 e 1991 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
taD .i 

Grafico 8 

Evo lucao d as t ax as de at i v i d ad e r u r ai s da Par ai b a 

p o r sex o (1970- 1991) 
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados das tabelas 9 e 9 .1 . 
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Percebe-se que mesmo levando em consideracao as deficiencias nos criterios de 

captagao dos dados nas fontes utilizadas, a tendencia do crescimento das mulheres no 

mercado de trabalho, sobretudo das mulheres rurais, existe. Contudo, se dentro dessas 

taxas estivsssem inclufdas as atividades domesticas, elas alcancariam niveis bem mais 

elevados, iguais ou ate superiores aos masculinos. Estas atividades estao na condigao de 

inatividade, tal como e definida pelas estatfsticas. E essa subnumeracao do trabalho 

feminino nas atividades agricolas, como ja mencionamos, e ainda maior. 

A verdade e que, independente de qualquer problema e, sem esquecermos dele, 

vemos claramente que a participacao das mulheres rurais no mercado de trabalho 

cresceu. A sua participagao na PEA foi observada e, consequentemente suas taxas de 

atividade, apesar de ainda nao apresentar os mesmo niveis que a dos homens, pelo 

menos da forma que e colocado nos dados. 

Num contexto economico sao varias as razoes pelas quais os estudos apontam 

para esse fato. Em primeiro lugar, o dinamismo que o capitalismo brasileiro viveu no 

periodo logo apos a Segunda Guerra Mundial que repercutiu em transformacoes de 

ordem economica social e demografica. Isso afetou na decada de setenta o nivel e a 

composicao interna da forca de trabalho. Num quadro de expansao economica 

crescente, urbanizacao e ritmo acelerado da industrializagao, configura-se um momento 

de crescimento economico favoravel a incorporagao de novos trabalhadores. Ampliam-

se, assim, as oportunidades de trabalho para a grande camada da populagao, embora, 

vale destacar, o grande crescimento da decada de setenta tenha sido realizado as custas 

do aumento das desigualdades sociais e da concentragao de renda. 

0 ingresso das mulheres no mercado de trabalho, especificamente as das 

camadas pobres da sociedade, esta ligado a deterioragao dos salarios reais que as 

obrigou a busca de uma complementagao para a renda familiar. Por outro lado, a 
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elevagao das expectativas de consumo, face a proliferagao de novos produtos, e 

tambem, as transformagoes nos padroes de comportamento e nos valores relacionados 

ao papel da mulher, foi intensificado pelos impactos dos movimentos feministas, que 

resultam tambem, de transformagoes demograficas, culturais e sociais. 

No initio dos anos oitenta, com a interrupgao do pen'odo de crescimento 

economico, no Brasil e desencadeada uma aguda crise economica e uma intensa 

recessao. E modificado o quadro de crescimento da decada anterior, provocando 

aumentosnas taxas de inflagao e desemprego e alteragao na distribuigao da populagao 

economicamente ativa, deslocando-a do setor industrial para as ocupagoes do setor 

informal, refletindo-se sobretudo no aumento de autonomos e no subemprego10. Dentro 

desse quadro seria comum afirmar que as mulheres seriam as primeiras a serem 

expulsas do mercado de trabalho neste pen'odo de crise, mas isso nao ocorreu. Os 

proprios dados, como vimos, revelaram que a participagao da mulher nas atividades 

economicas manteve-se elevada mesmo no pen'odo recessive 

Quando se tenta interpretar o comportamento da forga de trabalho feminina 

nesses anos, ou seja, na decada de oitenta, ha quem diga que as mulheres estariam 

trabalhando cada vez mais, forgadas pela necessidade economica, e intensificada com a 

deterioragao dos salarios reais. Essa afirmagao, embora seja valida, nao deve ser 

considerada como explicagao unica, pois 

" A elevagao, nos anos setenta, das expectativas de 

consumo em face da proliferagao de novos produtos e da 

grande promogao que dele se fez, redefiniu o conceito de 

necessidade economica, nao so para as familias das 

camadas medias, mas tambem para as de renda mais 

baixa, entre as quais, embora a sobrevivencia seja a 

questao crucial, passa a haver tambem um anseio de 

ampliar e diversificar a cesta de consumo. Mudangas nos 

Para uma visao mais ampla da Economia brasileira nas decadas de setenta e oitenta ver a excelente obra 

de ABREU (1992). 
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padroes de comportamento e nos valores relativos ao papel 

social da mulher facilitam a oferta de trabalhadoras, para 

os que tambem contribuem a expansao da escolaridade e a 

queda da fecundidade que se acentua na decada de setenta, 

gragas ao uso intensivo de anticoncepcionais em todas as 

camadas da populacao. Trabalhar fora de casa para ajudar 

no orgamento domestico adquire novas possibilidades de 

definigao, que se expressam de maneiras diferentes em 

cada sociedade..." (BRUSCHINI, 1990: 226 ). 

Tantas mudangas podem explicar portanto, a persistencia da atividade feminina 

no pen'odo de crise. Entretanto observa-se a concentragao das trabalhadoras em alguns 

guetos ocupacionais. 

"A necessidade de complementar a renda familiar do 

trabalhador, desgastada pela queda do poder real dos 

salarios. Premidas pela necessidade economica e pela 

impossibilidade de garantir, com o salario do chefe, o 

sustento de todo o grupo, as familias seriam forgadas a 

langar mao do trabalho de outros membros, especialmente 

suas mulheres e filhos" (BRUSCHINI, 1985: 71). 

No ini'cio dos anos noventa, de acordo com BRUSCHINI, essa realidade nao 

mudou muito apesar das diretrizes economicas implantadas pelo governo Collor, que 

teve como efeito uma crise e consequente queda no m'vel de emprego. A forga de 

trabalho no Brasil, em 1990, cresce principalmente nas fontes estati'sticas a partir de 

1992 quando e ampliado o conceito de trabalho . 

As pesquisas realizadas baseadas nos dados das PNADs, pela autora acima 

citada, comprovam isto. As taxas de atividade feminina em 1990, por exemplo, 

cresceram de 75% para 78%, em 1995. Mas, como alerta a propria autora, e preciso ter 

cuidado para interpretar o crescimento do trabalho feminino a partir de 1990, uma vez 

que, parte dele foi provocado pela ampliagao do conceito de trabalho, que passou a 

incluir as atividades para o auto consumo, a produgao familiar e outras ate entao nao 

consideradas como trabalho. 
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Esse processo se deu de forma global no Brasil, mas e importante a 

comparabilidade com outras regioes ja que a economia nordestina e sua forga de 

trabalho tambem passaram por transformagoes. A regiao Nordeste, e consequentemente 

a Paraiba, tern acompanhado o que se observou no Brasil durante igual perfodo, como 

afirmamos anteriormente. 

Apesar do fraco desempenho que teve a regiao, BRUSCHINI observou que 

houve crescimento economico no perfodo 1960-80, expandindo-se, sobretudo em 1970, 

o emprego nao agricola, embora tenha havido predomfnio das atividades informais. Isso 

foi possivel atraves dos programas especiais conduzidos pela SUDENE 

(Superintendencia de Desenvolvimento para o Nordeste) desde o final dos anos 50. A 

oferta de trabalho cresce, durante a crise, por efeito da seca na regiao, em 1979, sendo 

tomadas varias medidas de efeito protecionista, dos quais destaca-se a abertura de 

'frentes de trabalho'11. 

No que se refere as condigoes de trabalho e de vida das mulheres rurais, elas sao 

melhor entendidas quando se considera a modernizagao da agricultura, principalmente 

aquela organizada nos moldes de produgao familiar que, em geral, inclui a participagao 

das mulheres nao so como reprodutoras das condigoes de produgao, mas tambem como 

participantes direta na produgao. Esse processo de modernizagao que deixou a margem 

os pequenos produtores levou as mulheres a tentarem a diversificagao de suas atividades 

para sobreviver, assumindo (a mulher rural), um grande papel a medida que vai em 

busca de trabalho fora da unidade familiar como estrategia de sobrevivencia do grupo 

domestico. 

1 1 Refere- se .. um programa de abertura de empregos alternat ives e temporarios para assistir vi t imas de 

calamidades ( como por exemplo aquelas causadas pela seca). 
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2.4 Conclusao 

A analise dos dados references ao numero de mulheres rurais no mercado de 

trabalho paraibano, no periodo de 1960-1991, nos permitiu observar que o numero de 

mulheres com 10 anos ou mais cresceu no estado na ordem de 73,5%, um pouco mais 

que os homens. O que representa, por sua vez, mais de 50% do total da populagao do 

estado. O estado perdeu, porem, 9% das mulheres residentes no meio rural no periodo 

em analise, o que significa a saida dessas mulheres para o meio urbano do estado, ou 

mesmo para outros estados. A Paraiba, todavia, continuou feminina, ou seja, com mais 

mulheres nas cidades; e o campo, com mais homens em 1991, a medida que sairam 

mais mulheres do mesmo que homens. Isso denota possivelmenie a saida de muitas 

mulheres em busca de melhores condigoes de vida nas cidades. 

Foi possivel perceber, ainda, o grande e importante crescimento de 282% da 

participagao das mulheres na PEA do estado. As mulheres rurais, por sua vez, 

acompanharam este crescimento em 66% no periodo, mostrando que, mesmo com a 

safda de algumas mulheres da area rural, as que permaneceram correram em busca de 

trabalho, embora, esse crescimento tenha sido mais significativo no meio urbano. 

Essa realidade foi comprovada tanto pelo aumento da participagao das mulheres 

na PEA rural e urbana, como tambem pelo aumento das taxas de atividade rural (que 

cresceram 16%) e urbana, nao nos deixando assim nenhum espaco para duvidas. Porem, 

nao devemos esquecer que esse aumento da participagao feminina no mercado de 

trabalho esta, tambem, relacionado ao aprimoramento do quesito sobre trabalho que 

passou a considerar as atividades esporadicas de algumas mulheres. 



CAPITULO 3 

A PARTICIPAQAO DA MULHER NA PEA RURAL PARAIBANA, SEGUNDO 

FATORES ESTRUTURAIS E INDIVIDUA1S 

3.1 Fatores Estruturais 

3.1.1 Ocupagao das mulheres rurais 

A modernizagao da agricultura e o crescimento das atividades urbanas tern 

provocado, nas ultimas decadas, mudangas significativas na composigao setorial do 

emprego c]o estado. A distribuigao dos trabalhadores pelos ramos de atividades 

confirma uin certo movimento entre os setores. Essa distribuigao, por sexo, mostra uma 

participagao diferenciada, sugerindo que o mercado de trabalho oferece oportunidades 

distintas, segundo as caracteristicas pessoais dos trabalhadores. 

A populagao rural trabalhadora do estado se distribuia de forma a se concentrar 

no setor primario, em que assumia maior importancia relativa, em 1960, mas essa 

importancia decresceu durante o periodo 1960-91, seguido da industria (setor 

secundario) e do comercio de mercadorias (setor terciario) que, ao contrario, ganham 

importancia cada vez mais crescente especificamente para as mulheres. As 
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oportunidades de emprego estao concentradas no terciario "e, dentro dele, no ramo de 

services onde se encontra alguns dos empregos de mais baixo prestigio 

remunerado"(BRUSCHINI, 1980:32). Este setor, por sua vez, ganhou cada vez mais 

importancia em detrimento do primario em que se concentram as atividades 

agropecuarias. Percebe-se um declinio relativo da capacidade de absorgao de mao-de-

obra por parte do setor primario do estado, 

"(...) observa-se, portanto, ao longo da segunda metade 

do seculo XX a quebra da hegemonia das atividades 

primarias, tanto na geracao de riqueza quanto na absorgao 

da forca-de-trabalho. Acontece a transicao de uma 

sociedade rural para uma sociedade urbana, com todas as 

vantagens e problemas dai decorrentes" (MOREIRA & 

TARGINO, 1997:181). 

Como veremos na tabela 10.2, houve um aumento expressivo de trabalhadoras 

nas atividades industrials, em 1960-91, de 317,8%, mais do que de trabalhadores que foi 

de 112,6%. No terciario, os ramos que mais cresceram, no caso das mulheres, foram os 

de transporte e comunicagao (com 514,2%), administracao publica (364,4%) e ensino 

(271,8%). No caso do homens, foram a administracao publica (1.861,4%), ensino 

(429,4%) e comercio (250,2%), mostrando uma expressiva entrada dos mesmos na 

administracao publica. 

Levando em consideragao os valores absolutos das variacoes da PEA (Tabela 

10) vemos entretanto que a participagao feminina recuou em 4.876 empregos na 

agricultura (e 95.571 da participagao masculina). Ao lado disso a industria ganhou 

3.792 novos operarios mulheres e 5.164 homens. O setor terciario teve um maior ganho 

de mulheres rurais na atividade de ensino com 11.109 postos de trabalho, uma atividade 

que, embora tenha crescido para os homens, e mais expressiva para as mulheres. Em 

seguida, a prestagao de servigos ganhou 3.758 trabalhadoras. A administragao publica 
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empregou mais 2.781 mulheres. Alem disso, o item 'outros' abrigou 4.916 novas 

trabalhadoras. Os demais itens mesmo eventualmente com altas taxas de crescimento, 

deram contribuigoes menos importantes. 

O que se destaca portanto, e que as atividades agropecuarias perdem um certo 

contigentc de trabalhadores de ambos os sexos. A perda maior foi para os homens 

(27%); a menor, para as mulheres (16%). (Tabela 10.2) 

Como observa BRUSCHINI (1980), as trabalhadoras sempre estiveram 

concentradas em determinados setores da economia e em ocupagoes especificas, pois 

constata-se, atraves da PEA brasileira nao agricola, que a presenga feminina sempre foi 

marcante na prestagao de servicos, atividades sociais e na industria. E constatado ainda 

o aumento percentual da participagao feminina na PEA, em todos os setores, mas essa 

participagao na prestagao de servigos (embora este ramo continue a mostrar uma feigao 

nitidamente "feminina"), e suplantado pelo das atividades sociais, principalmente na 

area de ensino. Ao mesmo tempo, amplia-se tambem a presenga feminina no comercio e 

na administragao publica. 

Tal realidade e confirmada no caso do estado da Paraiba. Observando a tabela 

10.1, vemos que no periodo as mulheres, mesmo morando no meio rural, conseguiram 

aumentar, relativamente, sua presenga na industria, e ampliaram tambem de maneira 

significativa a sua participagao no setor comercial e de ensino, enquanto se "retiraram" 

do setor agropecuario. Na decada de oitenta, o impacto da crise economica provocou 

uma retragao na oferta de emprego na industria brasileira. A participagao feminina no 

setor cresceu bem menos que na decada anterior, perdendo sobretudo importancia 

relativa. Esse movimento explica a elevagao percentual de outros setores, 

principalmente aqueles que abriram ocupagoes que nao tern vinculos com o mercado de 

trabalho, c 1 seja, que fazem parte do mercado informal. 
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E perceptive!, enfim, a perda de importancia relativa da participagao feminina 

nas atividades agropecuarias, em detrimento do aumento significativo dos demais 

setores. A distribuigao ocupacional do meio rural paraibano, portanto, ocorre da 

seguinte forma: o numero de trabalhadoras do setor primario caiu de 28.842 para 23.966 

ou 16,9% (Tabelas 10 e 10.2), menos do que o numero de trabalhadores (27,8%) no 

periodo, perdendo, tambem, importancia relativa (Tabela 10.1). J a o setor terciario 

ganhou importancia significativa ao longo do periodo, principalmente para as atividades 

de prestagao de servigos e ensino. O numero de trabalhadoras nestes setores cresceu de 

4.721 para 8.479 ou 70,2% e de 4.124 para 15.333 ou 271,8% respectivamente, o 

numero de trabalhadores tambem cresceu de 95,4% e 429,4%, ate mais do que as 

trabalhadoras. 

Ao compararmos a PEA rural com a PEA urbana (Tabela 10 e 11), iremos 

perceber que a participagao das mulheres urbanas na PEA do estado cresceu em todas as 

atividades, inclusive nas atividades agropecuarias, diferentemente do que aconteceu 

com as mulheres rurais; isso ocorreu tambem no caso dos homens. A participagao das 

mulheres urbanas nas atividades agropecuarias cresceu 104% no periodo, mais do que 

para os homens, que cresceu apenas 66,6%. Porem, nao devemos esquecer que, apesar 

de uma queda relativa, a maioria do pessoal ocupado na agricultura e, sem sombra de 

duvida, m.tradora da zona rural, (71,8% das mulheres e 73,8% dos homens). Ser 

moradora do meio rural portanto, e uma das principais caracteristicas da mulher 

trabalhadora do campo. 



Tabela 10 

Evolugao da PEA rural paraibana por sexo, segundo ramos e classes 

de atividades (1970-1991)12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HAMOS L CLASSES 

D E ATIVIDADES 

PEA Hural HAMOS L CLASSES 

D E ATIVIDADES 1 9 7 0 1980 1991* 
PRI M A RI O 

Agric. Silv. Pecuaria Mulheres 28.842 37.455 23.966 

est ragao veg. e pesca Homens 343.709 297.142 248.138 

SEC U N D A RI O 

Industria de t ransf . Mulheres 1.193 5.263 4.985 

Homens 4.585 8.799 9.749 

outras at iv. Industriais Mulheres 25 11 29 

Homens 4.410 7.312 8.184 

TERCIARIO 

Comercio de Mercadorias Mulheres 358 845 1.254 

Homens 3.476 4.492 7.990 

Transp. e comunicao Mulheres 28 55 172 

Homens 1.928 2.381 2.616 

Presto: ao de servigos Mulheres 4.721 4.891 8.479 

Homens 1.058 1.824 4.542 

Ensino Mulheres 4.124 9.623 1.333 

Homens 268 584 1.419 

Administragao publica Mulheres 763 360 3544 

Homens 122 997 2.393 

OUTROS** Mulheres 413 3.505 5.329 

Homens 7.551 15.818 15.309 

TOTAIS Mulheres 40.467 62.008 63.091 

Homens 367.107 339.349 300.340 

Fonte: FIBGE, Censos Demograf icos (mao- de- obra) de 1970,1980 e1991 , tab.1.2 

* 1991-  Os dados expostos aqui sao apenas do pessoal ocupado e nao da PEA 

* "OUTROS -  Estao incluidas as atividades do setor primario e terciario como: 

extragao mineral, instituigoes de credito, comercio e administragao de imoveis, 

servigos tecnicos prof issionais, servigos auxiliares das atividades economicas, 

servigos comunitarios e sociais, servigos medicos, defesa nacional e seguranga 

publica, organizagoes internacionais. 

1 2 O censo de 1960 nao analisa essa categoria estrat if icando por situagao de dom ici l io . 
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Grafico 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evolucao da PEA feminina rural, segundo ramos de at ividades 

(1970- 1991) 

1970 1980 1991* 

Agropecuaria ^ Industria Prestagao de servigos •  Ensino Administracao 

Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 1 
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Grafico9.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evolucao da PEA masculina rural, segundo ramos de at ividades 

(1970- 1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 10. 



Tabela 10.1 

Distribuigao relativa da PEA rural paraibana por sexo, segundo 

ramos e classe de atividades (1970-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAMUS b CLASStS PEA Rural 

DE ATIVIDADES 1 9 7 0  1 "J 1 9 5 0 1 9 9 1  1 

PRI M A RI O 

Agric. Silv. Pecuaria Mulheres 71,27 60,32 37,99 

estracao veg. e pesca Homens 93,63 87,56 82,62 

SECUNDARIO 

Industria de t ransf. Mulheres 2,95 8,49 7,9 

Homens 1,25 2,59 3,24 

outras at iv. Industrials Mulheres 0,06 0,02 0,04 

Homens 1,2 2,15 2,73 

TERCIaRIO 

Comercio de Mercadorias Mulheres 0,88 1,36 1,99 

Homens 0,96 1,32 2,66 

Transp. e comunicao Mulheres 0,07 0,09 0,27 

Homens 0,52 0,7 0,87 

Pres. cao de servigos Mulheres 11,66 7,88 13,44 

Homens 0,29 0,26 0,64 

Ensino Mulheres 10,19 1,52 24,3 

Homens 0 0,17 0,47 

Administragao publica Mulheres 1,88 0,58 5,62 

Homens 0,03 0,29 0,8 

OUTROS Mulheres 1,02 5,65 8,45 

Homens 2,06 4,66 5,1 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) de1970,1980 e1991 tab. 1.2 



Tabela 10.2 

Variagao da PEA rural paraibana por sexo, segundo ramos e classes 

de atividades (1970-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(AMUS h CLASSES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE ATIVIDADES 

Variagao (%) (AMUS h CLASSES 

DE ATIVIDADES 

1 
19807/ 0 1991/ 80 |  1991/ 70 

PRIf 'ARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA| 
Agric Silv. Pecuaria Mulheres 29,86 - 36,01 - 16,9 

estragao veg. e pesca Homens - 13,55 - 16,49 - 27,8 

SECUNDARIO 

Industria de t ransf. Mulheres 341,15 5,28 317,85 

Homens 91,47 11,05 112,63 

outras at iv. Industrials Mulheres - 56 163,63 16 

Homens 65,8 11,92 85,56 

TERCIARIO 

Comercio de Mercadorias Mulheres 136,03 48,4 250,28 

Homens 29,23 77,87 129,86 

Transp. e comunigao Mulheres 96,43 212,73 514,28 

Homens 23,49 9,87 35,68 

Prestagao de servigos Mulheres 0,2 69,83 70,26 

Homens 1..45 133,93 95,46 

Ensino Mulheres 133,34 59,33 271,8 

Homens 117,91 142,98 429,48 

Administ ragao publica Mulheres - 52,82 884,44 364,48 

Homens 717,21 140,02 1861,47 

OUTROS Mulheres 748,67 52,04 1190,31 

Homens 109,48 3,22 102,74 

TOT/  _ Mulheres 53,23 1,75 55,91 

Homens 7,56 11,49 18,19 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) de 1970,1980 e1991, tab. 1.2 



Tabela 11 

Evolucao da PEA urbana paraibana por sexo, segundo 

ramos e classes de atividades (1970-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HAM US b CLASSES 

DE ATIVIDADES 

PEA Urbana HAM US b CLASSES 

DE ATIVIDADES 1 9 7 0 1980 1991 
PRI M A RI O 

Agric. Silv. Pecuaria Mulheres 4.068 8.794 9.375 

estragao veg. E pesca Homens 52.899 69.518 88.173 

SECUN D A RI O 

Industria de t ransf. Mulheres 184 12.288 17.211 

Homens 19792 41.455 53.144 

ou .ts at iv. Industrials Mulheres 187 390 1.437 

Homens 20.927 39.846 44.941 

TERCIARIO 

Comercio de Mercadorias Mulheres 5.247 14.898 28.081 

Homens 30.596 45.687 75.459 

Transp. e comunigao Mulheres 669 1047 1.806 

Homens 13.896 19.532 24.793 

Prestagao de servigos Mulheres 32.282 47.139 79.117 

Homens 14.022 27.060 56.258 

Ensino Mulheres 10.544 23.502 48.514 

Homens 2.262 7.460 14.949 

Administ ragao publica Mulheres 3222 7.423 26.438 

Homens 10.573 14.786 29.212 

OUTROS Mulheres 9219 23.466 36.831 

Homens 24.946 37.998 48.614 

TOTAIS Mulheres 70.027 138.467 245.620 

Homens 197.808 303.342 435.543 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) de1970,1980 e1991, tab.1.2 



Tabela 11.1 

Mstribuigao relativa da PEA urbana paraibana em termos relativos 

por sexo, segundo ramos e classes de atividades (1970-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAMUS b CLASSES 

DE ATIVIDADES 

PEA Urbana 

PRIMARIO 

Agric. Silv. Pecuaria 

estragao veg. e pesca 

SECUN D A RI O 

Industria de transf. 

outras at iv. Industrials 

TERCIaRIO 

Comercio de Mercadorias 

Tansp . e comunigao 

P jstagao de servigos 

Ensino 

Administragao publica 

OUTROS 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

6,55 

26,74 

5,81 

10 

0,26 

10,58 

7,49 

15,47 

0,95 

7,02 

46,09 

7,08 

15,06 

3,23 

4,6 

5,34 

13,16 

12,61 

6,35 

22,92 

8,87 

13,66 

0,28 

13,13 

10,76 

15,06 

0,75 

6,44 

34,04 

8,92 

16,97 

2,46 

5,36 

4,87 

16,95 

12,53 

honte: M b u t , uensos uemograt icos (mao- de- obra) de i y / u , i yau ei yy i . t ab . 1.2 



Tabela 11.2 

Variagao da PEA urbana paraibana por sexo, segundo ramos e 

classes de atividades (1970-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HAM j y b CLASSb Ub 

ATIVIDADES 

Variagao (%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1580770 1991,80 rWT77u-
PRiNiARIO 

Agric. Silv. Pecuaria 

estragao veg. E pesca 

SECUNDARIO 

Industria de transf. 

outras at iv. Industrials 

TERCIARIO 

Comercio de Mercadorias 

Transp. e comunigao 

Prestagao de servigos 

Ensino 

Administragao publica 

oin ' o s 

TOTAL 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

Mulheres 

Homens 

91,51 

31,42 

202,06 

109,45 

111,96 

90,4 

183,93 

49,32 

56,5 

40,56 

46,02 

92,98 

122,89 

229,79 

130,38 

39,85 

155 

52 

97,73 

53,35 

6.61 

26.83 

40.06 

28,19 

268,46 

12,77 

88,49 

65,16 

72,49 

26,93 

67,84 

107,9 

106,42 

100,39 

256,16 

97,56 

90.39 

27.93 

77.38 

43.58 

honte: H Bl j t , (Jensos Uemograticos (mao- ae- obra) de iy/ u , i y«u e i y y i , tab.1.2 
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Todavia, e notorio o peso das atividades agropecuarias na regiao, mesmo com o 

declinio sofrido por ele ao longo dos anos em favor das atividades do setor terciario. A 

distribuigao setorial por sexo mostra que o mercado de trabalho oferece oportunidade 

distintas, segundo as caracteristicas pessoais dos trabalhadores. 

Vale destacar que a parcela feminina alocada em atividades informais e 

proporcionalmente sempre muito grande. Isso por que muitas das mulheres 

consideradas inativas estao realizando afazeres domesticos. Alem disso, existem 

mulheres ccupadas no proprio domicilio, com atividades que sao realizadas junto as 

tarefas domesticas, que sao atividades remuneradas e que complementam o orgamento 

familiar, e que, por sua vez, nao e captada pelas estatisticas oficiais. No campo, elas 

estariam incluidas no informal, as chamadas volantes ou boias-frias, os parceiros, 

meeiros e trabalhadores nao-remunerados13. 

Uma outra questao importante, e que pode responder a esta saida das mulheres 

do campo, e a necessidade de um articulagao entre o trabalho na agricultura e o trabalho 

fora dela para manter a unidade familiar principalmente por causa da sazonalidade. A 

mulher exerce um papel importante nessa articulagao na medida em que, muitas vezes, 

saem de suas casas para trabalharem fora como assalariadas, ou mesmo nas atividades 

informais como falamos anteriormente, a fim de complementarem suas rendas, ja que a 

extraida da agricultura se torna muitas vezes insuficiente. Isso tornou-se mais 

significativo nas ultimas decadas, pois 

"No nordeste a percentagem de mulheres que migram do 

campo para as cidades tern sido elevado. Isso, em busca de 

uma oportunidade de trabalho, muitas vezes como 

domestica, devido a falta de condigoes no campo e 

tambem, ate como estrategia criada pela familia para 

preservacao da unidade de produgao" (RAMALHO, 1996: 

42) 

'"'Conceitos explicados no itemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA posigdo na ocupagdo. 
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Cc mo se pode perceber, todas as taxas de crescimento das pessoas ocupadas 

(principalmente as mulheres) em atividades rurais nao-agricolas sao positivas e bastante 

superiores as taxas de crescimento das atividades agropecuarias, destacando-se, de 

modo especial, o setor de servigos. Esses dados permitem demonsirar que a PEA rural e 

muito maior do que a PEA agricola, especialmente na segunda metade dos anos oitenta. 

Neste sentido, SILVA (1997: 43) chama a atengao para o que ha de novo no meio rural 

brasileiro. procurando mostrar, atraves dos dados das PNADs para 1981 e 1990, que ja 

nao se pode caracterizar o meio rural brasileiro como agrario: 

"O comportamento do emprego rural, principalmente dos 

movimentos da populagao residente nas zonas rurais, nao 

pode ser explicado apenas a partir do calendario agricola e 

da expansao/retragao das areas e/ou produgao 

agropecuarias. Ha um conjunto de atividades nao-

agricolas - tais como a prestagao de servigos (pessoas, de 

lazer ou auxiliares das atividades economicas), o comercio 

e a industria - que responde cada vez mais pela nova 

dinamica populacional do meio rural brasileiro" 

Na verdade uma serie de mudangas que ocasionaram uma certa crise do setor 

agricola, nos anos 80, impuseram, limites a expansao das tradicionais atividades 

agropecuarias, ganhando importancia novas atividades como alternativas para aumentar 

as rendas dos trabalhadores sem a necessidade dos mesmos mudarem para as cidades. 

Em fungao disso, 

"O rural brasileiro nao pode mais ser tornado apenas como 

o conjunto das atividades agropecuarias e agro-industriais. 

O meio rural ganhou por assim dizer novas fungoes e 

novos tipos de ocupagoes" (SILVA, op. cit.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11). 

Baseado nesta analise, podemos dizer que (e os dados comprovam essa 

afirmagao) ja nao se pode falar do mundo rural identificando-o exclusivamente com a 

agricultura. Ha um conjunto de atividades nao-agricolas como a prestagao de servigos, o 



comercio e industria, que responde cada vez mais pela nova dinamica populacional do 

meio rural. A mulher, por sua vez, assume um importante papel neste processo quando 

detectamos uma grande saida das mesmas para outras atividades no proprio meio rural 

ou mesmo quando mudou para as cidades no processo de exodo rural. 

3.1.2 Condigoes de Trabalho 

Para analisarmos a evolugao das trabalhadoras rurais segundo as condigoes de 

trabalho, tomaremos por base as trabalhadoras ocupadas14no setor agropecuario do 

estado. Esse setor, embora seja caracterizado pelas mulheres residentes na zona rural, 

como vimos no item anterior, encontram-se tambem mulheres residentes na zona 

urbana. Ja que nao foi possfvel, a luz dos Censos Demograficos, obtermos esses dados 

estratificados por situagao de domicilio, a analise sera feita sem essa separagao nftida. 

Como nossD interesse esta centrado nas trabalhadoras do campo, independente de onde 

elas moram (sua realidade e transformagoes), acreditamos que isso nao prejudica nossa 

pesquisa. 

3.1.2.1 Posigao na Ocupagao1""1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 Investigou- se azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ocupagao principal, conceituada como a ocupagao (emprego, cargo, fungao, prof issao 

ou of icio exercido) exercida durante o maior numero de horas ou, no caso de igualdade, a que 

proporcionava maior rendimento (IBGE, Censo, 1991). 

'" Classit'icam- se as pessoas quanto a posigao na ocupagao em: Empregados, assim entendidos os que 

trabalhavam mediante remuneracao em dinheiro, especie ou ut i l idade; Empregadores, os que exploravam 

uma at ividade economica com o aux i l io de um ou mais empregados; Autonomos, os que exerciam suas 

at ividades por conta propr ia, individualmente ou com o aux i l io de pessoas da fam f l ia, que nao recebiam 

remuneracao; e nao remunerados, as pessoas que, sem remuneragao aux i l iavam trabalho de pessoas da 

famf l ia e os que trabalhavam nesta mesma condicao para inst ituicoes religiosas e beneficentes. Quanto 

a os parceirc: ou meeiros: sao pessoas que exploram ou exercem uma at ividade economica, recebendo 

pelo trabalh parte da produgao e pagando pelo uso da terra com parte da produgao. Os volantes, 

portanto, sac aquelas pessoas sem trabalho f i x o , que prestaram servigo em um ou mais estabelecimento, 

remunerada por tarefa, dia ou hora. (IBGE op. ci t ). 
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De acordo com BRUSCHINI (1980), o numero de assalariados no Brasil cresceu 

consideravelmente nas decadas de setenta e oitenta, em resposta ao avango do processo 

de consolidacao de relagoes tipicamente capitalistas de trabalho. O aumento do grau de 

urbanizagao e desenvolvimento industrial, elevando o peso das atividades economicas 

urbanas, e principalmente o processo de mecanizacao da agricultura, provocaram a 

intensificagao das relagoes de trabalho assalariadas e, consequentemente, a ampliagao 

dos "empn'gados" como posigao ocupacional hegemonica. Observa-se ainda, como 

parte do m smo processo, uma redugao de autonomos e trabalhadores nao remunerados. 

A penetragao do capital no campo gerou, pois, mudangas nas relagoes sociais de 

produgao e, neste contexto de modificagoes, observa-se a presenga de um elemento que 

e a forga de trabalho remunerada da mulher, 

" A participagao do elemento feminino neste mercado de 

trabalho provoca a quebra de valores culturais, pois o 

patriarca rural nao permite a mulher a venda de sua forga 

de trabalho. Trabalhar para a famflia , a tftulo de ajuda, 

sem remuneragao, sob o comando do pai, marido ou 

irmao, e dificilmente para terceiros, constitui um 

panorama comum as areas rurais do nordeste que, em 

geral, com escasso capital, utilizam tecnicas tradicionais 

de cultivo"(FISCHER & ALBUQUERQUE, 1996: 57). 

Nao resta duvida que, no estado da Paraiba, o processo de assalariamento 

tambem cresceu muito. Segundo alguns autores, o novo modelo de acumulagao adotado 

pela agropecuaria paraibana, a partir da decada de setenta, foi responsavel pela 

expansao do trabalho assalariado no campo16 observado nesse perfodo, e esse 

crescimento foi comum a todas as mesorregioes do estado. 

1 E importante observar que na classe de assalariado os que mais cresceram foram os volantes, 

caracterizados como assalariados temporarios. Em 1980, por exemplo, de 130.742 empregados, 65.194 

(5 2 %) eram volantes e de 11.833 empregados 6.987 (5 9 %) eram volantes. Em 1991, os volantes passaram 

a representar 5 3 % dos assalariados e as volantes 6 8 ,8 % das assalariadas (Tabela 12). 
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Esse processo de assalariamento no estado, por sua vez, se deu mais 

intensamente para os homens que para as mulheres. O crescimento deles foi de 15,68% 

em 1970/60, de 66,99% em 1991/80, caindo apenas em 1980/70, com 10,93%, mas 

alcangou ainda um crescimento de 114,31% no periodo todo (Tabela 12.2). Esse 

aumento do assalariamento provocou concomitantemente uma redugao no numero de 

trabalhadores nao remunerados em 60% e de autonomos em 19%. Assim, vemos que os 

trabalhadores mais importantes em 1960 eram os autonomos seguidos dos nao 

remunerados, mas em 1991 essa realidade se modifica, ganhando mais importancia os 

assalariados a medida que houve uma redugao dos nao remunerados seguidos dos 

autonomo.'. 

No caso das mulheres as categorias mais importantes sao as nao remuneradas, 

autonomas e empregadas. E a mudanga mais importante durante o periodo analisado foi 

portanto a reducao que a categoria nao remunerada sofreu ao lado do aumento da 

importancia relativa e absoluta das autonomas. Isso porque reforga a produgao exercida 

pelas mulheres chefes de familia (a medida que aumenta as autonomas) e aumenta o 

numero de empregadas, embora em menor escala que as autonomas. 

O crescimento das assalariadas ocorreu em indices menores do que os dos 

homens e de forma diferenciada. Em 1970/60, as mulheres assalariadas diminuiram 

(13,53%), em 1980/70 elas cresceram 145,9%. No periodo subsequente, porem, elas 

decrescera n 24,97%, alcangando um crescimento de 59% no periodo todo. Ja as 

autonomas passam a ser o grupo mais numeroso, relativamente, embora tenha alcangado 

um crescimento de apenas 20,5%, em todo o periodo (Tabela 12.2). O crescimento 

significativo das autonomas caracterizou uma diferenga importante para o periodo. 

Enquanto em 1960 o grupo de nao remunerados representava a maior parcela relativa, 

seguida das autonomas e das empregadas. 
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Em 1991 porem, o processo se inverte. As trabalhadoras autonomas passaram 

para o primeiro piano (41,5%), seguida das nao remuneradas e continuando as 

empregadas num terceiro piano, embora tenham crescido significativamente em 59% 

(Tabela 12.1). E importante ressaltar ainda que, ao lado do crescimento das 

trabalhadoras assalariadas e autonomas cresceram tambem as parceiras e as meeiras. 

Entre os homens a grande mudanga e o aumento dos assalariados e a queda dos 

autonomos, denotando uma fragilizagao dos chefes de famflia, que pode estar 

relacionada a safda dos trabalhadores das unidades familiares. Por outro lado, esse 

processo forga o aumento das chefes de famflia, em face do aumento das parceiras e 

meeiras (em 1960 e 1970) e autonomas que assumem o comando das exploragoes com a 

safda dos seus esposos. Dessa forma, afirma-se que "ha varios indfcios de crescimento 

economico: aumento relativo de empregados e empregadores para ambos os sexos; 

declfnio de autonomos(?) e de nao remunerados"(FISCHER & ALBUQUERQUE 

op.cit.: 62). 

Porem, e necessario chamar a atengao para o fato de que a transformagao do 

produtor direto em assalariado nao correspondeu, necessariamente, a uma melhoria do 

padrao de vida da populagao trabalhadora, especificamente a feminina. Apesar dos 

avangos, a maior parte da populagao (homens e mulheres) ocupada na atividade agricola 

em 1991 era nao remunerada ou recebia ate um piso salarial. 

Essa e uma dinamica que acontece no pais como todo, pois e um processo que 

responde ao avango do processo de consolidagao de relagoes tipicamente capitalistas de 

trabalho, e o ingresso do trabalhador assalariado passa a ser uma realidade a partir da 

mecanizagao da agricultura. 



Tabela 12 

Evolugao da PEA na agropecuaria da Paraiba por sexo, segundo 

posigao na ocupagao (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

POSIQA O N A OCUPA QA O 1960 1970 1980 1991 

HOMEM 

EMPREGADOS 67.678 78.293 130.742 145.045 

EMPREGADORES 6.342 3.606 4.260 8.254 

PARC./  MEEIRO 51.932 73.048 27.725 

AUTONOMO 178.491 174.801 145.026 144.540 

NAC REMUNERADO 92.161 74.755 56.773 38.472 

SEM JECLARACAO 4 0 0 0 

TOTAL 396.608 404.503 366.660 336.311 

MULHER 

EMPREGADOS 5.581 4.826 11.833 8.878 

EMPREGADORES 348 150 209 401 

PARC./  MEEIRO 1.560 2.945 995 

AUTONOMO 11.481 16.498 13.096 13.839 

NAO REMUNERADO 16.118 9.015 19.294 10.223 

SEM DECLARACAO 0 322 0 

TOTAL 35.088 33.434 45.949 33.341 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) 1960, 1970,1980 e1991 

t ab . 1.8 
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Fonte; Elaboragao propria com base nos dados da tabela 12. 

Tabela 12.1 

Distribuigao relativa da PEA agropecuaria da Paraiba por sexo, 

segundo posigao na ocupagao (1960-1991) 

POSIQAO NA OCUPAQAO 1960 1970 1980 1991 

HOMEM 

EMPREGADOS 17,06 19,35 35,65 43,13 

EMPREGADORES 1,6 0,89 1,16 2,45 

PARC/  MEEIRO 13,09 18,06 7,56 

AUTONOMO 45 43,21 47,67 42.98 

NAO REMUNERADO 2,.24 18,48 15,48 11,44 

SEM DECLARACAO 0 0 0 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I JLHER 

E 1PREGADOS 15,9 14.43 25,75 26,63 

EMPREGADORES 0,99 0,45 0,45 1,2 

PARC./  MEEIRO 4,44 8,81 2,16 

AUTONOMO 32,72 49,34 28,5 41,51 

NAO REMUNERADO 45,93 26,96 4,.99 30,66 

SEM DECLARAQAO 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T. : 

0 ,.70 0 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) 1960, 1970,1980 e1991 

tab. 1.8 
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Tabela 12.2 

Variagao da PEA na agropecuaria da Parafba por sexo, segundo 

posigao na ocupagao (1960-1991) 

POSICAO NA OCUPAQAO 1970/ 60 1980/ 70 1991/ 80 1991/ 60 

HOMEM 

EMPREGADOS 15,68 66,99 10,93 114,31 

EMPREGADORES - 43,14 18,14 93,75 30,15 

PARC/ ' MEEIRO 40,66 - 62,04 

AUTONOMO - 2,07 - 17,03 - 0,33 - 19,02 

NAO REMUNERADO 18,89 - 24,05 - 32,23 - 60,42 

SEM DECLARAQAO 0 0 0 0 

MULHER 

EMPREGADOS - 13,53 145,9 - 24,97 59,07 

EMPREGADORES - 56,9 39,33 91,87 1,23 

PARC./  MEEIRO 88,78 - 66,21 

AUTONOMO 43,68 - 20,62 5,67 20,54 

NAO REMUNERADO - 44,07 144,02 - 47,01 - 36,57 

SEM DECLARAQAO 0 0 0 0 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) 1960, 1970,1980 e1991 

t ab .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.8 

3.1.2.2 Rendimento Medio mensal17 

Se a situagao do trabalhador brasileiro ja e precaria, com elevada concentragao 

nas faixas salariais inferiores, no caso da mulher trabalhadora isso e ainda mais grave 

por motivos que ja tratamos no primeiro capitulo: praticamente metade das 

trabalhadoras brasileiras ganham menos de um salario minimo e sua presenga e 

marcante entre aqueles nao tern nenhum rendimento. 

Essa realidade pode ser confirmada atraves da situagao das mulheres rurais 

paraibanas. De acordo com a tabela 13.1, as mulheres sem rendimento representavam 

simplesme:tte 49,7%, em 1980, ao passo que os homens representavam 21,6%. Mesmo 

Considerou- se como Rendimento Medio Mensal o rendimento adquir ido pela ocupagao pr incipal . 
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ocorrendo uma queda dessa representatividade, em 1991, tanto para os homens como 

para as mulheres, os indices de 11,4% e 30,6%, respectivamente, ainda sao altos, 

especificamente, no caso das mulheres. 

As mulheres com menos de um salario minimo representavam 48,2% do total de 

trabalhadoras, em 1980, e passaram a representar 52,7%, em 1991. Em termos absolutos 

o numero de trabalhadores com menos de um salario minimo tambem caiu, com 

excegao das mulheres com 1/2 a 1 salario que cresceram 17,4% em 1991/80, que talvez 

tenha sido o fator determinante do aumento relativo (Tabela 13). 

Houve sobretudo, durante o periodo, um crescimento consideravel do numero de 

mulheres com mais de um e ate dois salarios minimos, o mesmo ocorrendo com os 

homens. Isso de alguma forma pode ser um "avanco", mas nao elimina a realidade de 

que a maioria dos trabalhadores estao entre aqueles sem rendimento e aqueles que 

ganham ate um salario minimo, principalmente as mulheres, tida como a classe mais 

discriminada em termos salariais. 

Esta discriminagao e sustentada numa serie de argumentos preconceituosos. 

Assim, 

" 0 peso que assume o emprego rural na Paraiba, ao tempo 

em que reforga os indicadores do baixo nivel de 

desenvolvimento socio-economico do estado, em razao 

dos niveis de remuneragao ai prevalecentes, acentua a 

dimensao da pobreza da maior parte da populagao 

estadual" (MOREIRA & TARGINO, 1997: 261). 

Embora tenha acontecido um aumento no nivel salarial das mulheres entre 1980 

e 1991, ainda e muito grande o indice de trabalhadoras do campo sem nenhum 

rendimento. Essa classe representa ainda (1991), relativamente, 30% do total de 

trabalhadoras (Tabela 13.1), seguida da classe de mulheres que ganham entre 1/4 a 1/2 

salario. 
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Tabela 13 

Evolugao da PEA agropecuaria da Paraiba por sexo, segundo rendimento 

medio mensal (1980-1991) 

RENDIMENTO 

MEDIO 

1980 1991 Variagao 91/ 80 RENDIMENTO 

MEDIO Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

ATE 1/4 42.116 8.419 31.464 4.580 -25,29 - 45 ,59 
1/4 A 1/2 102.953 10.498 92.460 7.952 - 10 ,19 - 24 ,25 

1/2 A 1 106.639 3.265 105.706 3.833 - 0,87 
17,4 

1 A 1 1/2 18.724 361 24.875 638 32 ,85 7,73 

1 1/2 A 2 5.364 100 5.375 154 0,2 54 

2 A 3 4.225 103 5.807 88 37,44 
-14,56 

3 A5 2.351 63 2.272 93 
3,36 47,62 

5 A 10 1.186 39 1.963 105 65,51 169,23 

10 A 20 416 11 713 26 71,39 136,36 

MAIS DE 2C 161 0 388 0 140 ,99 
0 

SR 79.305 22.866 38.471 10.223 -51,49 - 55 ,29 
SD 3220 224 26.817 5.649 - 732,82 2421 

TOTAL 366.660 45.949 336.311 333.341 
-8 

- 27,44 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) de 1980 e1991, tab. 1.10 

Tabela 13.1 

Distribuigao relativa da PEA agropecuaria da Paraiba 

por sexo, rendimento medio mensal (1980-1991) 

RENDIMENTO 

MEDIO 

1930 1991 RENDIMENTO 

MEDIO Homem Mulher Homem Mulher 

ATE 1/4 11,49 18,32 9.35 1..74 

1/4 A 1/2 28,08 22,85 27,49 23,85 

1/2 A 1 29,08 7,1 3,.43 11,5 

1 A 1 1/2 5,11 0,78 7,4 1,91 

1 1/2 A 2 1,46 0,22 1.6 0,46 

2 A 3 1,15 0,22 1,72 0,26 

3 A 5 0,64 0,14 0,67 0,28 

5 A 10 0,32 0,08 0,58 0,31 

10 A2 0 0,11 0,02 0,21 0,08 

MAIS DE 20 0,04 0 0,11 0 

SR 21,63 49,76 11,44 30,66 

SD 0,88 0 7,97 1..94 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) de 1980 e1991 

tab. 1.10 
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3.1.2.3 Horas Trabalhadas18 

Para termos uma ideia da carga de trabalho aicangada pelas mulheres rurais da 

Paraiba, observamos os dados da tabela 14 e 14.1. Estes nos dizem que as mulheres 

trabalharam entre 40 e 49hs, em sua grande maioria, mas essa representatividade 

aumentou no periodo 1991/80 em funcao da diminuigao da importancia no numero de 

mulheres que trabalham entre 30 a 39hs. Ganham tambem importancia os trabalhadores 

com menos de 30hs, todavia, o numero de trabalhadoras com menos de 15hs semanais 

de trabalho cresceu 156,6% no periodo, ao passo que os trabalhadores neste grupo 

cresceram apenas 38,8%. O mesmo ocorreu com os trabalhadores que trabalham de 15 a 

29hs que cresceu 94,7% e as trabalhadoras apenas 16,7%. O indice de trabalhadores 

(tanto homens como mulheres) que trabalham mais de 40hs caiu. 

Resultado: apesar de ter crescido muito o numero de mulheres que trabalha 

menos de 15 hs, a classe que assume maior importancia relativa e a que trabalha mais de 

40hs por semana. E isso so e possivel para as mulheres trabalhadoras da agricultura 

devido a flexibilidade que elas tern para conciliar o seu trabalho no campo com os 

afazeres domesticos. 

Portanto, o argumento de que as mulheres trabalham menos que os homens nao 

se sustenta, pois, como percebemos, as horas trabalhadas nas atividades agropecuarias 

pelas mulheres na Paraiba sao equivalentes as dos homens, principalmente se levarmos 

em consideragao o papel reprodutivo da mulher, que condiciona todas as trabalhadoras a 

realizacao de uma dupla Jornada de trabalho. Por isso nao se sustenta a afirmacao de que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18Registrou- se o numero de horas trabalhadas semanalmente na ocupacao pr incipal . Quando a ocupacao 

pr incipal fosse exercida em mais de um setor de at ividade ou em mais de um estabelecimento, negocio ou 

inst ituicao, f o i registrado o numero de horas semanais trabalhadas em todos eles (IBGE, Censo 

Demograf ico de 1991). 
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o rendimento medio das mulheres e inferior ao dos homens devido ao fato de que o 

numero de horas semanais trabalhadas por elas e inferior, ou seja, as mulheres ganham 

menos porque trabalham menos. 

Tabela 14 

Evolugao da PEA agropecuaria da Paraiba por sexo, segundo 

horas trabalhadas (1980-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HORAS 

TRABALHADAS 

1980 1991 Variagao 91/ 80 HORAS 

TRABALHADAS Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

MENOS DE 15H 1.128 387 2.895 536 156,65 38,5 

15 A2 9 H 14.212 6.474 27.684 7.560 94,79 16,77 

30 A 39H 49.876 14.579 33.918 5.963 - 31,99 - 60 

40 A 49H 294.483 22.683 271.814 19.282 - 7,36 - 14 ,99 

49 A MAIS 0 0 0 0 0 0 

SD 6.961 1.826 0 0 0 0 

TOTAL 366.660 45.949 336.311 33.341 -8 - 27,44 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) de 1980 e1991, tab. 1.13 

Tabela 14.1 

Evolugao da PEA agropecuaria da Paraiba por sexo 

em termos relativos, segundo horas trabalhadas 

(1980-1991) 

HORAS 1980 

TRABALHADAS Homem Mulher Homem Mulher 

MENOS DE 15H 0,3 0,84 0,86 1,6 

15 A2 9 H 3,88 14,09 8,23 17,88 

30 A 39H 13,6 31,73 10,08 22,67 

40 A 49H 80,31 49,36 80,82 57.83 

49 A MAIS 0 0 0 0 

SD 0 3,97 0 0 

1991 

tab. 1.13 
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3.1.2.4 Contribuicao a Previdencia19 

A contribuicao a previdencia e um indicador colocado pelos censos que mostra o 

lado formal do trabalho, muito embora parte dos contribuintes estejam entre os 

autonomos que, permanecendo no setor informal, sao contribuintes. Formalmente o 

numero de contribuintes do setor primario paraibano, ocupados nas atividades 

agropecuarias, cresceu em torno de 500% para as mulheres e apenas 9,98% para os 

homens no periodo 1991/80. Isso se deve ao aumento da PEA assalariada/autonoma. 

(Tabelas 15 e 15.1) 

Apesar disso, o indice de nao-contribuintes ainda e muito alto. Em 1980, o 

indice de mulheres nao-contribuintes era de 92,85%, passando para 94,49% em 1991. 

Isso, porem, pode esta relacionado a existencia tambem de um grande numero de 

trabalhadores assalariados sem carteira assinada, principalmente nas atividades 

agricolas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Para pessoas que exerceram uma ocupacao no anterior a data do censo, f o i invest igado se eram 

contribuintes para o Inst ituto da Previdencia e a dependencia administ rat iva a que pertenciam 

considerando Inst i tuto: Federal, Estadual ou Municipal (IBGE, Censo de 1980). 
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Tabela 15 

Evolugao da PEA agropecuaria da Paraiba por sexo, segundo 

contribuicao a Previdencia (1980-1991) 

CONTRIBUIQAO 
1980 1991 Variagao 91/ 80 

CONTRIBUIQAO 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

CONTRIBUINTES 20.179 243 22.193 1.460 9.98 500.82 

NAO CONTRIB. 327.497 41.895 310.629 31.507 5.15 24.79 

SD 18.984 2.982 3.487 378 81.6 90.18 

TOTAL 366.660 45.949 336.309 33.345 -8 - 27,44 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao- de- obra) de 1980 e1991, tab.1.22 

Tabela 15. 1 

Distribuigao relativa da PEA agropecuaria da Parafba por 

sexo, segundo contribuicao a Previdencia 

(1980-1991) 

CONTRIBUIQAO 
1980 1991 

CONTRIBUIQAO 
Homem Mulher Homem Mulher 

CONTRIBUINTES 5.50 0.54 6.6 4.38 

NAO CONTRIB. 89.32 92,85 92.36 94.49 

SD 5,18 6.61 1.07 1.13 

Fonte: FIBGE, Censos Demograf icos (mao- de- obra) de 1980 e1991 

tab. 1.22 
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3 .2 Fatores Individuais 

A participagao da mulher no mercado de trabalho depende de uma serie de 

fatores que ultrapassam aos fatores estruturais ligados a necessidade do mercado. A 

posigao que ela ocupa na unidade familiar interfere de forma direta no seu ingresso no 

trabalho fora de casa. As variaveis individuais que condicionam essa participagao da 

mulher no trabalho sao: idade, estado conjugal, escolaridade, presenga de filhos, etc. 

Por isso a necessidade de relacionar aqui estas caracterfsticas individuais com 

trabalho, e assim obtermos o perfil da trabalhadora do campo paraibano e suas 

mudangas ao longo dos anos em estudo. 

3.2.1 Idade 

A realidade brasileira e que, a medida que se avanga a idade, as taxas de 

participagao feminina no trabalho tendem a declinar, por causa dos efeitos do casamento 

e da maternidade, mostrando que o trabalho feminino e mais afetado pelos atributos 

pessoais do que o masculino. 

No campo, especificamente, o perfil etario e mais irregular porque a natureza do 

trabalho exige uma maior conciliagao com as responsabilidades femininas. Isso leva a 

predominancia da participagao dos mais jovens, embora esses dados tenham oscilado 

bastante. 

No caso do campo do estado da Paraiba, o fato curioso e que apesar da 

predominancia das mulheres com ate 29 anos no trabalho, observa-se (Tabela 16.2) um 

largo crescimento das mulheres ocupadas com mais de 40 anos. Nos anos sessenta, a 

faixa etari de 40 a 49 anos cresceu 18,5% e a de 50 a 59 anos, 20,3%. Nos anos oitenta, 
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porem, o crescimento foi ainda maior, de 43,7% e 53,9%, respectivamente. Mas foi 

significativo, tambem, o crescimento das mulheres trabalhadoras na faixa de 30 a 39 

anos (54,4%) em 1980/70 que, embora tenha caido 24,4% em 1991/80, alcangou 

crescimento durante o periodo (27,5%). Enquanto isso, houve uma grande saida do 

campo das mulheres rnais novas (43,6%) na faixa de 10 a 29 anos, evidenciando 

contudo a transferencia destas para outros setores, principalmente o setor terciario que 

tern maior interesse nas mulheres mais novas. Foi diferente, portanto, com os homens, 

pois eles experimentaram queda em quase todas as faixas etarias no periodo, exceto na 

faixa de 70 anos a mais. 

A conclusao mais importante que os dados confirmam e que na Paraiba no 

periodo analisado, as mulheres rurais mais velhas ficaram para u trabalho do campo a 

medida que as mulheres com mais de 40 anos assumem maior importancia relativa 

mostrando todavia que o campo paraibano envelheceu no periodo, e que o processo de 

imigragao expulsou do campo as mulheres mais novas. Esse fato pode ser explicado, 

tambem, pela imigracao dos chefes de familias, obrigando as esposas que ficaram a 

ingressarem no trabalho. Percebemos enfim, a saida dos homens de todas as idades e 

das mulheres mais novas bem como a permanencia das mulheres mais velhas. 



Tabela 16 

Evolugao da PEA agropecuaria da Paraiba por sexo, 

segundo idade(1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDADE 1960 1970 1980 1991 

HOMEM 

10 A 19 ANOS 96.522 104.303 105.578 78.853 

20 A 29 " 90.122 88.543 70.718 74.904 

30 A 39 " 70.412 2.230 58.204 52.641 

40 A 49 " 60.039 5.084 48.628 48.050 

50 A 59 " 40.310 47.005 43.987 38.612 

60 A 69 " 27.632 29.131 29.401 29.348 

7 0 OU MAIS 10.866 14.343 9.464 13.903 

SEM DECLARACAO 705 864 680 0 

TOTAL 396.608 404.503 366.660 336.311 

MULHER 

1C A 19 ANOS 11.126 8.150 13.223 6.268 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2r A 29 " 7.437 6.368 6.413 4.203 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31 \39 " 4.489 4.910 7.584 5.727 

40 A 49 " 4.366 5.174 7.965 6.963 

50 A 59 " 3.736 4.497 6.464 6.128 

60 A 69 " 2.794 2.869 3.459 3.330 

70 OU MAIS 1.083 1.362 792 720 

SEM DECLARACAO 67 104 49 2 

TOTAL 35.098 3.434 45.949 33.341 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao-de-obra) de 1960, 1970,1980 e 

1991 - tab. 1.8 
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados da tabela 16. 

Grafico 11.1 

Evolucao da PEA masculina agropecuaria da Paraiba, se gundo idade 

(1960-1991) 
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Fonte: Elaboragao propria com base nos dados da tabela 16. 



Tabela 16.1 

Distribuigao relativa da PEA agropecuaria da Paraiba 

por sexo, segundo idade (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDADE 1960 1970 1980 1991 

HOMEM 

10 A 19ANOS 24.33 25.78 28.79 23.44 

20 A 29 " 22.72 22.89 19.29 22.27 

30 A 39 " 17.75 15.38 15.87 15.65 

40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 49 " 15.14 14.36 13.26 14.29 

50 /> 59 " 10.16 11.62 11.99 11.48 

60 A 59 " 6.97 7.20 8.02 8.72 

7 0 OU MAIS 2.74 3.54 2.58 41.73 

SEM DECLARACAO 0.17 0.21 0.18 0 

MULHER 

10 A 19 ANOS 31.70 24.38 28.77 18.79 

20 A 29 " 21.19 19.05 13.96 12.60 

30 A 39 " 12.79 14.68 16.96 17.17 

40 A 49 " 12.44 15.47 16.50 20.88 

50 A 59 " 10.64 13.45 17.33 18.38 

60 A 69 " 7.96 8.58 14.07 9.99 

70 OU MAIS 3.08 4.07 7.53 2.16 

SEM DECLARACAO 0 0.31 1.72 O 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao-de-obra) de 1960, 1970,1980 

e 1991, tab. 1.8 



Tabela 16.2 

Variacao da PEA agropecuaria da Paraiba por sexo, 

segundo idade (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDADE 1970:'6O 1980/70 1991/80 1991/60 

HOMEM 

10 A 19 ANOS 8.06 1.22 -25 -18 

20 A 29 " -2 -20 6 -17 

30 A 39 " -12 -6 -10 -25 

40 A 49 " -3 -16 -1 -33 

50 A 59 " 17 -6 -12 -4 

60 A 69 " 5.42 0.93 0 6 

7 0 OU MAIS 32 -34 46.9 27.95 

SEM DECLARACAO 22.55 21.3 0 0 

MULHER 

10 A 19 ANOS -27 62.24 -53 -44 

2 0 , ' 29 " -14 0.71 -34 -43 

30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 39 " 9.38 54.46 -24 27.58 

40 A 49 " 18.5 53.94 -13 59.48 

50 A 59 " 20.37 43.74 -5 64.02 

60 A 69 " 3 20.56 3.73 19.18 

70 OU MAIS 25.76 41.85 -9,09 -34 

SEM DECLARACAO 55.22 -53 -95,92 -97 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao-de-obra) de 1960, 1970,1980 

e 1991 tab. 1.8 
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3.2.2 Escolaridade2' 

E evidente que a participacao das mulheres na forga de trabalho aumenta a 

medida que aumenta o seu nivel de escolaridade, diminuindo tambem as diferengas 

existentes entre os sexos. Porem, 

"O fato da mulher mais instruida ingressar mais 

intensamente no mercado de trabalho nao afeta porem, 

significativamente, o padrao de participagao feminina, por 

ser relativamente reduzida o numero de trabalhadoras com 

escolaridade superior"(MIRANDA apud BRUSCHINI, 

1985: 72). 

Alem disso, isso nao implica dizer que essa ascensao tenha eliminado a 

estratificagao entre os sexos e varios tipos de d i sc r imina tes . A educaqao apenas 

oferece as mulheres mais oportunidades de trabalho. 

Se formos analisar o nivel educacional nos diferentes setores de atividades, 

notaremo. diferengas nas exigencias educacionais de cada setor. As atividades 

agropecuarias, por exemplo, sao as que absorvem a maior proporgao de nao-

alfabetizados. 

Os trabalhadores rurais da Paraiba sao, em sua maioria, sem instrucao, ou seja, 

nao sao alfabetizados. Mais de 75% dos homens rurais (das atividades agropecuarias) 

em 1960 e 82% das mulheres nao tinham qualquer instrugao. Esse percentual chegou a 

66,3% para os homens e 62,3% para as mulheres em 1991(Tabela 17.1). 

Mesmo sabendo que a grande maioria da populagao trabalhadora rural paraibana 

e sem instrugao, e possivel verificar, na regiao, avangos neste aspecto. O nivel de 

20 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA classifkcTcao de anos de estudo foi obtida em funcao da serie e do grau mais elevado das pessoas que 

estavam frequeiUando ou haviam frequentado a escola. Consideraram 4 anos para as que frequentavam 1° 

grau do suf etivo, 8 anos para as que frequentavam 2° grau do supletivo; 12 anos para as que 

frequentavam vestibular e 17 anos ou mais para os cursos de mestrado e doutorado. As pessoas que so 

declararam a serie ou o grau foram consideradas no grupo de nao determinados (IBGE, Censo de 1991). 
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escolaridade dos trabalhadores cresceu muito no periodo analisado, fazendo com que o 

indice de analfabetos diminufsse. O crescimento se deu em nivel mais elevado entre as 

mulheres que conseguiram se escolarizar em maior numero (Tabela 17). O numero de 

mulheres na classe de 1 a 3 anos de estudo cresceu 86% (4.433) na decada de setenta, 

enquanto a dos homens caiu 9% (6.722). Na decada de oitenta, ocorre o contrario, ha 

uma diminuigao do numero de mulheres nesta classe de 15%, ao passo que o numero 

de homens cresceu 9,3%. Mas no periodo como urn todo as mulheres da classe de 1 a 3 

anos de esiudo cresceram 44,1%, enquanto o numero de homens nesta classe declinou 

15,9% (Tabela 17.2). 

Em contrapartida, podemos perceber a elevagao na escolaridade das 

trabalhadoras rurais se levarmos em conta o significativo crescimento das demais 

classes de 4 a 7 anos; 8 a 10 anos e de 10 anos a mais de estudo, que ocorreu de forma 

bem superior a dos homens. A tabela 17.2 mostra que a classe que mais cresceu foi das 

mulheres de 8 a 10 anos de estudo em 1960 (81,8%) e a dos homens apenas 74,3%. Ja 

em 1970, o crescimento maior ficou para a classe de 10 anos a mais com 1.400%; e, em 

1980, de 253,8%. O crescimento, portanto, varia entre as classes de 8 a 10 e 10 anos a 

mais de < tudo. Os dados mostram um resultado satisfatorio em favor da mulher 

quando estas chegaram ao final do periodo com uma taxa de crescimento de 3.145% 

para a classe de 10 anos a mais de estudo, enquanto que os homens atingiram apenas 

856,7%. 

E notorio que, apesar do aumento do nivel de escolaridade das mulheres no 

periodo analisado, a predominancia e de mulheres analfabetas nas atividades 

agropecuarias da Paraiba e, por sua vez, no meio rural. Vimos portanto, que o nivel de 

instrucao nao chega a repercutir no trabalho das agricultoras, pois os empregos sao tao 

poucos especializados que nao exigem tanta qualificagao. 
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Em m, houve urn aumento do nivel de escolarizacao de ambos os sexos no 

campo, maszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA predom in am  ainda os trabalhadores analfabetos, ou seja, as trabalhadoras 

do campo paraibano sao, na sua maioria, analfabetas. 

Tabela 17 

Evolucao da PEA agropecuaria da Paraiba por sexo, segundo 

escolaridade (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS 1960 1970 1980 1991 

HOMEM 

1 A 3 ANOS 88.304 74.652 67.930 74.249 

4 A 7 " 9.831 8.834 22.014 32.477 

8 A 10 " 339 591 1.468 3.490 

1 A MAIS 306 280 716 2.897 

SEM INSTRUCAO 297.828 319.757 274.483 223.134 

SEM DECLARACAO 0 389 49 64 

TOTAL 396.608 404.503 366.660 336.311 

MULHER 

1 A 3 ANOS 5.646 5.149 9.582 8.136 

4 A 7 " 616 740 2.372 3.794 

8 A 10 " 11 19 78 276 

10 A MAIS 11 4 60 357 

SEM INSTRUCAO 28.814 27.514 33.847 20.779 

SEM DECLARAQAO 0 8 10 0 

TOTAL 35.098 33.43^ 45.949 33.342 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao-de-obra) de 1960, 1970,1980 

e 1991 tab. 1.3 
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabelal7. 

Grafico 12.1 

Evolucao da PEA masculina agropecuaria da Paraiba, se gundo 

escolaridade (1960-1991) 
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabelal7 



Tabela 17.1 

Distribuigao relativa da PEA agropecuaria da Paraiba 

por sexo, segundo escolaridade (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS 1960 1970 1980 1991 

HOMEM 

1 A 3 ANOS 22.26 18.45 18.53 22.08 

4 A 7 " 2.48 2.18 6 9.66 

8 A • 0 " 0.08 0.15 0.40 1.04 

11 A MAIS 0 0.07 0.19 0.86 

SEfv NSTRUCAO 75.09 78.99 74.86 66.35 

SEM DECLARACAO 0 0.09 0.01 0.02 

MULHER 

1 A 3 ANOS 16.08 15.40 20.85 24.40 

4 A 7 " 1.75 2.21 5.16 11.38 

8 A 10 " 0.03 0.06 0.17 0.83 

10 A MAIS 0.03 0 0.13 1.07 

SEM INSTRUCAO 82.09 82.29 73.66 62.32 

SEM DECLARACAO 0 0 0 0 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao-de-obra) de 1960, 1970,1980 

e 1991 tab. 1.3 



Tabela 17.2 

Variacao da PEA agropecuaria da Paraiba 

por sexo, segundo escolaridade (1960-1991) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANOS 1970/60 1980/70 1991/80 

HOMEM 

I A 3 ANOS 

4 A 7 " 

8 A 10 " 

II A MAIS 

SEM INSTRUQAO 

SEM DECLARACAO 

-15 

-19 

74 

-8 

7 

0 

-9 

149,2 

148,39 

155,71 

-14,16 

87,4 

9,3 

48 

137,74 

305 

-18,71 

31 

MULHER 

1 A 3 ANOS 

4 A 7 " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I \ 1 0 " 

1 A MAIS 

SEM INSTRUQAO 

SEM DECLARAQAO 

-8,8 

20,13 

81,81 

-63,64 

-4,51 

0 

86,09 

220,54 

310,53 

1400 

23,02 

25 

15,09 

59,95 

253,85 

495 

-38,61 

0 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao-de-obra) de 1960, 1970,1980 

e 1991 tab. 1.3 
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3.2.3 Estado Conjugal21 

Infelizmente os censos de 1960 e 1991 tambem nao fornecem dados que nos 

permitam observar a PEA no setor agropecuario da Paraiba, nem por estado conjugal 

nem por situagao de domicilio. Para termos um ligeira ideia, nos limitaremos apenas 

aos anos de 1970 e 1980. 

Em geral, de acordo com BRUSCNINI (1989), as taxas mais altas de atividades 

das mulheres encontram-se entre as mulheres separadas, pois elas nao contam com o 

apoio financeiro de seus maridos; devendo, pois, arcar com a chefia de suas familias. 

Em seguida, vem as solteiras, que por serem jovens sao preferidas pelos empregadores. 

Quanto as casadas, sua participagao e mais baixa devido a discriminagao existente no 

mercado de trabalho e tambem pelos obstaculos oferecidos pela familia. Uma pesquisa 

realizada pela mesma autora acima citada, nos anos noventa, revelou um crescimento da 

participagao de mulheres casadas e com filhos no mercado de trabalho. Isso pode ser 

atribuido, entre outros motivos, a um pressao economica. 

No eampo paraibano essa realidade muda. A participagao das casadas e muito 

maior, sobretudo das que se dedicam as atividades agropecuarias baseadas na pequena 

produgao familiar, ficando aquem apenas das solteiras. Em 1970, essas mulheres 

casadas representavam 14,19% do total de mulheres do setor agropecuario, passando 

para 32,28% em 1980. E importante salientar, que elas alcangaram um crescimento de 

249% durante o periodo. As solteiras cresceram 58% no mesmo periodo, ganhando 

21 Levou-se em consideracao a condicao de pessoas em relacao ao fato de viverem em companhia de 

conjuge, em decorrencia de casamento civil, religioso, civil e religioso ou de uniao consensual estavel. De 

acordo com o criterio adotado, as pessoas foram distribufdas nas seguintes classes: solteiras, casadas 

(incluindo as juntas de forma estavel); separadas (sem desquite ou divorcio); desquitadas; divorciadas e 

viuvas (IBG1-, Censo de 1980). 



101 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

importancia relativa. 0 grupo das viuvas e separadas caiu e perdeu importancia relativa 

(Tabelas 18 e 18.1). 

Se fizermos essa distribuigao por sexo, fica evidente as diferengas entre homens 

e mulheres. A forca de trabalho masculina e constitufda predominantemente dos 

casados, com mais de 50%, seguido dos solteiros. Ocorre que, entre os anos 70 e 80, 

essa realidade variou de forma inversa a das mulheres, pois enquanto o numero de 

casados caiu 5%, o numero de solteiros cresceu 13%. 

Verifica-se entao, que a mulher casada foi impulsionada pela necessidade de 

complementer a renda familiar. Por outro lado, no caso das mulheres rurais, elas foram 

obrigadas a assumir as atividades do campo ja que seus maridos migraram em busca de 

melhores condigoes de vida. Tambem existe nas unidades agricolas uma capacidade de 

se incorporar o trabalho de mulheres da familia, pois as mulheres casadas e com filhos 

podem conciliar melhor o trabalho produtivo com o trabalho de casa. 

Alem desses fatores, e relevante enfatizar a participagao das mulhereszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA chefes de 

familias, pois mesmo nao sendo possivel, a luz dos Censos Demograficos, organizar 

dados a respeito, podemos deduzir que o aumento das familias chefiadas por mulheres e 

um fenomeno que, embora mais intenso nas zonas urbanas, apresenta-se de forma 

generalizada em todo o pais, onde a pobreza e acentuada; seja porque as mulheres 

provem o sustento total da familia, seja porque nao tern companheiros, ou mesmo 

porque eles tiveram que se ausentar para trabalhar em outro lugar. O aumento do 

numero de mulheres na PEA paraibana, especificamente aquelas ocupadas nas atividade 

agropecuarias, comprovaram essa hipotese. 

Embora predomine ainda a participagao das mulheres solteiras, houve o ingresso 

massivo das mulheres casadas nas atividades do campo. Ao passo que o numero de 

homens casados caiu. 



Tabela 18 

Evolugao e variagao da PEA agropecuaria da Paraiba por sexo, 

segundo estado conjugal (1970-1980)* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTADO CONJUGAL 1970 1980 Variacao 80/70 

HOMEM 

SOLTEIRO 125.301 142.248 14 

CASADOS 226.845 213.583 -6 

SEPARADOS 4.192 3.276 -22 

VIUVOS 7.057 3.899 -45 

SD 165 3.654 2.115 

TOTAL 363.560 366.660 0.85 

MULHER 

SOLTEIRA 12.991 20.621 58.73 

CASADAS 4.309 15.055 249.38 

SEPARADAS 5.553 4.139 -25 

VIUVAS 7.474 4.267 -43 

SD 26 1.867 7 080 

TOTAL 30.353 45.949 51.38 

Fonte: FIBGE, Censos Derr>ograficos (mao-de-obra) de 1970 e 1980 

tab. 1.3 

* Aqui sao consideradas apenas pessoas de 15 anos ou mais o que repercute nos numeros. 
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Grafico 13.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evolucao da P E Afe minina na agropecuaria da Paraiba, se gundo 

estado conjugua l (1970-1980) 
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Fonte: Elaboracao propria com base nos dados da tabela 18 

Tabela 18.1 

Distribuigao relativa da PEA agropecuaria 

da Paraiba por sexo, segundo 

estado conjugual (1970-1980) 

ESTADO CONJUGAL 1970 1980 

HOMEM 

SOLTEIRO 34.46 38.79 

CASADOS 62.39 58.25 

SEPARADOS 1.15 0.89 

VIUVOS 1.94 1.06 

SD 0.04 0.99 

MULHER 

SOLTEIRA 42.80 44.88 

CASADAS 14.19 32.28 

SEPARADAS 18.29 9 

VIUVAS 24.63 9,28 

SD 0.08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-r-r. : 

4.06 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao-de-obra) 

e 1970,e 1980 tab. 1.3 
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3.2.4 Presenca de Filhos 

Na agricultura, o efeito da presenca de filhos nao constitui uma limitagao ao 

trabalho da mulher, ao contrario, a presenga de filhos pode ate favorecer o trabalho, na 

medida em que muitas vezes os proprios filhos se encarregam dos cuidados com a casa. 

Na zona urbana, a presenca de filhos restringe a participagao feminina nas atividades 

produtivas, pois o tipo de atividade economica nao e favoravel a conciliagao do mesmo 

com a atividade domestica. 

A realidade das mulheres rurais paraibanas no periodo 1960-1980 demonstra, 

atraves dos dados da Tabela 19, que o numero de mulheres com filhos nas atividades 

agropecuarias tern crescido bastante. Em 1960, o numero de mulheres com filhos era de 

13.404, passando para 17.032 em 1970 (cresceu 27%), e chegando a 24.767 em 1980 

(cresceu 45%). O final do periodo, portanto, alcanga um crescimento de 84,77%, 

demonstrando, assim, que a presenga de filhos nao tern sido realmente um obstaculo a 

participagao das mulheres nas atividades agropecuarias, e por sua vez, na forga de 

trabalho rural paraibana. 

Tabela 19 

Evolugao do numero de mulheres com filhos na 

agropecuaria da Paraiba (1960-1980) 

ANOS 
Mulheres 

com filhos 

Variacao 
ANOS 

Mulheres 

com filhos Anos Va zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

1960 13.404 70/60 3.626 27,06 

1970 17.032 80/70 7.735 45 

1980 24.767 80/60 11.363 84,77 

Fonte: FIBGE, Censos Demograficos (mao-de-obra) 1960, 1970 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e 1980. 
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3.3 Conclusao 

Segundo a analise dos dados, por nos realizada, podemos destacar alguns 

resultados: o primeiro deles e que as mulheres residentes no meio rural paraibano no 

periodo analisado (1960-1991) tern se deslocado crescentemente para as atividades 

consideradas femininas, que sao aquelas que fazem parte do setor terciario. Dentro 

deste, as atividades ligadas a prestagao de servicos (que inclui a atividade domestica 

remunerada) e ao ensino cresceram significativamente. Enquanto isso, as atividades 

agropecuarias, que sao tipicas da mulher rural, tern perdido importancia para as 

mesmas, c'ecrescendo tanto em termos relativos como absolutes, como reflexo do 

processo d_modernizagao da agricultura. 

Quanto a analise das condigoes de trabalho das mulheres agricultoras da Paraiba, 

os dados nos mostraram que as mulheres autonomas passaram a predominar com a 

queda das nao remuneradas. Houve tambem um crescimento consideravel das 

assalariadas. 

Na questao salarial houve tambem "avancp", pois cresceu o numero de mulheres 

com renda de mais de um salario minimo, e decresceu o das sem rendimento ou que 

ganham menos de 1/2 salario minimo. Entretanto, o que predomina no meio rural da 

Paraiba sao as mulheres com menos de um salario minimo e aquelas que nao tern 

rendimento, mostrando, assim, a persistencia da discriminacao salarial sobre a mulher. 

Isso nao o orre pelo fato da mulher trabalhar menos, pois os dados mostraram que as 

mulheres dedicadas a atividades agropecuarias trabalham um numero de horas 

equivalente ao dos homens. A maioria delas trabalha entre 30 e 49 horas semanais, 
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emborazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tenha diminufdo esse contigente e aumentado o das que trabalham menos tempo 

por semana. 

A participagao da mulher rural paraibana no mercado de trabalho, quando 

levados em conta fatores individuals como: idade, escolaridade, estado civil e presenga 

de filhos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tern demonstrado algumas especificidades. Nas atividades agropecuarias, tern 

sido marcante a presenga crescente de mulheres mais velhas, ou com mais de 40 anos, 

diminuindo as mais jovens. Tambem predominam as nao alfabetizadas, embora tenha 

crescido muito o indice de alfabetizagao. Quanto ao estado conjugual, cresceu muito o 

numero de trabalhadoras casadas, embora as trabalhadoras solteiras sejam maioria. Os 

filhos nao atrapalham a presenga das mulheres nas atividades ja que o numero de 

mulheres com filhos cresceu nas atividades agropecuarias. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Mesmo considerando os problemas inerentes ao conceito de trabalho adotado 

pelas fontes estatisticas, que subestimam o volume real das atividades das mulheres 

indispensaveis a producao social, foi possivel constatar um crescimento significativo da 

participagao da mulher na forca de trabalho brasileira tanto no meio urbano como rural, 

principalmente a partir da decada de sessenta, quando o pais apresenta fortes mudangas 

economicas e sociais. Isso nos leva a crer que esse crescimento teria alcangado um 

volume muito maior, caso inexistisse a impropriedade no uso dos conceitos de atividade 

e inatividade usados pelos Censos Demograficos, no periodo da analise. Porem, ja se 

discute sobre as mudangas nestes conceitos na decada de noventa. 

Esse processo de mudanga se torna ainda mais relevante quando se refere ao 

trabalho das mulheres rurais ocupadas nas atividades agricolas, pois este e ainda mais 

subestimado, face ao carater de "ajuda" que assume, devido ao fato de nao existir uma 

separagao nitida entre o espago domestico e o espago onde e realizada a atividade 

agricola: um acaba sendo visto como extensao do outro. 
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As mudangas referentes a forca de trabalho no meio rural ocorreram, mesmo na 

regiao Nordeste, onde o impacto da ruralidade ainda e muito forte. Elas aconteceram e 

estao pautadas, basicamente, na transferencia das mulheres das atividades agropecuarias 

para outras atividades (principalmente aquelas do setor terciario). 

A mobilidade populacional ocorrida no periodo foi muito importante nesse 

processo, pois atraves da migragao campo-cidade, como um fenomeno basicamente 

feminino, populacao rural, que no inicio era majoritariamente feminina, passou, em 

1991, a ser masculina. 

Os dados nos revelam ainda um crescimento acentuado da participagao feminina 

no mercado de trabalho brasileiro de forma mais intensa que a masculina. Esse 

crescimento, na Paraiba, foi significativo tanto para o meio urbano como para o meio 

rural, embora neste ultimo tenha alcangado um indice inferior. Essa afirmagao pode ser 

comprovada, atraves dos dados analisados, tanto pelo crescimento da participagao 

feminina na PEA, como nas taxas de atividade. Contudo, a abertura de novas 

oportunidades de emprego para a mulher rural paraibana e a reacomodagao das mesmas 

em setores em que, ate um certo tempo, elas nao participavam, sugerem que ha outras 

explicagoes para o incremento do contigente de trabalhadoras que nao so a necessidade 

de renda ou necessidade economica. 

O trabalho feminino no setor terciario paraibano e o que mais cresceu no 

periodo, e, nos anos oitenta e noventa, esse setor passou a gerar mais ocupagoes que o 

setor agricola. Os homens, ao contrario, seguem ampliando as ocupagoes agricolas. No 

terciario, as mulheres se ocupam mais do ENSINO, PRESTACAO DE SERVICOS e 

ADMINISTRACAO. Isso demonstra a grande responsabilidade do Estado e seu 

aparelho na criagao de empregos rurais nao agricolas. 
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Decresceu, portanto, a participagao da mulher paraibana, na forga de trabalho da 

agricultura (setor primario), perdendo importancia relativa para outros setores, passando 

da primeira para segunda maior fonte de participagao feminina do estado. E importante 

observar que essa diminuigao das mulheres rurais na agricultura e praticamente igual ao 

aumento das mulheres urbanas nesta mesma atividade. 

Por outro lado, nao se pode negar a importancia da agricultura como fonte de 

emprego feminino e as importantes modificagoes acontecidas neste setor no periodo 

que nos referimos. Essas modificagoes resultaram na expansao do trabalho assalariado 

das mulheres com consequente proletarizagao, e tambem no aumento das autonomas. 

Percebemos que as mudangas enfrentadas pelo pais nos dois momentos (de 

expansao economica e de aguda crise) afetaram sobremaneira a mulher (urbana e rural), 

principalmente no que se refere a sua insergao no mercado de trabalho. Podemos 

considerar pie a ampliagao do contigente de trabalhadoras foi uma das mudangas mais 

importantes ocorridas no pais. 

Esse diagnostico, ora apresentado, e confirmado pela rcalidade paraibana no 

periodo 1960-1991, que englobou as duas decadas de importantes mudangas na 

conjuntura economica do pais (1970 e 1980). Houve de fato uma mudanga demografica 

que significou grande aumento da populagao do estado, mais masculina do que 

feminina, o que levou a queda da populagao rural, revelando um processo migratorio. 

Ou seja, uma transferencia das mulheres do meio rural para o urbano como estrategia de 

sobrevivencia, em virtude do agravamento do quadro economico. 

Vimos que a agricultura paraibana denota um perfil com caracteristicas muito 

especifica em determinados aspectos. Ha um predominancia, por exemplo, de mulheres 

nao alfabetizadas (ja que as atividades nao exigem tanta instrugao) mesmo considerando 

o crescimento do grupo de mulheres com 7 anos de estudo e a queda das sem instrugao. 
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Alem disso, o novo contigente de trabalhadoras do campo e agora (1991) composto por 

mulheres mais velhas (e nos parece que as mais novas e que migraram) e casadas. 

Apesar de predominarem as solteiras, houve um ingresso acentuado das mulheres 

casadas (e com filhos) no mercado de trabalho, isso porque as mulheres, sem diivida, 

evoluiram em termos de comportamento, de informagao, mudando a visao do seu papel 

na sociedade. A expansao da escolaridade pode ser encarada como um dos motivos para 

essa nova realidade, principalmente, como um motivador para levar as mulheres ao 

trabalho. 

E certo que o aumento das mulheres mais velhas e casadas no campo paraibano 

reflete principalmente uma conseqiiencia do exodo rural, que expulsou os seus 

companheiros, forgando-as a assumirem o comando da exploragao. Isso foi comprovado 

com o grande crescimento das mulheres autonomas ou de mulheres chefes de familia. 

Quanto as condicoes de trabalho, outra realidade imperante no campo brasileiro, 

e por sua vez, no paraibano, e a predominancia de mulheres nao remuneradas. Mas esta 

classe, felizmente, sofreu diminuigao junto as que ganham ate 1/2 salario minimo, 

crescendo por outro lado, o grupo de assalariada com salarios acima de 1/2. 

Apesar de avangos significativos com relagao ao trabalho da mulher, 

especificamente, a do meio rural (em 1960-1991), a grande maioria ainda esta 

localizada nas ocupagoes de menor prestigio social e, geralmente, recebendo salario 

inferior ao dos homens; mesmo com o pequeno avango neste sentido, tendo tambem, 

um menor acesso as garantias trabalhistas. As mulheres trabalham, na sua maioria, entre 

30 e 49 horas semanais embora tenha se verificado, no periodo estudado, uma tendencia 

de diminuigao dessa Jornada. 

Mas a ela ainda esta reservado a dupla Jornada de trabalho, pois, se elas 

trabalham um numero de horas equivalente a dos homens fora de casa, exercem ainda as 
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atividades no proprio domicilio, acarretando, portanto, uma sobrecarga fisica e mental. 

Isso mostra que nao ha uma relagao simples e direta entre a incorporagao da mulher no 

mercado de trabalho e sua emancipagao, se levarmos em consideragao que existe uma 

discriminagao em termos de salarios e uma persistencia a dupla Jornada de trabalho. 

Os avangos na questao do trabalho feminino na decada de noventa refletem as 

discussoes levantadas sobre Genero pelos especialistas das ciencias sociais a partir da 

decada de setenta. O levantamento de varios questionamentos tern repercutido na forma 

de captagao dos dados pelas fontes estatisticas, contribuindo para um aumento na 

participagao feminina no mercado de trabalho ainda mais significative Neste sentido, 

naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA podemos desprezar a contribuigao das proprias mulheres na medida em que vem se 

conscientizando cada vez mais do seu papel na sociedade e denunciando discriminagoes 

atraves de sua participagao nos movimentos sociais. 

Esse trabalho, portanto, abre caminhos para futuras e novas pesquisas sobre o 

assunto, principalmente no que se refere ao volume da participagao feminina na forga de 

trabalho, seja urbana ou rural, na decada de noventa, considerando o conceito de 

trabalho e sua ampliagao. 
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