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RESUMO: este trabalho tern como principal objetivo fazer uma analise comparativa sobre
teorias elaboradas por soci6logos e antrop6logos acerca de mudan9as nas rela90es familiares e
de parentesco ocasionadas pelo avan90 do processo de urbaniza9ao e industrializa9ao na
sociedade brasileira. Delimitamos nosso universo de analise optando por autores que estudaram
o processo de socializa9ao de crian9as e as rela90es de parentesco em locais diferenciados,
caracterizados por: relative isolamento dos centros urbanos; espa90s intermediarios entre 0
urbano e 0 rural e, finalmente, a analise de fanu1ias cujo espa90 de vivencia e 0 centro urbano
por excelencia. Embora as teorias desenvolvidas sobre 0 tema advoguem urn enfraquecimento
dos lac;;osfamiliares com 0 processo de urbaniza9ao e industrializa9ao, assistimos, nos dias
atuais, uma revaloriza9ao do papel da farm1iapor parte do Estado que, ao implementar politic as
publicas voltadas para a crian9a, adolescente, idoso, mulher, entre outros segmentos da
popula9ao, delega 11 fanu1ia urn conjunto de responsabilidades. Este tema, tambem sera objeto
de analise no artigo que ora apresentamos.

Este trabalho destina-se a fornecer elementos para aprofundar
reflex5es sobre 0 tema famflia e parentesco na sociedade contemporiinea. 0
universo da amilise estani delimitado a explana9ao sobre trabalhos de autores
que se dedicaram ao tema e que nao podem ser desprezados por todos aqueles
que se disp5em a refletir sobre as rela90es de famIlia e parentesco no momento
atual.

Gilberto Freyre (1963) e Antonio Candido de Mello e Souza
(1964) possuem em comum a ideia de que a famflia na sociedade brasileira
desenvolveu-se a partir do modelo patriarcal. Tal modelo tinha como
caracteristicas basicas: grande poder do patriarca sobre os demais membros da
famflia; submissao total da mulher em rela9ao ao marido; respeito e obediencia
dos filhos diante da autoridade do pai . Neste modelo familiar 0 patriarca,
tambem visto como 0 chefe da familia era quem definia os destinos de todos os
que estavam sob sua guarda e protec;iio. A familia patriarcal nao era composta
apenas pelo pai, mae e filhos pois, envolvia uma rede de parentes e agregados.
Era a chamada familia extensa e, do mesmo modo, era sin6nimo de unidade
produtiva e de poder politico e economico.
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As rela90es que se estabeleciam no interior da familia patriarcal
tinham como objetivo a manuten9ao do poder e da propriedade. Sendo assim,
os casamentose,ram endogamicos, ou seja, realizados com membros do proprio
grupo, a residericia era patrilocal. Era 0 pai quem escolhia os futuros maridos
para suas filhas, motivado sempre por fatores de ordem economica e polltica.
Os casamentos deviam ser realizados no sentido de manter e/ou ampliar 0
grau de poder e influencia da familia patriarcal.

Na argumenta9ao dos autores mencionadas, a familia patriarcal
sofreu transforma90es ao longo do tempo ate chegar ao que hoje se
convencionou chamar por familia conjugal modema. Na concep9ao desses e
de outros pesquisadores que se dedicaram ao estudo das rela90es familiares no
Brasil, e ponto de concordancia de que foram os avan90s da industrializa9ao e
da urbaniza9ao os fatores que mais contribufram para a predominancia atual
do modele nuclear ou conjugal em detrimento do modelo patriarcal.

Teoricamente, a familia nuclear se caracteriza por: pequena
composi9ao (pai, mae e filhos solteiros); fracos la90s de parentesco; pouca
autoridade do p<liem rela9ao a esposa e filhos; individualismo dos membros
da familia no tocante as atividades economicas; liberdade na escolha do conjuge
e residencia neolocal apos 0 matrimonio. 0 amor pass a a ser 0 elemento
determinante para as unioes conjugais substituindo a necessidade de manter
prestfgio e poder.

Partindo da tese elaborada pelos autores de que a forma de
composi9ao familiar e as rela90es de parentesco sofreram transforma90es
ocasionadas pelo processo de urbaniza9ao e industrializa9ao na sociedade
brasileira, pretendemos, neste trabalho, realizar uma analise comparativa entre
pesquisadores que estudaram 0 processo de socializa9ao de crian9as e as
relas;oes de parentesco em locais diferenciados caracterizados por: relativo
isolamento dos centros urbanos; espas;os intermediarios entre 0 urbano e 0
rural e, finalmente, a an3.lise de familias cujo espa90 de vivencia e 0 centro
urbano por excelencia.

Tal analise se justifica pelo fate de estarmos em busca de respostas
para as seguintes questoes: as mudan9as nos padroes de comportamento familiar--
e de parentesco ocorreram de forma concreta ou as transforma90es se deram
apenas ao nfvel do discurso e das ideias? Ha coerencia entre 0 discurso e a
pritica nas rela90es familiares? Em que medida a industrializas;ao e a
urbaniza9ao da sociedade brasileira interferiu no processo de socializa9ao de
crians;as e na educas;ao formal e informal no sentido de provocar mudan9as
nos padroes de comportamentos familiares e de parentesco?

Embora as teorias desenvolvidas sobre 0 tema em questao
advoguem urn enfraquecimento dos la90s familiares com 0 processo de
industrializa9ao e urbaniza9ao, assistimos nos dias atuais uma (re)valoriza9ao
do papel da famnia por parte do Estado que, ao implementar pollticas publicas

voltadas para a crian9a, adolescente, idoso, mulher, entre outros segmentos da
popula9ao, delega a familia urn conjunto de responsabilidades que outrora
eram vistas como naturais em conseqiiencia do modele de familia patriarcal.

Nesta perspectiva, toma-se urgente e necessario que novas
abordagens e analises sejam agregadas ao conjunto dos trabalhos que dissertam
sobre a famnia contemporanea e, embora reconhes;amos as limita90es do
presente artigo, esperamos poder contribuir para 0 debate acerca do tema.

Para desenvolvermos esta parte do trabalho tomaremos como
principais referenciais as pesquisas realizadas por Antonio Candido de Mello
e Souza cristalizadas nas publicas;oes : A vidafamiliar do caipira (1954) e Os
parceiros do Rio Bonito (1964), assim como 0 trabalho realizado por Lia Freitas
Garcia Fukui (1979) em Santa Brfgida, comunidade do Sertao Norte da Bahia,
distante de Salvador aproximadamente 400 qui16metros, caracterizada pela
autora como urn local de relativo isolamento em rela9ao aos centros urbanos.
No entanto, nos reportaremos, sempre que necessario, a outros estudos como
o realizado por Verena Stolcke (1982).

AntOnioCandido de Mello e Souza (1954) estudou a vida familiar
do caipira em Bofete, interior do Estado de Sao Paulo. Nesses "caipiras" 0

autor diz ter encontrado a permanencia de comportamentos que nos remetem
ao modele de famnia patriarcal justificada pelo relative isolamento desta
comunidade em rela9ao aos centros urbanos.

o autor verificou que em Bofete, da decada de 50, do seculo
XX, a familia desempenhava importante fun9ao economica; 0 casamento era
visto nao apenas como urn ritual para a realiza9ao sexual mas, tambem como
elemento de manuten9ao e equilfbrio economico e financeiro. Em rela9ao a
escolha do conjuge, em nfvel de discurso, se dizia que competia aopai 0 direito
da escolha. No entanto, segundo Mello e Souza (1954, p. 186),0 discurso nao
correspondia a pratica pois "[ ...] atualmente a situas;ao mudou bastante e a
iniciativa matrimonial parte do interessado [...J" embora a vontade e 0
consentimento do pai fossem decisivos.

Os casamentos eram realizados, na sua maioria, entre pessoas
do mesmo grupo ou entre parentes e fatores como cor, religiao, aptidao para 0
trabalho pesavam na aceita9ao ou nao do candidato a marido por parte do pai
da pretendida.

o perfodo destinado ao namoro era rigorosamente controlado
pela famnia da jovem enamorada e nos momentos destinados a tal pratica se
garantia urn distanciamento ffsico entre os interessados. Os pais e/ou irmaos
vigiavam constantemente 0 casal. A aproxima9ao e 0 contato ffsico ocorriam
em situa90es nao aceitas como natura is pela comunidade, ou seja, quando 0
casal conseguia driblar e vigilancia e fugir para os matagais existentes nas



proximidades. Dado a esta possibilidade, 0 namoro eo noivado nao eram muito
longos. 0 casamento acabava por se realizar alguns meses ap6s 0 infcio do
namoro. 0 rapaz considerado bem intencionado era aquele que namorava com
o firme prop6sito de contrair mlpcias.

No entanto, se havia urn rfgido controle em relagao aos
comportamentos das pessoas que iam se casar pela primeira vez, 0 mesmo nao
ocorria sobre aquelas que jii haviam side casadas e que, por qualquer razao,
estivessem na solidao. Aceitava-se com naturalidade casamentos e concubinatos
de pessoas que ficaram viuvas ou eram separadas. Ate mesmo a bigamia era
aceita sem problemas.

o papel atribufdo e desempenhado pel a esposa era de cuidar do
marido e dos filhos e realizar tarefas na ror;a. Em troca de uma vida de sacriffcios
esubmissao, vistos como naturais, a mulher adquiria seguran<;a atraves do
casamento jii que 0 marido devia substituir 0 pai.

A submissao e inferioridade da mulher em rela<;ao ao homem
pode ser demonstrada pelos comportamentos que se esperava da mesma : recato
e pudor antes do 'casamento e obediencia ao marido depois do matrimonio.
Nas festas as mulheres deviam ocupar espa<;os diferentes dos ocupados pelos
homens, suas fun<;oes consistiam em fazer e servir bebidas e comidas para
eles.

Caracterfsticas semelhantes sac encontradas em Santa Brfgida,
comunidade estudada por Lia Freitas Garcia Fukui (1979), em meados da
decada de 70, do seculo passado.

o municfpio de Santa Brfgida, localizado no Sertao Norte da
Bahia, possufa, na epoca da pesquisa, uma-populagao composta por baianos
propriamente ditos e por romeiros: pessoas vindas de outras localidades a fim
de acompanhar 0 beato Pedro Batista da Silva.

Assim como em Bofete, a ocupa<;ao de Santa Brfgida se deu
atraves da migra<;ao espontanea. A grande quantidade de terras disponfveis
colaborou para tal intento. Nas duas localidades havia a predominancia dos
minifundios com baixo desenvolvimento economico.

Outra caracterfstica semelhante era a organiza<;ao do trabalho
de tipo familiar: a produ<;ao voltada primeiramente para 0 consumo de
subsistenciae depois para 0 mercado, que nao ultrapassava os limites regionais.

Em relagao aos padroes comportamentais dos habitantes de Santa
Brfgida, Fukui (1979) contatou que os romeiros se comportavam de forma
diferenciada dos baianos. Possufam valores e priiticas consideradas pela autora
como mais tradicionais, entre elas: a) colabora<;ao entre parentes e vizinhos;
b) priiticas religiosas intensas; c) ausencia de vfcios e d) as mulheres vestiam-
se com maior recato e pudor.

No entanto, se em Bofete os caipiras se encontravam nas vilas
nos finais de semana e em festas religiosas, em Santa Brfgida romeiros e baianos
se encontravam nas feiras. Tanto nas vilas quanta nas feiras os objetivos dos
transeuntes ultrapassavam 0 desejo de comprar e vender, pois eram nesses
encontros que se obtinham notfcias de parentes e amigos. Nas duas localidades,
as festas religiosas promoviam encontros do grupo como tim todo. A religiao
era, portanto, fator de coesao social e de sociabilidade.

Ravia varios pontos de semelhan<;as entre os municfpios de
Bofete (localizado no interior do Estado de Sao Paulo) e Santa Brfgida (interior
da Bahia), mesmo que tenham sido estudados em epocas diferentes. Os pontos_
convergentes diziam respeito a forma de ocupa<;ao e distribui<;ao do espa<;o
geografico, forma de organiza<;ao do trabalho, distribui<;ao da produ<;ao,
sociabilidade, entre outros. Contudo, para os prop6sitos deste estudo, torna-se
necessiirio verificar se as mesmas caracterfsticas em rela<;ao a organizagao
familiar encontradas em Bofete eram comuns as encontradas em Santa Brfgida.

Fukui (1979) notou que em Santa Brfgida havia discrepancia
entre 0 discurso e a pratica no entrosamento familiar. Geralmente as pessoas
falavam dos comportamentos que consideravam certos e adequados, mas agiam
de forma diversa. .

Em rela<;aoao tratamento dispensado as crian<;as,Mello e Souza
constatou que 0 mesmo era rigoroso. Exigia-se por parte dosfilhos urn respeito
exagerado em rela<;ao aos pais conseguido, muitas vezes, pela introdu<;ao do
medo e castigos corporais. Assim como as mulheres, as crian<;aseram educadas
para obedecer sem questionamentos as regras impostas.

No entanto, as crian<;aspassavam a ser consideradas adultas no
momenta em que podiam desempenhar tarefas na lavoura e isto ocorria
precocemente. A educa<;ao e ensinamentos consistiam basicamente em
desenvolver habilidades para a priitica agrfcola. Saber ler e escrever nao era
considerados importantes.

Alem de manter uma atitude de respeito em relagao aos pais,
muito mais ao pai do que a mae, as crian<;as deviam igualmente respeitar os
padrinhos, pois os mesmos possufam, na mentalidade dos caipiras, 0 mesmo
status que os pais. Cabiam a eles a cria<;aoe educa<;ao das crian<;as na falta dos
progenitores.

Pelos elementos destacados pelo autor, podemos constatar que a
vida familiar do caipira da regiao de Bofete em muito se aproximava dos padroes
patriarcais, jii que seus principais tra<;oseram: a) autoridade do homem sobre a
esposa e filhos; b) submissao da mulher em rela<;aoao pai e marido; c) obediencia
e submissao dos filhos frente ao pai; d) decisao final do pai no tocante ao
casamento dos filhos e f) familia vista como unidade economica e produtiva.

Tal situagao pode ser constatada no fate de que, em termos de
opinioes, tanto homens quanta mulheres afirmavam que cabia ao marido todo



o trabalho de prodw;;aona lavoura e a mulher apenas 0 cuidado da casa e dos
filhos. No entanto, a pratica cotidiana mostrava que homem e mulher
trabalhavaml<;ldoa lado nas atividades agrfcolas. Ao mesmo tempo, 0 homem/
marido chegaYaa ajudar a mulher/esposa no desempenho de algumas atividades
consideradas domesticas como conseguir agua e lenha. Alem deste, outros
elementos nos permitem afirmar que em Santa Brigida havia uma divisao sexual
do trabalho apregoada em nivel de discurso que nao se concretizava na prMica.

Eram fun~5es do homem as tarefas que deveriam ser realizadas
fora do sitio (propriedade), no entanto, quando 0 mesmo se encontrava
impossibilitado de realiza-Ias, a mulher podia perfeitamente assumir tal pape!.
Ambos controlavam 0 dinheiro e os gastos da familia muito embora a decisao
final coubesse ao homem, contudo, sua decisao sempre estava de acordo com
a opiniao da mulher.

Das crian~as esperava-se respeito, obediencia e colabora~ao nas
atividades agrfcolas.Assim como em Bofete, a crian~apassava a ser considerada
adulta quando era capaz de desenvolver tarefas na ror;a. Em nivel de discurso
falava-se que: a falta de respeito e desobediencia deviam ser punidos com
castigos corporais, no entanto, na prMica isto raramente ocorria.

Os filhos podiam decidir suas proprias vidas e escolher 0 futuro
marido e/ou esposa e nos primeiros anos de casamento recebiam ajuda
financeira dos pais.

Da mulher esperava-se recato e pudor antes e depois do
casamento. 0 contato fisico no namoro era proibido e visto como conduta nao
apropriada.

Entre outros elementos, a pesquisa de Stolcke (1982) nos permite
afirmar que entre os imigrantes as responsabilidades maiores eram atribuidas
aos homens (pai/marido) e 0 trabalho se organizava atraves da utiliza~ao de
todos os membros da familia, logo, ter filhos significava investimentos a longo
prazo.

Verifica-se, portanto, que nos estudos selecionados por nos para
a analise proposta encontramos pontos comuns e divergentes no tocante as
rela~5es de familia e parentesco. Tomamos os traba1hos acima por terem em
comum 0 fato de e1egercomo objeto 0 estudo de familias que se encontravam
em relativo isolamento em rela~ao aos centras urbanos 0 que, teoricamente,
poderia favorecer a manuten~ao de valores e padr5es comportamentais mais
proximos ao modelo patriarca!. Na sequencia, analisaremos uma situa~ao de
transi~ao na qual 0 grupo observado se encontrava proximo de uma area de
industrializa~ao e urbaniza~ao.

As rela~5es de parentesco eram caracterizadas por fortes la~os
de solidariedade, principalmente em festas e velorios. Ravia uma
obrigatoriedade de ajuda mutua entre os membros da familia e 0 compadrio
funcionava como um sistema de parentesco espiritual.

Realidade semelhante foi constata por-Verena Stolcke (1982),
ao realizar estudo sobre familias de imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras
de cafe do Estado de Sao Paulo, em meados do seculo XX. Nesta pesquisa, a
autora verificou que os contratos de trabalho (meiaou colonato) eram realizados
sempre por unidades familiares e era assinado pelo chefe da familia que
determinava as tarefas que cada membra deveria executar. Este sistema de
trabalho impedia ou limitava de maneira significativa a escolha de parceiros
para 0 casamento, ja que cada membro era importante para 0 bom exito do
trabalho diario.

FAMILIA E PARENTESCO EM Ul\lA SITUA<;:AO DE TRANSI<;:AO

Temos como foco de analise, neste item, 0 tipo de organiza~ao
familiar encontrada em Laranjeiras, municipio localizado proximo a capital
paulista, com 0 praposito de comparar esta situa~ao com as encontradas em
locais de maior isolamento e determinar ate que ponto fatores como a
industrializa~ao e urbaniza~ao contribuiram para a transforma~ao dos padr6es
das rela~5es familiares.

Alem de analisar a forma de organiza~ao familiar dos habitantes
de Laranjeiras, elegemos tambem como objeto de analise as familias de colonos
das fazendas de cafe estudas por Stolcke (1982) que, apos a promulga~ao do
Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963, foram expulsas do campo e passaram
a residir na periferia das cidades, apesar de continuarem a trabalhar na zona
rural. Essas familias podem, portanto, ser caracterizadas como estando em
uma situa~ao de transi~ao, pois, ao mesmo tempo em que nao residem na zona
rural, tambem nao foram incorporadas pela cidade.

o bairra de Capela das Laranjeiras esta situado no municipio de
Itapecerica da Serra, proximo a cidade de Sao Paulo. Nao possuia, na epoca do
estudo realizado por Lia Freitas Garcia Fukui (1979), uma economia fechada
ja que contribuia para 0 abastecimento da capital paulista. Segundo a autora, 0

habitat desse bairro era semelhante ao habitat de bairros tradicionais. 0 modo
de ocupa~ao tambem foi espontaneo e 0 bairro era formado por pequenos
sitiantes.

Nesse contexto tambem se esperava que os filhos passassem a
ajudar no trabalho agrfcola tao logo possuissem idade suficiente para tal. Ter
um grande numero de filhos era, portanto, vantajoso nessa forma de trabalho.

Fukui (1979)pade verificar que havia duas categorias de familias:
as completas, caracterizadas pelas presen~as do pai, mae e filhos; e as
incompletas cuja composi~ao se resumia it mae e filhos.

As uni5es (casamentos) ocorriam entre pessoas iguais e/ou
diferentes etnicamente. Nao se verificava, portanto, a existencia de preconceitos



de raga ou cor. Ravia casamentos legais realizados no civil e no religioso e
uni5es atraves de concubinatos. Existia uma tendencia para a endogamia,
provocada mais pelas circunstancias do que pelas preferencias,ja que, raramente
as pessoas tinham oportunidade de conhecer e manter relacionamentos com
pessoas residentes em outros locais.

Em Capela das Laranjeiras a autoridade maior no centro da
familia era atribufda ao marido/pai muito embora, na pratica cotidiana, marido
e mulher caminhassemjuntos na tomada de decis5es. Ambos desempenhavam
tarefas na lavoura, embora coubesse ao homem

Da mulher casada esperava-se sempre uma conduta de recato e
pudor, ocorrendo 0 mesmo em relagao a solteira que devia saber escolher bem
o futuro marido para que pudesse obter a bengao do pai e da mae. A escolha do
conjuge, portanto, partia do proprio interessado, contudo, era preciso que os
pais dessem a bengao para que as uni5esfossem efetivadas.

Quanto ao namoro, os jovens podiam promover encontros no
espago publico, em situag5es especiais, como nas festas religiosas. Podiam
conversar, no entanto, sempre sob a vigilancia dos mais velhos.

Entre as familias de Capela de Laranjeiras era possfvel notar
que os lagos de parentesco eram intensos e que 0 sistema de compadrio selava
amizades atraves do estabelecimento de parentesco espiritual.

Do mesmo modo, os lagos de vizinhanga eram tambem profundos
e permeados pela solidariedade grupal, sobretudo em situag5es especiais como
nas festa~, na doenga e na morte. Nessas circunstancias, a rotina da vida do
sitio era alterada completamente. Em caso de morte, os vizinhos alteravam
sua rotina diaria ate 0 setimo dia, pois faziam rezas diariamente na casa do
falecido.

[...] negociar ou trocar os produtos na venda, comprar mercadorias e,
se necessario, garantir com seu trabalho fora do sftio 0 sustento de
todo 0 grupo[ ...l os grandes negocios sao feitos pelo marido mas
sempre ele ouve a opiniao da mulher [...]. (FUKUI, 1979, p.151)

Portanto, na tomada de decis6es no cotidiano, a mulher nao
desempenhava papel de total submissao em relagao ao homem/marido, ja que,
participava de modo efetivo na organizagao do grupo familiar. Contudo, na
presenga de terceiros, era mantida uma separagao entre as sexos. Este
distanciamentb se dava quando recebiam visitas au quando iam a vila par
ocasiao de festas au em situag6es de velorio. Enfim, no espago publico as
mulheres deviam ocupar lugares distintos aos dos homens. Ravia uma distingao
de espagos ffsicos, pais enquanto as mulheres ficavam nas cozinhas, os homens
ocupavam as salas au quintais.

Sendo assim, a prestfgio social era reconhecido para 0 elemento
do sexo masculino, mesmo que a realidade demonstrasse relag5es mais
igualitarias entre homens e mulheres em relagao a autoridade e capacidade
para tomar deci~5es.

No tocante ao tratamento dispensado as criangas/filhos, aqui
encontramos semelhangas com outras localidades ja descritas neste trabalho,
pais delas esperava-se a respeito e a obediencia que eram conseguidos atraves
da ameaga de castigos corporais e/ou por situag6es de reforgo de atitudes
consideradas positivas pelos pais. Nesta localidade, a exemplo das outras, a
crianga passava a ser vista como adulta no momenta em era capaz de realizar
tarefas que pudessem contribuir para a grupo como urn todo e, muitas vezes, a
fase adulta chegava aos sete anos de idade.

Conhecer 0 mundo que a cercava era 0 que importava em relagao
as criangas ja que, para as pais, saber ler e escrever nao desenvolviam
habilidades para a trabalho bragal que garantia a subsistencia dessas familias.

A relagao pai - filho era pautada pelo respeito ao passo que a
relagao mae - filho era mais afetiva, principalmente na intancia. A educagao
das criangasera de competencia das mulheres do grupo familiar: mae, irma,
avo e tia. A menina era socializada para casar e ser uma boa mae e esposa.

Enfim, em Iinhas gerais, os tragos mencionados acima sao os
encontrados entre os habitantes de Capela de Laranjeiras. Fukui (1979) traz,
em seu estudo, uma infinidade de detalhes sabre a vida cotidiana dessa
populagao. No entanto, os objetivos deste artigo imp5em Iimites na descrigao
da totalidade dos elementos levantados pela autora em questao.

Resta-nos agora discorrer sabre a situagao das familias de ex-
colonos estudadas por Verena Stokke ( 1982).

Com a fim do colonato, provocado pela promulgagao do Estatuto
do Trabalhador Rural em 1963, as famflias de imigrantes que ate entao
trabalhavam nas lavouras cafeeiras foram residir nas periferias das cidades do
interior do Estado de Sao Paulo e tomaram-se trabalhadores volantes au de
turma. Romens, mulheres ecriangas passaram a compor esta nova categoria
de trabalhadores.

Este novo cenario exigi a 0 trabalho e a remuneragao de todos as
membros da familia, para que pudessem arcar com as despes as impostas pelo
meio urbano, entre elas: aluguel, taxas de consumo de agua, luz e a compra de
muitos produtos que antes eram produzidos para 0 proprio consumo (frutas,
verduras, leite, entre outros).

Nesta situac;ao,as mulheres declaravam que tinham que trabalhar
fora do espago domestico para ajudar 0 marido nas despesas. Conse-
qiientemente, a autoridade do homem/marido era enfraquecidaja que nao tinha
mais sob sua mira as atividades desenvolvidas pel a mulherl esposa que, muitas
vezes, se empregava em locais diferentes.



Os la<;os de vizinhan<;a foram fragilizados e qualquer mal
entendido era motivo para desentendimentos.

Bouve uma mudan<;a no pr6prio conceito de familia pois,
segundo Stokke (1982), durante 0 colonato a familia era definida pelo conjunto
de pessoas que trabalhavam juntas e na nova realidade pertenciam a familia
aqueles que contribuiam financeiramente para a sua manuten<;ao.

Os filhos passaram a ser obrigados a deixar a casa dos pais por
ocasiao do casamento, muito embora continuassem se visitando. Por outro
lado, os la<;osde parentesco eram mantidos, pois os parentes que moravam em
urn espa<;o geogriifico nao muito extenso e pertencentes a urn mesmo nivel
social continuavam a se visitar.

Neste novo contexto, ter muitos filhos deixou de ser vantajoso e
o tamanho das familias tendia para a redu<;ao.

Em rela<;;aoa forma de conceber 0 trabalho, passaram a ficar
mais nftidas as atribui<;6es para cada urn dos sexos. Estava presente, na
mentalidade qessas familias, que competia ao homem as obriga<;6esde sustento
e manuten<;ao da familia. Logo, para 0 elemento do sexo masculino trabalhar
era sinonimo de obriga<;ao, ao passo que, para a mulher, 0 trabalho fora do
espa<;o domestico era determinado pel as condi<;6es de miserabilidade que
passaram a viver. Sendo assim, ambos (marido/esposa) entendiam que a mulher
s6 trabalhava fora para ajudar 0 marido a cumprir seus deveres de provedor do
lar.

Para dar continuidade as nossas reflex6es, tomaremos como
ponto de partida 0 estudo efetivado por Gilberto Velho (1973), cristalizado na
publica<;ao A utopia urbana: urn estudo de antropologia social, na qual 0 autor
des creve e analisa a vida cotidiana de pessoas estabelecidas no bairro de
Copacabana, zona sui da cidade Rio de Janeiro.

Velho delimitou 0 universo de sua pesquisa a urn edificio
denominado Estrela composto por 10 andares com 16 apartamentos por andar.
Centrou sua aten<;aopara a estratifica<;ao social, tipos de residencia e ideologia
que permeava as rela<;6es familiares e de parentesco.

Morar em Copacabana, no final da decada de 60 do seculo
passado, era urn fator de prestigio. As pessoas e familias estudadas se
declaravam como pertencentes a classe media e ocupavam as chamadas fun<;6es
de colarinho branco, ou seja, desempenhavam trabalhos de escrit6rio, comercio
e, urn numero reduzido, se declarava intelectual.

No edificio Estrela 0 autor pode verificar que as rela<;6es entre
os vizinhos eram tensas e pouco amigaveis. Em muitos apartamentos, que
mediam em media 39 metros quadrados, moravam uma familia nuclear (pai,
mae e filhos) e mais algum parente (sogro, sogra , mae ou pai). No entanto,
havia tambem pessoas solteiras que moravam sozinhas, contudo, contavam
com a ajuda financeira dos pais.

A ocupa<;ao fora do espa<;o domestico (emprego) era
desempenhada pelo homem (marido), no 'entanto, nao eram raras as mulheres
(esposas) que desenvolviam atividades economicas dentro da pr6pria casa,
como por exemplo, costurar. Contudo, ao serem indagadas sobre a profissao,
se declaravam como do lar.

A autora constatou que os fatores mencionados acima
contribuiram para que 0 homemlmarido/pai perdesse sua autoridade sobre a
esposa e filhos, ja que se sentia fracassado por nao poder cumprir 0 papel que
lhe foi atribuido culturalmente. Nao eram raros os casos em que tentavam
reaver a sua autoridade atraves de atos violentos dirigidos a esposa e aos filhos.
Tais fatos agravavam ainda mais a situa<;ao e, em muitos casos, levavam a
separa<;ao do casal.

Fazendo-se uma analise comparativa entre as familias estudas
por Fukui e por Stokke, e possivel constatar que elas possuem caracteristicas
diferentes. Em Capela das Laranjeiras as unidades familiares nao se viam
desprovidas dos meios necessarios para garantir sua subsistencia 0 que, de
certa forma, contribuia para a manuten<;ao de normas comportamentais
construidas historicamente. Contrariamente, as familias dos ex-colonos
sofrerem uma mudan<;arigida de habitat e de organiza<;aoda produ<;aoe viram-
se, repentinamente, obrigadas a redefinir papeis entre seus membros.

A primeira vista, tais fatos nos permitem concluir que mudan<;as
ocasionadas por fatores economicos acabam por influenciar altera<;6es nas
rela<;6es que se estabelecem no ambito da familia nuclear de forma direta e
irreversivel. Resta-nos, agora, verificar como se organizam familias totalmente
incorporadas pelo processo de urbaniza<;ao e industrializa<;ao.

A rela<;aoentre a parentela desempenhava papel importante neste
contexto, pois muitos declararam que foram morar em Copacabana para ficarem
pr6ximos de seus parentes e visita-Ios era uma das poucas op<;6esde lazer. No
entanto, admitiam que tinham dificuldades para receber visitas ja que 0 tamanho
do apartamento transformava este ato em uma verdadeira aventura.

Embora 0 objeto de estudo de Velho (1973) nao tenha se
delimitado as rela<;6es familiares encontradas em Copacabana na decada de
60, ele teve a preocupa<;ao de anexar, ao final do seu livro, a transcri<;aode urn
conjunto de entrevistas realizadas com os moradores do Edificio Estrela cuja
analise nos permite concluir que la, a exemplo do que ocorria em outras
localidades, predominava 0 respeito pelos pais; a mulher/mae era vista como 0

principal elemento responsavel pela socializa<;ao das crian<;as;persistiam fortes
la<;osde parentesco e predominava a ideia de que cabia ao homem 0 sustento
e manuten<;ao da casa.



Realidade semelhante foi constatada por Romanelli (2000) ao
estudar as familias pertencentes a classe media em dois centros urbanos do
Estado de Sao Pau,lo: Ribeirao Preto e a capital do Estado, no final da decada
de 80 do seculo xx.

Destaca 0 autor que a partir dos anos 60 comegou a haver uma
reordenagao das formas de organiza<;ao familiar no Brasil motivada, sobretudo,
pelos movimentos ferninistas e pela entrada da mulher no mercado de trabalho.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica,
em 1987, 71% dos arranjos domesticos no Brasil se enquadrava no modelo de
familia nuclear composto por pai, mae e filhos. Contudo, da decada de 70 a
meados dos anos 80, constata-se urn aumento do mimero de farru1iasmatrifocais
composta par mae e filhos (nem sempre de urn mesmo pai), ao mesmo tempo,
em que ha uma diminui<;ao do mimero de familias ampliadas.

o modelo de familia nuclear era 0 que predominava nas camadas
medias das localidades estudadas por Romanelli (2000, p. 74), pois,

[",j a importancia da fanulia nuclear nao reside apenas no fato de ela
ser 0 arranjo domestico estatisticamente preponderante, mas resulta
do significado simb6lico de que foi revestida, convertendo-a em
modele hegem6nico, isto e, em referencial e em ideal de ordena"ao
da vida domestica para a grande maioria da popula"ao.

Nessa dire<;ao, destaca que 0 modelo ideal traz como
caracteristicas basicas uma rela<;aohierarquizada no ambito familiar na qual 0

marido/pai exerce poder e autoridade sobre a esposa e filhos; ha uma divisao
sexual das tarefas de forma rigida, onde os papeis do homem e da mulher sao
definidos no pr6prio processo de socializa<;ao das crian<;as, cuja
responsabilidade maior compete a mae.

Contudo, entre as familias das classes medias de Sao Paulo e
Ribeirao Preto era possivel constatar adapta<;6es do "modelo ideal de familia"
nas rela<;6es estabelecidas cotidianamente.

Pais e filhos assumiam ter uma maiar proximidade tanto no
aspecto social quanto no afetivo, ja que as mudan<;as ocorridas nas ultimas
decadas permitem demonstrar melhor a afetividade sem que, com isso, seja
colocada a prova a masculinidade do homem/pai. No entanto, a
profissionaliza<;ao da mulher/esposa sempre ficava em segundo plano pois,
em primeiro lugar, ela devia cumprir suas responsabilidades de mae e esperava-
se que cuidasse dos filhos e se responsabilizasse pel a sua socializa<;ao. Alem
de cuidar da educa<;ao e saude dos filhos as esposas/maes das classes medias
deviam se preocupar com 0 cuidado de outros membros da familia em situa<;6es
de enfermidade (sogro, sogra e outros parentes pr6ximos).

Embara no aspecto juridico e no plano das representa<;6es sociais
a esposa nao tenha autoridade sobre 0 marido, independentemente de ter
independencia financeira, constatou-se que, na prMica, pode haver uma redu<;ao
do poder marital quando ela se torna produtora de rendimentos.

E na esfera privada que a mulher/mae podia exercer sua
afetividade e, ao mesmo tempo, sua autoridade. A mae tendia a desempenhar
a fun<;aosocializadora procurando preservar e implementar regras estabelecidas
em comum acordo com 0 marido/pai. No entanto, quando havia desobediencia
em rela<;ao as normas a mae podia esconder do marido e negociar saidas
diretamente com os filhos. Havia momentos em que usava do poder de
convencimento em rela<;aoao marido para evitar confrontos diretos deste com
os filhos.

Tais dados demons tram que, nas familias estudadas por
Romanelli (2000, p. 87), a rela<;ao mae - filhos era baseada na afetividade. A
independencia financeira dos filhos nao produzia rupturas nas rela<;6es. Era
comum filhos elegerem as maes como confidentes ou como interlocutoras
privilegiadas para conversarem ou resolverem problemas enfrentados por eles
no espa<;opublico. Estabelecia-se, assim, uma rela<;aode cumplicidade entre
eles 0 que fez 0 autar concluir que filhos e esposas nas camadas medias tendem
a assumir a posi<;ao de sujeitos de direitos ao inves de sujeitos de deveres.

Verifica-se, portanto, que entre as familias das classes medias
predominava 0 tipo nuclear e a forma de organiza<;ao interna possuia, em nivel
de discurso, elementos que podem ser remetidos aos padr6es patriarcais de
comportamento, embora a realidade cotidiana demonstrasse mudan<;as
significativas no plano das rela<;6es pessoais.

Contudo, na Vila Helena, municipio de Carapicuiba, periferia
da cidade de Sao Paulo, 0 modelo ideal de familia nuclear nao foi encontrado.
Tal dado e revel ado por Mello (2000) que fez pesquisa de campo nesta
localidade, tambem durante os anos 80. Revela a autora que la havia muitas
mulheres que criavam os filhos sozinhas e que, nem sempre? os filhos eram de
urn mesmo pai. Trata-se do modelo de familia matrifocal, cujo numero tern
aumentado nas ultimas decadas segundo dados estatisticos.

Nestas unidades familiares os homens/companheiros vem e vao,
as mulheres/maes permanecem como urn porto seguro para a prole. Em caso
de urn membro familiar ficar doente, a mae ou irma mais velha assume a
responsabilidade pela sobrevivencia do ente mais fragil. Caso haja a ausencia
repentina da mae por morte, doen<;a ou abandono, ela e imediatamente
substituida par outra mulher: avo, tia, vizinha, madrinha, irma mais velha.

Deve-se ressaltar que essas familias eram compostas por
migrantes vindos sobretudo, da zona rural. As condi<;6es impostas para a
sobrevivencia no meio urbano fizeram com que elas se aglomerassem em vilas
como a Vila Helena onde, segundo a autora, vivia-se em familia.

As habita<;6es eram pequenas e os colch6es e camas
compartilhados por muitos. Nao havia intimidade e privacidade no interior
das casas e nem mesmo fora delas, pois as casas eramjuntas por falta de espa<;o
fisico.



Gomes (2000) que estudou a trajetoria do campo a cidade das
famflias da Vila Helena, no mesmo perfodo em que Mello (2000, p. 67), afirma
que na Vila ,a vida dessa pessoas sofre grandes transforma<;;oes, pois, "[ ...] a
luta pela sobrevivencia vai se tomando brutal. Para a maior parte deles, da-se
a aprendizagem da condi<;;aode assalariado, de empregado".

Neste contexto,
As esperanqas de vida melhor depositadas na cidade esvaem-se, para
a maior patte, muito cedo. As dificuldades abrangem desde a chegada,
o alojamento, 0 primeiro emprego, a locomoqao e, em especial, a
incapacidade de decifrar as informaqaes escritas, t'picas da vida urbana
[...l. (GOMES, 2000, p. 67)

A reaJidade imposta pelo meio urbano obrigou a popula<;;aoda
Vila Helena a se constituir no que Mello denominou de "urn a grande famflia"
onde predominam a<;;oesoriundas de uma "experiencia real de ajuda" (p.54).
Argumenta a autora que la encontrou grandes aglomerados familiares formados
pela famflia nuclear e por parentes. Constatou que os casamentos sao
endogamicos (reaJizados entre pessoas do mesmo grupo, no caso, entre pessoas
da Vila) e que, mesmo apos 0 casamento os jovens relutam em mudar-se para
outras localidades e se vai agregando novos quartos ou novas constru<;;oesno
espa<;;oJimitado das favelas.

Havia, entre as famflias da Vila Helena, uma troca de informa<;;oes
e servi<;;osconstantes motivadas, segundo a autora, pela precariedade da vida e
priva<;;oesa que todos estavam sujeitos.

[...lEu diria que 0 bairro favorece a criaqao de uma rede de sustentaqao
mutua para os momentos de necessidade aguda. E esses momentos
sao muito mais freqlientes do que se possa imaginar: uma doenqa
infantil, a exigencia de documentos para 0 trabalho, um uniforme
escolar, uma dor de dentes, enfim, qualquer pequena coisa pode
representar a diferenqa entre a comida e a fome. (MELLO, 2000, p. 54)

Se comparados ao modele ideal de famflia nuclear, os grupos
domesticos da Vila Helena possufam organiza<;;aodiferente. 0 contexto em
que viviam fazia com que 0 espa<;;offsico fosse compartilhado com parentes.

Por viverem na miseria e cronicamente desempregados. as
unidades familiares contavam, na sua maioria, com 0 trabalho da mulher que
se constitufa na provedora de recurs os para garantir a sobrevivencia mfnima
do grupo. Ocupavam trabalhos que tradicionalmente foram destinados para 0

sexo feminino: empregada domestica. Conseguir empregar-se em uma fabrica
como operaria significava uma verdadeira ascensao social.

As mulheres mais velhas da famflia (avos) permaneciam no
espa<;;odomestico e a elas cabia a tarefa de cuidar das crian<;;as(netos) e dos
afazeres cotidianos: lavar, passar, cozinhar, Jimpar, entre outros. Dessa forma,
era a avo quem exercia 0 principal papel de educa<;;aoe socializa<;;aodas crian<;;as.
Na ausencia dela, a madrinha, tia ou vizinhas compartilhavam com a mae tais
responsabilidades.

Entre as famflias da Vila Helena a escola era valorizada como
urn espa<;;opara guardar as crian<;;asenquanto as maes trabalhavam ja que, a
esperan<;;a de urn futuro melhor se perdeu no momenta em tiveram que
abandonar 0 campo para viver na cidade.

No Brasil, as sociabilidades s6cio-familiares e as redes de
solidariedade por elas engendradas nunca foram descartadas. E que
elas foram e sao, para as camadas populares a sua condiqao de
resistencia e sobrevivencia. A familia alargada, 0 grupo de
conterd.neos, por exemplo, sao possibilidades de maximizaqao de
rendimentos, apoios, afetos e relaqaes pata obter emprego, moradia,
saMe [...j. (CARVALHO, 2000, p. 16)

Nao hi duvida de que a forma de organiza<;;ao familiar e as
rela<;;oesde parentesco no Brasil sofreram transforma<;;oes com 0 pracesso de
urbaniza<;;ao e industrializa<;;ao. No entanto, a famflia enquanto institui<;;ao
responsavel pela socializa<;;aoprimaria das crian<;;astern permanecido pela sua
extraordinaria capacidade de reorganizar-se frente as mudan<;;asimpostas pelo
mundo externo.

Os dados de pesquisas revelam que a famflia e uma institui<;;ao
que esta em constante movimento e sujeita a determina<;;oesecon6micas que
for<;;am reorganiza<;;oes que criam novos arranjo~ familiares .e,
conseqlientemente, novas formas de relacionamentos com parentes, com 0

objetivo de dar respostas possfveis frente as necessidades e mudan<;;ascausadas
pelo avan<;;odo capitalismo.

Contraditoriamente, e possfvel verificar que permanecem no
imaginario coletivo e nas representa<;;oes sociais elementos pertencentes ao
modelo ideal de famflia conjugal, cujas origens remontam ao tipo patriarca!.

Excetuando-se os modelos matrifocais de arranjos familiares,
encontramos nas demais formas urn discurso revelador da permanencia de
elementos simb6licos que, durante seculos, determinaram as relac;oesde genera
na sociedade brasileira. Exemplo disso e a situac;aodas famflias contemporaneas
da dasse media que, embora demonstrem transformac;oes nas rela<;;oes
familiares, em nfvel de representac;ao social continuam atribuindo ao homernJ
pai urn poder superior a mulher/mae.

Por outra lado, nao podemos deixar de considerar que,
independentemente da forma de organiza<;;aofamiJiar, a responsabilidade maior
pela educa<;;aodos filhos (meninos e meninas) e atribufda a mulher, seja ela
mae, tia, avo, madrinha ou vizinha. Sendo assim, ela tern trabalhado para a
perpetuac;ao de rela<;;oesdesiguais entre os sexos.

Deve-se registrar, contudo, que na sociedade contemporanea,
nos arranjos famiJiares em que permanece a figura do homem/pai, ele se sente



mais livre para expressar sua afetividade em relac;;aoaos filhos. Tal postura
deve-se ao trabalho que as mulheres vem desempenhando no processo de
educac;;aoe socializac;;aodas crianc;;asno qual, muitas vezes, as regras e punic;;oes
ao desrespeito das mesmas sac negociadas entre mae- filho(a).

A lentidao no processo de mudanc;;asdas representac;;oes sociais
sobre os papeis atribufdos aos generos deve-se ao fato de que os mesmos foram
construfdos historicamente e estao interiorizados no imaginario coletivo.
Mudanc;;as de mentalidades que se traduzem em mudar atitudes,
comportamentos e concepc;;oesde mundo s6 podem ocorrer no tempo da longa
durac;;aoe os efeitos de tais transformac;;oes nao sao facilmente perceptfveis no
tempo imediato.

Soma-se a isto 0 fato de que as contradic;;oesinerentes ao avanc;;o
do modo de produc;;ao capitalista tern contribufdo para que a burguesia,
representada pelo Estado, pelos meios de comunicac;;ao de massa e pela
instituic;;aoescolar, divulgue urn modele de familia pensada.

Com 0 avanc;;oda industrializac;;ao e, cons'eqiientemente, da
ciencia e da tecnologia 0 capitalismo produz uma serie de beneffcios e, ao
mesmo tempo, cria uma serie de novas necessidades para a sua pr6pria
manutenc;;ao. Entre os beneffcios podemos citar a produc;;aode medicamentos
e novas tecnicas cinirgicas que favorecem 0 prolongamento da vida. Embora
tais recursos nao possam ser usufrufdos pelo conjunto da populac;;ao,assistimos,
nos dias atuais, urn aumento significativo do mimero de idosos. Entre as
necessidades, podemos citar a exigencia por urn nfvel de escolarizac;;ao cada
vez maior para que os jovens ingress em no mercado de trabalho.

o avanc;;oda tecnica e a robotizac;;ao do trabalho favorecem uma
diminuic;;ao na oferta de emprego. Ao mesmo tempo, ha uma aumento do
contingente de pessoas que precis a trabalhar, cujo mimero atual certamente
ultrapassa 0 ideal para manter um exercito industrial de reserva que traga
vantagens ao capitalismo. 0 que se ve e 0 aumento do nfvel de desemprego,
necessidade de mais escolas e 0 crescimento acelerado da miseria.

crianc;;ase dos idosos. As polfticas sociais voltadas para 0 atendimento dessas
categorias tern enfatizado a necessidade de pm'cerias entre 0 poder publico,
comunidade e famflia. Nao e por acaso que hoje se fala em amigos da escola;
dia dafamilia na escola; medico de familia; hospitais dia; internac;;aodomiciliar;
unidades basicas de saude; entre tantas outras modalidades pelas quais 0 Estado
busca fazer pactos com as unidades familiai'es com 0 objetivo de amenizar a
miseria do mundo e criar urn welfare mix mais ao gosto do neoliberalismo.

Com tais objetivos, divulga-se atraves dos meios de comunicac;;ao
de massa, da escola e de outras instituic;;oessocializadoras um modele de famnia
que, de certa forma, encontra eco na imaginario coletivo pois, neste modele ha
elementos da forma ideal de famflia conjugal.
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ABSTRACT: the main objective of this work is to make a comparative analysis about theories
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No Brasil, nao hil emprego para a populac;;ao em idade
economicamente ativa quanta mais para os idosos/aposentados. 0 valor pago
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subsistencia do idoso, sobretudo se considerarmos que, nesta faixa etaria, ha
um aumento dos gastos individuais com medicamentos, ou seja, com a
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E nesse contexte paradoxal, em que se produzem riquezas e
miserias, que 0 capitalismo tern trabalhado para divulgar uma forma de famllia
pensada fazendo uso do discurso oficial do Estado e, consequentemente, das
instituic;;oes a ele subordinadas.
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