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APKESZNTAQAO

Os dois textos que comp6em este volume t6m como tema a ci-

dadania, pensada em duas de suas villas acepg6es No primeiro doles,

''A cidadania no cotidiano urbane", a 6nfase 6 colocada no uso e nas

tamb6m sob forma de CD e atrav6s da Internet)

A versgo aqui apresentada diferencia-se bastante do relat6rio fi-

rengas existentes entry classes sociais e entry generos

O segundo texts, Cidadania e a /ula pe/os dfrei/os da mz///zer,

corresponde a versio final de um capitulo para um manual hist6rico
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sobre cidadania que fugiu aos padr6es da editora. Nio tenho d6vidas

em colocf-lo em circulagao: pods ser um ponto de partida para a com-

preensao da discriminagao social da mulher e do conceito de g6nero,

focalizando especialmente os movimentos reivindicat6rios que dgo
uma dimensio politica maior a questao da cidadania e dos direitos da
mulher



A CIDADANIA NO COTIDIANO

A. DIMENS6ES DA CIDADANIA

O conceito de cidadania que permeia este trabalho 6: ''cidadania

6 a consci6ncia que o indivi.duo tem do direito a ter direitos''. O exer-

ci.cio de direitos e deveres. Assim sends, houve a preocupagao em

apresentar a questao da cidadania na sua tralet6ria
hist6rica, como

as dimens6es da
: :::l:

qualidade de vida e da sociabilidade no Estado B . d- n . . .=A AA /-b /q

de S5.o Paulo.

' A pratica da cidadania vincula-se, portanto, 5. instaurag3.o da

democracia, de confomlidade com o direito e a vontade expressa na

Constituigao. Ela este comprometida com a efetivagao dos airenos

humanos.
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B. CIDADANIA E DEMOCRACIA

A compreensao adequada dos direitos de cidadania em sous ma-

tizes contemporaneos devs parter dos processes pecos quads esses di-
reitos sio formulados, reivindicados, transformados e, sobretudo. vi-

venciados como parte da experi6ncia de seres humanos concretos

Esta perspectiva exige que se ]eve em consideragao n6cleos da vida

sociaJ (como o trabalho, as sociabilidade, a comunicagao e a produgao
cultural) onde a cidadania de fate se enraiza enquanto lealdade e hori-
zonte de ag2io compartilhada

Na medida em que constituem processor hist6ricos de conquista
de direitos e deveres a cidadania e a democracia concretizam-se na

sociabilidade cotidiana e na verdadeira eficfcia das instituig6es e
equipamentos piiblicos. O grande desaHio dos dias de hole, - quando as

potencialidades t6cnicas e materiais da humanidade pernlitem a solu-

gao dos problemas de rome e de mis6ria -- 6 enfrentar as situag6es
extremas de mis6ria e de car6ncia que correspondem a um pai.s de
enormes diferengas sociais. Avaliando os indicadores socials brasilei-

ros, no comego da d6cada dos amos 90, Vilmar Farias corretamente

assinala que: '' a ini.qua distribuigao de renda e, mats especinlcamente.

:t desist?"osa dishibuigao dos ingressos diretos ence capital e aaba-
/ho colocam limites estruturais quase intransponi.veis ao eficiente fun-
cionamento de qualquer politica social''.i

A cidadania efetiva pressup6e um cidadio com capacidade de

autonomic, com suficiente maturidade para enfrentar as situag6es ten-

sas e outras inconveni6ncias dos centros urbanos. Um cidadio que
possa usufruir da vida cultural das cidades e que erie vi.nculossolids-

'1''

1993, P.1 12 tura social brasileira" JVovos fsados Ce&rap n.33. Sio Paulo, julho de
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rios. IJm cidadio, no sentido maid profundo, que se identifique positi-
vamente com sua cidade e seus habitantes. Nesse sentido, a pobreza e

das solug6es e da determinagao politica de todos os agentes socials

com capacidade de promlalerio udangas o Seade preocupou'se em

Latina., incl.ashe o Brasil..

C)s periodos de transigao para a democracia e o estado de da-

do estado, qttais as responsabilidades da cidadania. '' '

HnX===£===, :%P=11r,.''
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C. A CIDADANIA SE EXERCE NAS CIDADES

A cidadania tal homo 6 efetivamente vivida no contexts urbano

tornou-se portanto o eixo de nosso trabalho. Nesse sentido, o relat6rio

do MEADE centrou a anfilise das condig6es de reals do exercfcio da

cidadania no contexts da RMSP e do Estado de Sio Paulo, utilizando

sempre que posse.ve] de indicadores estatfsticos para equacionar a
magnitude dos problemas . O relat6rio analisou a cidade em suas vgri-

as dimens6es, mas basicamente como local em que o indivi.duo exerce

sua cidadania. Nesse sentido, enfatizou-se a importancia das polrticas

pablicas conjugadas na area da habitagao, saneamento bfsico, educa-
g2io e sa6de a]6m da eficfcia dos programas de ronda minima.

Assim, acentuamos a importancia da casa pr6pria, projeto de
vida e refugio contra as caractedsticas excludentes e violentas das
metr6poles do sz/bdsenvo/vimen/o indus/r'ja/fzado. Assim, em virtude

da condigao generalizada de subcidadania, a auto-instrugao de uma

percepgao de moralidade e dignidade tends a se solidificar nos valores

e si.mbolos ediflcados em torno de proUetos individuals: 6 o primado
3,o cidaddo privado 3

Em torno do tripe faminia/trabalho e casa pr6pria grande parte da

populagalo constr6i sua cidadania, mats do que ipso viv6ncia possibili-

dade de fazer proUetos e realize-los. Essa cidadania.pri)'ada pods ser o

ponte de partida de uma cidadania mais publica, marcada pda id6ia da

responsabilidade social. A casa pr6pda vem acompanhada da compra

da televisao, dos e16tricos dom6sticos E a propriedade, por menos que

sqa, gera interesses a serem defendidos. Nesse sentido a criagao de

' KOVARICK, Lucio. "Cidade e Cidadania: cidad5o privado e subcidadgo piiblico '
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tribunais de pequena causa podem garantir o acesso a justiga para a

populagao que mora em bairros afastados.
A imports.ncia da casa pr6pria no prqeto de vida dos brasileiros

tem sido abundantemente estudada por especialistas e acad6micos de

vgrias areas temftica, especialmente no tocante a auto-construgao pr6-

pria dos habitantes das periferias pobres. O prqeto da casa pr6pria
caminha de m8os dadas com o prqeto familiar constituindo a experi-

6ncia priorit&ia quando n5.o exclusiva de cidadania social. No artigo

que marcou 6poca "A economia brasileira, criltica a raz5o dualista
Francisco de Oliveira analisa o processo de constituigao de direitos a

partir da aquisigao e posse de bens, que incluem a casa pr6pria e/ou
diversos typos de bens de consume durfveis (geladeiras, televisores)

ja visa.veil na d6cada dos anos sessenta:

Do outdo lado 6 preciso reconhecer que a famflia tamb6m 6 um

agence que acumula; se ngo acumula bens de capital (- . )
Acumula ativos, e ao longo do tempo, essa acumulagao somente
tende a crescer, mesmo em presenga de salgrios reais constantes

ou at6 decrescentes.(. . .) Nests faso, n2o ha coma surpreender-
se com o crescimento dos ativos em mios das famillias traba-
Ihadoras. Portanto, um cerro tipo de consci6ncia de clause, ainda

que ngo certamente igual ao paradigma europeu formar-se
(

Em trabalho maid recente, Liicio Kovarick5 introduz a oportuna

categoria de "cidadio privado e subcidadio '' para caracterizar melhor

o que syria esse consci6ncia de classy que fugiria ao paradigma euro-

4lnfs/udosCebrapS5oPaulo,2outubrode1972,p.58. . . .. .- '--:..,
s KOYARICK, Liicio. "Cidade e Cidadania: cidadio privado e subciaaaao puouco
IPHAN, 1996.
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peu, forJado nas lukas socialistas e revolucionfrias. E que fundamenta.

ria sua identidade positiva na estruturagao de uma faml0ia e na con

quinta de um toto para todos:

A casa pr6pria, por seu turno, advinda do extremamente penoso
processo de auto-construgao, tamb6m nio pods apenas ser enca-
rada homo um abrigo que protege os trabalhadores contra as
intemp6ries do sistema econ6mico nem, unicamente, enquanto
modalidade que o capitalismo predat6rio a /a /a/inca/ driccz in-

ventou para rebaixar os custom de reprodugao da forma de tra-
balho. E isCO e quito mats (. . .)

Casa pr6pria -- esforgo condensado de muitos anon, simbolo da
vit6ria - constitui refugio contra as caracteri.sticas excludentes e
violentas das metr6poles do szzbdsenpo/vfmen/o indus/ria/fzado.

Assim, em virtude da condigao generalizada de subcidadania, a

autoconstrugao de uma percepgao de moralidade e dignidade
tende a se solidificar nos valores e si.mbolos edificados em tor-

no de proyetos individuais: 6 o primado do cfdaziaa.privado.6

Em torno do tripe familia/trabalho e casa pr6pria grande parte da

populagao constr6i sua cidadania, mais do que ipso vivencia possibili-

dade de fazer proletos e realize-los. Essa cidadania.prfvada pode ser o

ponto de partida de uma cidadania maid publica, marcada pda id6ia da

responsabilidade social. A casa pr6pria vem acompanhada da compra

da televisao, dos e16tricos dom6sticos E a propriedade, por menos que

deja, gera interesses a serem defendidos. Nesse sentido a criagao de

tribunais de pequena causa podem garantir o acesso a justiga para a
populagao que mora em bairros afastados.

6 KOVARICK, Lucio. ''Cidade e Cidadania: cidad5o privado e subcidad5o pablico '
IPHAN, 1996. '
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D. CIDADANIA E TRABALHO

1. 1ntrodug5o

Ao produzir sua vida material os serbs humanos reproduzem as

sociedade que edge o consume em fim supreme
ygrios sio os trabalhos(especialmente SARTl7 e ZALUARB)

clue acentuam coma os homens(e mulheres) das. camadas mas pobr,s

forjam uma identidade positiva no desempenho da fungao de "plover '
a casa. Na feta de uma consci6ncia de classy operaia o que predomi-

7 SAR:ll, Cynthia. H Jnmf/za coma esse/Ao rfnr es/udo sabre a flora/ dos pobres

igl4 H ii: r= .';";"''.;,'-«,'," '.;;;«"..'.
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2. A importancia do trabalho homo conte de renda

Os dados sobre as fontes de rendimento comprovam que a gran-

de malaria das familia (73,4qc na RMSP e 69,3qo no Interior) dive dos

rendimentos do trabalho. lsto numb conjuntura de crescente desem-

prego, coma comprova a preset)ga de mais de 2 milh6es de desempre-
gados, a maioria na Regiao Metropolitana de Sio Paulo. Ora, segundo

a avaliagao de CASTELS9 uma das conseqii6ncias mats graves da

atual configuragao do capitalismo que ele chama de ''capitalismo in-
formaciona] global '' 6 a ''fragmentagao interna da forca de trabalho
entry produtores informacionais e mio-de-obra gen6rica ''. Outra di-

mensao importante 6 ''a exclus5o social de um segmento significativo

da sociedade formado por individuos descartados cujo valor como
trabalhadores/consumidores ja este desgastado e puja importancia
como pessoa 6 ignorada''.io

3. Qual o futuro do trabalho?

O tema das transformag6es na estrutura produtiva e suas conse-

qtiencias para a imensa maioria da populagao que vive de seu trabalho

constituio centro do debate atual sobre o futuro do trabalho. ''Todo o

mundi, no mundi inteiro, faja de desemprego. A malta de bans empre-

gos -- de empregos que pagam e oferecem estabilidade, perspectiva de
carreira, seguro-desemprego, seguro contra acidentes, enfermidade.

velhice e morte -- 6 sentida em praticamente todos os parses.''tl

:.CPSTELS, OP. cit. 3' volume, p.
CASTELS, op. cit. vo1.3.p.421j.
SINGER, Paul. "Desemprego e exclus5o social

vol. 10. nljan-mar 1996,p.6
In S o Pat£io em Perspective
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Nesse artigo, o economista Paul Singer discute as conseqti6ncias

da atual reestruturag:io do sistema produtivo provocada pda ''terceira

revolugao industrial '', concluindo que a ''precarizagao '' do trabalho '' e
a dimensao mats importante dente fen6meno. No mesmo sentido, a

soci61oaa Vera Teller comenta que " a precarizagao das relag6es de

trabalho, heterogeneidade ocupacional redefinida atrav6s de uma vdn-

edade in6dita de formas de contrato e situag6es de trabalho(incluidas

a "volt&" do trabalho familiar)e desemprego de tonga duragao" cons-

tituem dimens6es do mesmo processo de exclusgo de parte da forma de

trabalho. Assim, observa que ''o que este em jogs nesse processo e a

quebra de uma estrutura ocupacional que, mal ou bem, permltiu, du-
rante d6cadas, a integragao de amplos contingentes de uma forma de

trabalho pouco ou nada qualificada, interrompendo um ciclo hist6rico

de longa duragao de mobilidade ocupacional.''
Algumas quest6es importantes com respeito is tend6ncias re-

centes concernem ao lipo de emprego gerado pda economia. Coma se

observa pda tabela e graHico 6 PCV98 o setor Servigos continua cres-
cendo. sends responsavel por quake metade dos empregos na RMSP

(49,5%) e Interior (47,7qo). O aumento do setor Servigos se deu para '
lelamente a. diminuiga.o do emprego industrial, especialmente na
RMSP. Essas modificag6es apontam para a "precarizagao" da forma de

trabalho, especialmente referida a perda dos direitos consubstanciados
na carteira de trabalho

Nas tabelas que se seguem podemos observar as diferengas que

ocorreram na situagao laboral. quando analisamos os dados por seko e

idade. Tomando como refer6ncia os da Regiao Metropolitana de Sio

pecrfva, volume IU/n.4/0ut-novlia16aHnal'ldo que se grata?" in Sdo Pau/o em Refs

13



Paulo observamos, primeiramente, que a taxa de participagao feminina

conhnuou aumentando fde 447,9 para 50,99c), no perfodo de ]994 a

1998, enquanto que a taxa de participagao masculine so:heu um recur
de 74,7qo, em 1994 para 73,3qo em 1998

A tabela sobre a evolugao da taxa de participagao por fbixa de

idade aponta oulra mudanga: o emprego dos mats jovens (de 15 a ]7

antes) que vinha crescendo at6 1994 softeu uma queda expressiva, de

55,2qc em 1994 para 47,8qo em 1998. Esse rata tanto pode sugerir
uma major perman6ncia na escola quanto, simplesmente, uma maior
dificuldade em encontrar trabalho.

nos do Estado de Sgo Paulo

Central

R Leste

RM Santos

Re Norte

Oeste

Vale do Parafba

Fonts: de

74,7 73,3

69,6

70,5 66,

72,3 71,0

77, 1 71

,8 69,6

PED e de

47,9

45,4

42,0 50,3

49,3 46,2

46,4 49,1

48,0 49,4

M,6 43,7

de Vida -- PCV

Por sua vez, os dados sabre a distribuigao da ocupagao compro
vam a forma da precarizagao, sega peso aumento do nlimero de ocupa
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dos no setor privado sem carteira (de 11,2% em para 4,6% em
1998,para o conjunto do Estado de Sio Paulo (e mats acentuadamente

na RMSP em que a porcentagem dos trabalhadores sem carteira pas-

sou de 11,3% em 1994 para 15,3qc em ]998. E importance assinalar

que o setor p6blico teve tamb6m uma participagao importante na di-
minuig3.o da oferta de trabalho com carteira assinada. De fate, entry
1994 e 1998 a porcentagem de trabalhadores com carteira assinada no

setor p6blico diminuiu de 12.1.% para 9,7% para o conjunto do Estado
de Sgo Paulo, sendo que na RMSP essa queda foi de 11,2% para
8,4%. Em termos proporcionais, o que observamos portanto 6 uma

queda de circa de 30% dos empregos com carteira no setor pablico e

de 10% no setor privado. Em outras palavras, a participagao do setter

p6blico na precarizagao das relag6es de trabalho 6 ainda mats acentu-

ada do que a participagao do setor privado.

EVOLUC.iO DAS TAXAS DE PARTICIPAgA09 SEGUNDO FAIXA ETARIA

Regiao Metropolitana de Sio Paulo e Aglomerados Urbanos do Estado de S5o Paulo

T

R

RMSP

Central

Leste

Santos

Norte

Oeste

Vnln dn Paraiba

5 a 17 anos

.9981994

47,855,2

56,454,8

38,3',5
59,0 \ 52,5

50,559,7

59.6 43.6

8 a 24 ands

1994 1 1998

79,4 1 79,7

25 a 39 anos

1994

82,5

80,2

82,7'6,2
79.82,

,08

82.781.8

77,6

40 antes e mais

1994 \ 1998

55,53,3

44,8 1 49,1

52,350,4

47,351,7

54,351,1

53,5

5i,5 1 49,5

Forte: Fundagao Shade/ Pesquisa de Emprego e Desemprego - PED e Pesquisa de Condig6es de Vida

PCV
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Distribuigao dos Ocupados9 por Agrupamentos Urbanos, segundo Posigao na Ocupagao
Estado de S5o Paulo - 1994-1998

e Vida - PCV 1994-1998

E. CIDADANIA E FAMfLIA

1. As vias das transformag6es da famflia e dos pap6is familiares

Nos 61timos cinqtienta anon, um conjunto de circunstincias es-

pecialmente relacionadas a crescente urbanizagao do pals e is profun-

das transformag6es da economia paulista e brasileiras, alteraram usos

e costumes, proUetos de vida e valores. As famrlias paulistas da 6poca

do predomfnio da cafeicultura obedeciam aos padr6es de numerosos

filhos e casamento indisso]Qve]. A re]igiao cat6]ica, em perfeita con-
sonfncia com a ordem civil, zelava pda moral crist:i atrav6s de sua
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influ6ncias nas escolas, nas igrejas, etc. A moral sexual kristi impreg-

nava today aquelas instituig6es que deveriam ter moral laica, tomando
o catecismo materia obrigat6ria, estigmatizando pessoas que se des-

quitavam e se opondo violentamente que, ao seko desligado de fins

reprodutivos

A rapidez das transformag6es econ6micas e o impacto que tive-

ram sobre o antigo modelo familiar, baseado na complementaridade

de pap6is, com o pai provedor exclusivo e a m5e dedicando-se aos
trabalhos dom6sticos a is criangas, levaram a redefinigao dos pap6is

familiares, com um ndmero de mulheres cada vez maior ingressando

no mercado de trabalho. E, como n3.o poderia deixar de ser, o alarga-

mento das experi6ncias femininas para a16m dos limited dom6sticos

possibilitou o aparecimento de um ativo movimento de mulheres e, no
seu sein, um feminismo politicamente ativo

Por que a refer6ncia ao feminismo?i3 Pda importancia que teve

no processo que vamos estudar :as transformag6es na familia conjugal

(ou nuclear). Essay transformag6es dizem respeito a din&mica das so
ciedades industriais que permitiram algumas conquistas essenciais:

notfvel impulso de na produtividade econ6mica e consequentemte

dome.nio sobre a "natureza '' permitindo, entry outros, o aparecimento

da pilula e, maid recentemente, a comprovagao do DNA. A expansao
das cidades e do assalariamento da mulher permitiram o rompimento

do elo essencial na reproduga.o da familia conjugal: a depend6ncia

econ6mica da mulher ao homem. Dai. a importancia da autonomic

financeira das mulheres ( a consigna de "o trabalho liberia"). Sa16rio e

pi.lula permitiram o comego da implosao da famillia traditional

i3 Vide no final do texto bibliografia a respeito
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Os movimentos feministas, a16m de seu impacts sabre a pr6pria

situagao das mulheres, tamb6m influx.ram enormemente para a emer-

g6ncia de novas demandas de direitos relacionados is minorias 6tnicas

e aos homossexuais. Em artigo que analisa os movimentos os sociais

urbanos no Mexico, Alqandra Massolo ressalta que:

A suljetividade feminina quando a experi6ncia de lula 6 uma
dimens5o reveladora do processo de construgao social de novas
identidades coletivas atrav6s de conflitos urbanos. Os movimentos

urbanos das d6cadas de 70 e 80 tornaram visa.veis e perceptiveis as

diferentes identidades coletivas de segmentos das classes popula-
res. As mulheres faziam parte da produgao social dessa nova iden-
tidade coletiva -- partindo de suas bases territoriais digrias trans-

formadas em bases para sua agate coletiva. Elam conferiram ao pro-
cesso ao processo de construgao da identidade coletiva a marca de
maltiplos significados, motiva96es e expectativas do g&nero femi
nmo, um conjunto complexo de signinicados encontrados nos mo-
vimentos urbanos, mesmo quando as quest6es de g6nero nio sio
expli.citas e quando deus quadros constitutivos sio mistos e os ho-
mens assumem a lideranga.i4

2. As transformag6es da famflia contemporanea

deixa de ser interessante notar a homogeneizagao dos tipos de familia
que v6m ocorrendo em todas as panes do pars e do mundo ocidental.
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Analisando dados sobre a evolugao das familias americanas, Manuel

Castells comenta que
Assim o ''modelo" de famiOia de n6cleo patriarcal 6 uma reali-

dade para poucos mats de um quarts dos lanes norte-americanos(e) a
versa,o mais tradicional do patriarcalismo, ou deja lares de casais le-

galmente casados e com filhos em que o tinico provedor 6 o marido,

enquanto que a esposa se dedica ao lar em tempo integral, a proporgao

cai para 7% do n6mero total de lares''item Sgo Paulo, mesmo nas
areas rurais a diminuigao do tamanho das familial acompanha as ten-

d6ncias das famiHias paulistas. Na verdade, o comportamento SOcio-

demografico do coNunto da populagio do Estado apresenta as mes-
mas tend6ncia de reduga.o do tamanho da familia, crescimento do ni3-

mero de famiHias chefiadas por mulheres, novos arranjos fhmiliares e

envelhecimento da populagao.

3. A familia contemporanea : n6meros e interpretag6es

Observando a distribuigao das famiOias por tipo de famiQia e

sexo do chafe em Sio Paulo podemos constatar a not6ria assimetria

entre homens e mulheres(Vide tabela "Distribuigao das famflias, se-

gundo sexo do chafe e tipo de famlOia. Estado de Sio Paulo, RMSP e
Interior- SHADE/ PCy-1998). Enquanto as mulheres que cerca de

59% das mulheres sio chefes de familia e vivem com filhos e/ou ape-

nas 3% dos homens experimentam a mesma situagao. Circa de 80%

dos homens cbefes de famiOia vivem casados (sends que dente total

5 CASTELLS, op.cit.P.261
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Berea de 72,qo com filhos e parentes) e apenas 5% vivem s6s. Circa de

26% das mulheres, em comparagao, vivem s6s. Eases dados referem-

se ao conjunto do Estado mas as diferengas entry a RMSP e o Interior

s:io minimal. Quando agregamos os dados sabre a ronda auferida nos

diversos tipos de familia, as diferengas entre homens e mulheres com-

provam as desvantagens femininas: as mulheres chefiam a maior parte

das fame.bas pobres e a manor parcela das families ricas. Tomando

como base as porcentagens relativas ao interior de cada tipo de tami.-

lia, segundo o sexo do chefe, isto 6, estabelecendo comparag6es no

interior de cada clause, podemos observar que, enquanto maid de

33,5% das chefes mujheres siluam-se na mellor clause de renda (at6 3

salfirios mrnimos) apenas 16% dos chefes homens encontram se nessa

situagao. Inversamente, 39% dos chefes homens est:io faixa superior
(maid de 10 SM) para apenas 25q6 das muJheres. A renda media fami-

liar do conjunto dos chefes homens (1.81 I reals) supera a media gerd

de 1.811 reais, sendo que a das mulheres, em compensagao situa-se
por baixo deste patamar(1.089 reais)

Os dados da tabela 2 permitem observar as mesmas incid6ncias

tomando como base o total das faml0ias e, dentro delay a participagao
proporcional de cada tipo, segundo o sexo do chafe.

A maior fragilidade dos lanes chefiados por mulheres tem a ver
exatamente com as dificuldades em se conciliar tarefas dom6sticas e

especialmente cuidados matemos com uma vida pronlssiona] em tem-

po integral. Tomando o conjunto das mulheres chefes de famrlia ve-

mos que cerca de 48% ngo trabalha, um pouco abaixo da taxa de par-

ticipagao das mulheres no Estado de Sio que se situa em porno de

51%. Ora, sio as chefes maes de criangas pequenas aquelas que apre-

sentam major taxa de participaggio (65,3qo) enquanto que 60,2qo das
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Tabela I

Distribuig5o das Familias, por Seko do Chefs,

segundo Faixas de Ronda Familiar Total
Estado de S5o Paulo, Regina Metropolitana de S3o Paulo e Interior

1998

tadoRMSP

Em porcentagem

Interior

Total
At6 3 SM
3 a 5 SM

5 a 10 SM
Mais de 10 SM

100,0

19,9

17,1

27,3

35,6

100,0

19,7

17,0

26,6

36,6

100,0

20,2

17,3

28,5

34,0

Ronda Media ! . 648 }. 791 1.419

100,0

16,7

16,9

29,9

36,6

Masculino
At6 3 SM
3 a 5 SM
5 a 10 SM
Maid de 10 SM

100,0

15,9

16,8

28,6

38,7

100,0

15,4

16,8

27,7

40,0

Ronda Media i.811 /.995 1.525

Feminino
At6 3 SM

3 a 5 SM

5 a 10 SM
Mais de 10 SM

100,0

33,5

18,1

23,2

25,2

100,0

34,0

17,6

22,9

25,5

100,0

32,7

18,9

23,7

24,7

Renda Media 1.089 i. !20 /.036

Fonts: Fundagao Shade. Pesquisa de Condig6es de Vida - PCV - 1998.
Nota: Inflator utilizado - ICV do DIEESE. Valores em salfrios minimos de outuoro ae iyv7.
Os valores entry parenteses estgo sujeitos a um errs amostral relative superior a 30%

(...) a amostra n8o comporta a desagregagao para asta categoria.
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mulheres c6njuges com filhos na mesma faixa etiria encontram-se

predominantemente em casa, sem trabalhar remuneradamente. Esses

dados sio indicadores importantes para a formulagao de poll.ticas so-

ciais, especialmente aquelas voltadas para o fomecimento de equipa-
mentos coletivos, como creches, jardine da infancia, parquinhos e ou-

tras formal de cuidados altemativos is criangas.

d Transformagao e persist6ncia

Concomitantemente, apesar das mudangas por que tem passado,

a famflia continua sendo o /ocz/s da reprodugao e de desempenho dos

papers conyugals e parentais e a principal correia de transmissio dos

sistemas culturais. As mulheres continuam sendo as principals respon-
sfveis pdas criangas e as maes s6s constituem circa de 22,4% das situ-

ag6es famijiares em S:io Paulo, em 1998 (RlblSP) 21,6q6 no interior)
em 1988. A panicipagao das mu]heres s6s cresceu ]0q6 ence 94 e 94.

na Capital e circa de 29% no interior. As creches e outras formas de

socializagao precoce nio preenchem as demandas afetivas da crianga. O
dilema trabalho versus matemidade ainda atormenta as mulheres

A perman6ncia da faml0ia esconde vgrias transformag6es, ainda
lnvisiveis para as estatfsticas( homens com a guarda dos nilhos, calais

homossexuais: basra ver a luta pda aprovagao da lula pda parceria

civil Mas, algumas das alterag6es maid importantes sio: A16m disco a

reivindicagao dos casais homossexuais tamb6m levanta questiona-
mentos sabre as novas formas de ''parentalidade''.t6

'' A esse respeito exists a primorosa sese de doutorado de Luis Mello de Almeida
Nato. "gamma no Brasil nos anon 90: um estudo moore a construgao social da conju-
galidade homossexual.'' Universidade de Brasilia,1999. 16. '''' '- '-''
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Finalmente, as conseqti6ncias das famflias refeitas : a separagao

entre pap6is conjugais e pap6is parentais, alterando um dos pilares das

diferengas de g6nero, entry o ''ser homem '' e o ''ser mulher'' nas socie-

dades ocidentais, inclusive o Brasil

F. CIDADANIA E COTIDIANO URBANO

Entry os muitos problemas que os cidad3.os enfrentam no dia-a-

dia de sua cidade a questao da desprotegao frente a vio16ncia 6 o mais

grave doles. A paisagem urbane reflete essa ''arquitetura do modo '

como t6m fido chamada. Enquanto os maid ricos optam pda seguran-

ga privada e polo "cercamento"(munro, videos, cercas eletrificadas

fazem parte das "trincheiras" dos bairros ricks) os cidadios das perife

das pobres sio vi.timas da vio16ncia e da impunidade dos criminosos

avis e militares. Elsa 6 outra conseqti6ncia da incompet6ncia dos po-

deres pablicos: coeexistir com esquadr6es da morse( que fazem 'lus-

tiga: nas periferias) e segurangas pessoais que infestam as mas dos

mais poderosos. Assim, a cidade viva sob diversas leis e regras.

As t6nues barreiras entry o comportamento das ''autorida-

des"(policiais) e o dos bandidos erode a confianga da populagao na

seguranga publica. A intimidagao imposta pda seguranga privada nos
bairros e mas dos maid poderosos tamb6m contribui para o apequena-

mento do cidadgo que comum que se torna num suspeito potencial.

E por que nio falar dos problemas que afetam a todos? A popu-

lagao maid rica escapa do desgaste de transportes piiblicos deficientes;
das escolas mal aparelhadas; da aus6ncia de areas verdes e lazer, entre

outros t6picos. Mas, existem alguns problemas que atingem a todos,
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como 6 o casa da poluigao ambiental(poluigao do ar) e da poluigao
sonora. No caso da poluigao ambiental 6 evidente que afeta principal-

mente os moradores de centos municipios(Cubatao 6 sempre lembra-

do) mas os indices de poluigao do ar da cidade de Sio Paulo sio fonte

de desconfortos e doengas que atingem ricos e pobres, como o au-
mento da incid6ncia das mo16sticas bronco-pulmonares que atingem
mais criangas e idosos.

A poluigao sonora, por sua vez, afeta praticamente coda as panes

das cidades que sio cortadas por avenidas e/ou mas com trffego in-

tenso. Nesse cano, poluigao do ar e sonora se combinam nos sous re-

sultados ma16ficos. Mas, exists tamb6m outro tipo de poluigao sonora

que este a exigir maior atengao das autoridades: o rurdo excessivo
provocado por estabelecimentos comerciais em bairros residenciais.

Para todos os cidadios que sio importunados por barulho de m6sica e

outros tipos de algazarra ao longo da noite e da semana existem pou-
cos mecanismos de defesa de seus direitos.

G. O DESCONIPASSO ENTRE DIREITOS FOR)DAIS E

DIREITOS REALS

Convivemos com uma ordem juridica, notadamente a partir da

promulgagao da Constituigao de 1988, que prev6, de uma forma abran

gente, a proto(lao dos direitos humanos e assegura os instrumentos le-

gais necessgrios ao seu implemento. Contudo, a nossa realidade mostra

um descompasso entry a previsao legal e a ocorr&ncia de violag6es.

A real garantia dos Direitos Fundamentais ainda 6 privi16gio de

uma pequena parcela da populagao, que re6ne elementos hfbeis para
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fazer valor suas prerrogativas perante um Estado estruturalmente pou-

co permeavel aos reclamos legg.timos de uma maioria carente de
oportunidades e recurso$. Nesse quadro, verifica-se o descompasso
entry a crescente consci6ncia coletiva de ''ter direitos'' e a efetiva ca-

pacidade das instituig6es de atender esse direito formalmente assegu-

rado. A frustragao das expectativas de uma justiga rapida e eHiciente

lava a populagao maid carente a afastar-se dos instrumentos formais de

solug5.o dos conflitos, o que resulta na deterioragao progressiva das

relag6es sociais democrfticas.

25





CIDADANIA E A LUTA POLOS
DIREITOS DA MULDER

1. A prop6sito da cidadania

Historicamente a cidadania instaura-se a partir dos processos de

lutas que culminaram na Declaragao dos Direitos Humanos dos Esta-
dos Unidos da America do Norte e na Revolugao Francesa. Esse 6 o

momento da transformagao politica em que o principio da legitimida-

de n5.o maid se baseia nos deveres dos siiditos e sim nos direitos dos

cidadiosi. A partir de entao, a Historia registra lukas e conflitos visan-

do a universalizagao desses direitos e sua especificaga.o em teimos de

direitos das mulheres, dos negros, dos homossexuais, das criangas.

Assim, pods-se afiimar que em sua acepgao mais ampla a cidadania 6

a expressao concreta do exerci.cio da democracia:

A cidadania democrftica s6 chia raizes num povo ao longo expe-
ri6ncia coletiva da aprendizagem do exercicio da cidadania 6 lenta
e muitas vezes turbulenta. Mas insubstituivel, tanto no que se refers

ao voto quanto a formal superiores da participagao democrgtica, como

o autogovemo locale as m61tiplas formal de auto-gestao social. Nisso

parece-nos consistir o essencial de sua forma enquanto valor 6tico-
poliltico: a democracia 6 uma forma que, embora suscet(vel de ser

BOBBIO, Norberto. .X era dos dfrei/os. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992.
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preenchida por maltiplos conteados, 6 a maid apropriada para ex
primir o interesse coletivo, tal como o entende a coletividade:

Os direitos de cidadania abrangem o acesso aos bens e servigos

culturais e aos servigos relacionados a manutengao da sa6de, a. educa-

gio universal e ao usufruto de lada uma s6rie de conquistas trazidas

polo desenvolvimento das forgas produtivas. Nesse sentido, a situaga.o

concreta de cada sociedade de.fine os patamares e os limites do exercf-

cio da cidadania. f evidente que disparidades na distribuigao de renda

afetam o acesso e o consumo de bens, como acontece no Brasil, que

ha d6cadas se situa entry os cinco parses de maior desigua]dade social

no mundo. E por isso que, na realidade hist6rica, a divis3.o das classes

sociais implica numa permanente tensio entry os interesses daqueles
que est5o exclufdos da riqueza e sous atuais detentores.

Da mesma maneira, outras assimetrias sociais e culturais impos-

sibilitam a universalizagao da cidadania. No comego do s6culo passa-

do, para a esmagadora maioria das mulheres brasileiras a cidadania

efetiva se reduzia a viver como boa cat6]ica, entry as quatro paredes
da casa ou da lgreja. Sem direito a voto, deserdadas do patrim6nio
familiar em detrimento do irmao, exclui.das do ensino fundamental, as

mulheres dependiam da tutela masculina. O casamento era o espago
da submissio da esposa ao marido, cuja autoridade se baseava em seu

papel de provedor e de guardiao da moralidade familiar -- a opg5.o era
permanecer solteira na casa dos pals.

O processo hist6dco atrav6s do qual as mulheres exigiram e
construham sua cidadania foi conturbado, com idas e vindas e este

' MORAES, Joie Quartim de "A democracia :hist6ria e destiny de uma idfia" OHB-
H Revisra da arden dos Hd ogados. Sio Paulo, Editora Brasiliense, 1989. p.35.
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ainda incompleto. Nas paginas que se seguem serf dado especial des-

taque aos movimentos poll.ticks e sociais organizados pdas brasileiras
tends em vista a superagao da discriminagao da mulher. Nos locais de

trabalho, em casa, nas mas, nos sindicatos, grupos de bairro e no mo-

vimento feminista as mulheres, aos poucos, tiveram direitos reconhe-

cidos e transformaram sua realidade social.

2. As bias das transformag6es da famflia e da condig5o da mulher

Nos Qltimos cinqtienta anon, um conjunto de circunstAncias rela-

cionadas a. crescente urbanizagao do pails e is profundas transforma-

g6es da economia paulista e brasileiras, alteraram uses e costumes,

proletos de vida e valores. As familial paulistas da 6poca da cafeicul-
tura obedeciam aos padr6es de numerosos filhos e casamento indis-

so16vel. A religi5.o cat61ica, em perfeita consong.ncia com a ordem

civil, zelava pda moral cristg atrav6s de sua influ6ncia nas escolas,

nas igrejas, etc. A moral sexual kristi impregnava todas aquelas insti-

tuig6es que deveriam ser laicas, tornando o catecismo materia obriga-

t6ria, estigmatizando pessoas que se desquitavam e se opondo violen-

tamente ao sexo desligado de fins reprodutivos.

A rapidez das transformag6es econ6micas provocou enorme ti-

veram sobre o antigo modelo familiar, com um niimero de mulheres

dada vez maior ingressando no mercado de trabalho. A expansao das

cidades e do assalariamento da mulher permitiram o rompimento do

elo essencial na reprodugao da fame.lia conjugal: a depend6ncia eco-

n6mica da mulher ao homem. Da{ a importancia da autonomia .finan-

ceira das mulheres(a consigna de "o trabalho liberta"). O salgrio e a
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pilula anticoncepcional, desvinculando a sexualidade da tarefa de ge

rar filhos, permitiram o comego da implosao da famiOia tradicional3.

3. As lutas hist6ricas pelos direitos politicos e avis

Ao longo da hist6ria do Brasil as mulheres n3.o permaneceram

omissas ou passivas. Na verdade, os estudos sobre a condigao femini-

na realizados nas Oltimas d6cadas demonstram que se tratou menos de

um si16ncio por parte das mulheres do que do si16ncio por parte da
historiografia, sega devida a inexist6ncia da documentagao ou dificul-
dade de acesso a documentos manuscritos.

Na America Latina, o Brasil foio primeiro a conhecer, desde os
fins do s6culo XIX, uma imprensa feita por mulheres, e nio somente

.para as mulheres, como sucedia na maior parte dos pailses da regiao. 0

Sato Fema/zine, de Francisca Senhoria Motta Diniz, editado em Minas

Gerais, de 1873; O Domingo, de 1874, de Violante de Bivar e Villas
co, no Rio de Janeiro; ]Wyosofis, de Maria Heraclia, em Recife, 1875 e

o .Ec/zo das .Damczs, de 1879, pertencente a Am61ia Carolina de Silva

Couto e editado no Rio de Janeiro, testemunharam a presenga desta

imprensa feminina na plena acepgao da palavra, nio por acaso locali-

zada nos entgo principais centros urbanos do pai.s.

As mulheres tamb6m se organizaram em defesa dos escravos,

integrando o movimento abolicionista: a Sociedade da Libertagao

3 Os dados do Censo de 2000 revela que a tend6ncia a diminuigao da fecundidade e
da media de filhos por famrlia; o fen6meno das mulheres sem companheiro: os ho-
mens ''circulam '' pdas mulheres sempre se casando com mats jovens e o inverso
tamb6m 6 verdadeiro as mulheres tem maid chances de um companheiro ate os 30
anon. Outras pesquisas.
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(criada no Rio de Janeiro em 1870) e a Sociedade RedenLora(criada
em Sio Paulo no mesmo ano) constituem exemplos' de coma estavam

conectadas com as lutas sociais de seu tempo

No comego do s6culo XIX, com a consolidagao do sistema ca-

pitalista, o avango tecno16gico e o crescimento da maquinaria, intensi-

Hicou-se a utilizagao da mgo-de-obra feminina. Ngo existia uma legis-

lagao que protegesse os interesses da classy opergria e as mulheres
Cram as dais exploradas, com jornadas de trabalho de at£ 16 horan.

No jornal anarquista Terra Zivre, em 1906, um manifesto de opergrias

tecelis denuncia as p6ssimas condig6es de trabalho:

'Companheiras! E necessirio que recusemos trabalhar tamb6m
de noite, porque ipso 6 vergonhoso e desumano. Em muitas panes,
os homens conseguiram a jomada de 8 horan, ja desde 1856; e n6s

que somos do sexo fraco, temos que trabalhar at6 16 horasl - o do-
bro das horas de trabalho deles, que s5o sexo fortel Pensai, compa-
nheiras, no vosso futuro de maes, e que, se continuarmos a con-

sentir que nos depauperem, nos tirem o sangue dente modo, depois,
tends perdido a nossa energia frsica, a maternidade serf para n6s
um martilrio e nossos filhos servo pflidos e doentes.

E v6s, os que bois nossos pris, certamente nos ajudareis, porque
n5o temos forge para trabalhar, muitas vezes at6 1 1 horan da noire!
Ngo deveis falar s6 quando estamos em casa, mas na cara dos nos-
sos desumanos patr6es, cujos neg6cios crescem dia a dia. Ide a
noite protestar, a bengalada, se for preciso, contra essen vin.ssimos

ladr6esl Vinde, quando tardemos, arrancar-nos com energia as gar-
ras dos fvidos exploradoresITereis muito que perder? Que nos dgo

des, os abutres, em page de tanta fadiga? Um sal&io ridiculo. Uma
mistrial 5

4 BANNER
5 MANNER

1980, P. 75
1978, P.97
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Uma figura feminina destaca-se na luta polos direitos da mulher:

a zo61oga e ativista Berta Maria J61ia Lutz. Ela lutou incessantemente

peso direito ao voto e ao trabalho, tendo conquistado uma vaga de
secretgria do Museu Nacional do Rio de Janeiro, em 1919, numa 6po-

ca em que o funcionalismo pablico nio era aberto is mulheres. No

mesmo ano, Berea Lutz integrou a delegagao brasileira que represen

Lava o Brasil no Conselho Feminino Internacional da Organizagao

International do Trabalho(OIT). 0 ano de 1919 tamb6m foi impor-
tance pda criagao da Liga para a Emancipagao Intelectual da Mulher:

que defendia o direito ao voto para a mulher.

Em agosto de 1922 a Liga transforma-se na Federagao Brasileira

para o Progresso Feminino - F.B.P.F. -, dirigida por Bertha Lutz. En-

tre os principais objetivos da Federagao, segundo sous estatutos,

constava : "I. promover a educagao da mulher e elevar o navel da ins-

trugao feminina; 2. proteger as maes e a infancia;. obter garantias le-

gislativas e praticas para o trabalho feminino e 6. assegurar a mulder

os direitos poll.ticos que a nossa Constituigao Ihe confers e prepare-la

para o exercicio inteligente disses direitos'''.

A Fundagao do Partido Republicano Feminino, em 1910, com-

prova a importancia da luta polo voto entre mulheres da classy media,

professoras primfrias e profissionais liberais. Sua presidents, a profes-

sora primfria Leolinda de Figueiredo Daltro, reivindicava, a16m de
uma abrangente emancipagao a nao-discriminagao das mulheres no

funcionalismo p6blico.

Em 1927, Juvenal Lamartine, Presidents do Rio Grande do

Norte, iguala, para amboy os sexos, o direito de votar e ser votado
neste Estado. Enquanto into, intensificava-se em dodo o pals a campa-

6 SAFFIOTI, 1969, p.258)
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nha polo direito da mulher ao voto, na qual desempenhou paper desta-

cado a Liga Eleitoral Independents, onde mais uma vez temos a im-

portante atuagao de Bertha Lutz.

Apes a eleigao da Assemb16ia Constituinte de 1934, que assistiu

a primeira eleigao de uma representante feminina, as emancipacionis-
tas brasileiras passam a lutar por novos objetivos. Entry des destacas-

se a aprovagao do Estatuto da Mulher, prqeto de lei de Bertha Lutz na
Cimara Federal, cujo ponto mais original consists em assegurar a
mulher casada sem ronda pr6pria ''10% da ronda do casal para suas

pr6prias despesas, em atengao aos servigos por ela prestados ao lar'''.

O Golpe de Estado de 1937 e a ditadura Vargas inibem o incipi-
ente movimento de mulheres no Brasil, assim como para a grande

maioria dos movimentos populares. Somente em 1942, quando da

entrada do pars na Segunda Guerra Mundial, as mulheres passam a se

reorganizar nas campanhas do entio denominado esforgo de guerras'.

O peModo do p6s-guerra foi marcado por um recrudescimento

das atividades relacionadas a conquista das liberdades democrfticas.

No Rio de Janeiro, as mulheres fundaram, junto a Uniio Nacional dos

Estudantes - UNE, o Comity das Mulheres pda Anistia que, uma vez

conquistada a anistia poll.tica, se transformou no Comity das Mulheres

pda Democracia. Ja nas Ligas Femininas, criadas a 1944 e atuantes

at6 1964, os objetivos Cram bastante gen6ricos: luta contra a demoli-

gao das favelas; campanhas para a instalagao de creches e de bibliote-
cas infantis; luta pda independencia econ6mica nacional(campania

do petr61eo) e, finalmente, contra a carestia"

? SINGER 1980, P.1 12
s TOSCANO,1975, p.56.
9 TOSCANO, 1975, P.57
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Os anon 1960 vio dar origem a uma divisio no movimento de

mulheres. Assustadas com a revolugao do jovens, com a mini gaia, as

pinulas anticoncepcionais e com o fantasma do comunismo, os movi-

mentos conservadores entram em cdna, ocupando as mas para desesta-

bilizar o governs de Joio Goulart. A organizagao das mulheres conser-

vadoras realiza-se principalmente em tome da defesa da religiao e da

famlnia, pretensamente ameagadas pda orientagao govemamental de

cunho nacional-trabalhista. Assim, estruturam-se o Movimento de Ane-

gimentagao Feminina -- MAF; a Uniio Ci.vica Feminina; e a Campanha

da Mulher pda Democracia -- CAMDE, a partir de 1962, com presenga

ao menos nos Estados de Sg.o Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Com o golpe de Estado de abril de 1964 e a instauragao da dita-

dura militar, as mulheres de classy media e alta mobilizadas na lula

contra o ''comunismo '' cedem a cdna para as estudantes universitgdas

e a resist6ncia armada. A parter dai emerge uma nova vertente do mo-

vimento de mulheres: as organizag6es feministas.

4. O movimento de mulheres e a conquista da democracia

Uma das dimens6es maid relevantes do movimento feminista no

Brasil foi ter contribufdo para a construgao de uma nova experi6ncia

de cidadania, fodada na pratica da reivindicagao na arena publica.
Sem jamais abdicar de suas ''quest6es especi.ficas'' -- aborts, direitos

da matemidade, igualdade salarial, etc. -- o movimento mulheres, tal

como acontecera na ditadura Vargas, foio primeiro a levantar a ban-

deira da anistia politica, atuando em conjungao com as demais forgas e

movimentos que compunham a oposigao a ditadura militar instaurada
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em 1964. Mats do que ipso, foi uma das forgas que inovaram o campo

das lukas sociais e renovaram as prfticas politicas.
O movimento feminista, desde seu ini.cio, aparece comprometi-

do com a luta pdas "liberdades democrfticas" e com a luta pda ads
tia O ''Manifesto da Mulder Brasileira em Favor da Anistia '', que pas-
sou a circular em 1974, coletando assinaturas de apoio, afirmava que:

:N6s, mulheres brasileiras, neste Ano International da Mulher,

assumimos nossa responsabilidade de cidadis no quadro politico
nacional. Atrav6s da Hist6ria, provamos o esphito solidgrio da
mulher, fortalecendo as aspirag6es de amor e justiga. Eis por que,
neste Ano Internacional da Mulher, n6s nos antepomos aos desti-
nos da Nag:io, que s6 cumprirg a sua finalidade de paz, se for con-
cedida a anistia ampla e gerd a todos aqueles que forem atingidos
polos alas de excegao ( ... ). (Blasi/ iMu/;zer, 9/10/75:8).

A declaragao oficial da ONU batizando 1975 como "Ano Inter-

nacional da Mulher'' constitui uma refer6ncia fundamental para a
compreens:io do movimento de mulheres no Brasil at6 os dias de hole.

A iniciativa da ONU foi particularmente importance para as mulheres

brasileiras, por ter propiciado um espago de discussio e organizagao,
numa conjuntura poll.rica marcada peso cerceamento das liberdades
democrfticas.

As comemorag6es do Ano Intemacional da Mulher permitiram

que as mulheres, principalmente nos Estados de Sgo Paulo e Rio de Ja-

neiro, pudessem falar de seus problemas especi.ficos e dar os primeiros

passes no sentido de ampliar este debate para outros setores sociais.io

' Os primeiros cinco anon de feminismo foram marcados pda atuagao de alguns
grupos que continuam at6 hole atuando e de outros que terminaram desaparecendo
Os grupos veteranos que permanecem atuando estio concentrados em S5o Paulo,
Rio de Janeiro e Pemambuco: Centro da Mulher Brasileira (Rio de Janeiro); Socie-
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Um outro fato digno de nota foio aparecimento do primeiro

grupo e a primeira publicagao feminists: o ]\Hs JMa//zeros, jornal que
viveu oito n6meros, de 1976 a 1978. Em seu primeiro editorial, de-

nunciava a opressao sexual da mulher e a decisgo de ''fazer este jornal

feminista para que possamos ter um espago nosso, para discutir nossa

situagao e nossos problemas
Nos tr&s anos seguintes ao Ano Intemacional da Mulher, os gru-

pos feministas de Sgo Paulo ampliaram o espago poliltico para a questao
feminina, ao atuarem junto a organizag6es femininas ligadas a lgreja e a

trabalhadoras sindicalizadas como as metalfirgicas, as banc&ias e as

jornalistas. A militfncia feminista nos Clubes de Maes processava-se
atrav6s da discussio de sous jornais e nas reunites de debates

Junto a Associagao das Donas-de-Casa, que reunia mulheres da

zona LesLe de Sio Paulo, criada em meadow dos ands 1960, os mes-

mos m6todos foram utilizados, o que fortaleceu os lagos entry as mu-

Iheres dos grupos feministas e de associag6es comunithias. Tamb6m a

Associagao das Empregadas Dom6sticas, existence desde 1962, rece-

beu a colaboragao das feministas, tanto no sentido de divulgar sua
exist&ncia homo no de participar de reunites e debates.

dented e feministas pertencentes a grupos.
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Estes sio os tragos maid marcantes da relax:io entry entidades
comunitfrias de mulheres de baixa renda e trabalhadoras, por um lado,

e os grupos feministas, por outro. Relativamente is mulheres de clause

media, profissionais e estudantes, a atuagao das feministas, nos pri-

meiros ands, restringiu-se a participagao em mesas-redondas sobre a

questao feminina, nio empreendendo um trabalho de conscientizagao
maid direto.

Com o decorrer dos anon, as estudantes e pronlssionais passaram

a se organizar por iniciativa pr6pria, participando, entao, dos encon-

tros com outras organizag6es dos movimentos de base e de feministas,

dais como os Congressos da Mulhertt. O movimento feminista tinha a

dupla tarefa de enfrentar o discurso conservador da direita e ao mesmo

tempo impor-se no keio da oposigao de esquerda.

O I ' Congresso da Mulher Paulista, em margo de 1979, com-

provou a exist6ncia do movimento feminista mesmo para setores que

negavam a imports.ncia ou necessidade da organizagao especifica das

mulheres. A partir desta data as forgas poll.ticas atuantes no pai.s passa-

ram a considerar a participagao feminina e, em conseqti6ncia, incorpo-

rar reivindicaq16es feministas a seu programas e objetivos.

As resolug6es maid uninimes retiradas do I.'Congresso foram

as de estimular a luta por creches e a de formalizar a coordenagao

composta por entidades femininas e feministas dispostas a levarem um

trabalho conjunto. Nesse sentido, criou-se o Movimento por Creches,

como uma tentativa de aglutinar as villas iniciativas que ja vinham

oconendo, principalmente entry as moradoras dos bainos da periferia.

A16m de encontros estaduais a partir de 1979, as militantes rea-

lizavam encontros nacionais, buscando a elaboragao de um programa

Vide os trabalhos de: GOLDBERG , MORAES e SARTI
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comum de lutas. As resolug6es do I.' Congresso da Mulher Paulista,

referentes ao controls da natalidade, igualdade de direitos trabalhistas

e saQde da mulher, foram incorporadas polos diferentes grupos oriun-

dos de Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Sio
Paulo e Rio de Janeiro.

0 2.' Congresso da Mulher Paulista, em 1980, puja organizagao

esteve a cargo de 52 entidades, das quais nave declaradamente femi-

nistas, reuniu circa de quatro mil mulheres por doin dias e constituiu

outro marco importance para o movimento de mulheres. Ali estiveram

reunidos numerosos grupos de mulheres de classes e situag6es sociais

muito distintas; estudantes, operhias, donas-de-casa, empregadas do-

m6sticas, moradoras de bairros residenciais ou da periferia. A hetero-

geneidade dos grupos presented foi indicio da qualidade nova que a

lula da mulher trouxe para o movimento popular '

5. As conquistas democrfticas e os impasses do neoliberalismo

O Encontro Feminista de Valinhos(SP) marcou uma inflexio

importance no movimento de mulheres. Foia piimeira vez que um
encontro de mulheres utilizou a designagao ''feminista''. A presenga

forte do movimento 16sbico impulsionou o tema da vio16ncia contra a

mulher. Dai. nance a id6ia de uma entidade de autodefesa da mulher: o

SOS-Mulher, criado em Sio Paulo em outubro do mesmo ano atrav6s

do esforgo conjunto de feministas independentes e de vfrios grupos,
entry os quaid o "N6s Mulheres" e o grupo ''Lesbos feminista'

MORAES, 1980:90
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Ao mesmo tempo, em Minas Gerais foi inaugurado o Centro de

Defesa dos Direitos da Mulher, com a participagao dos grupos femi-
nistas existentes e, no Rio de Janeiro, criou-se a Comiss5o de Vio16n-

cia. Todas estas organizag6es visavam oferecer atendimento jurfdico-

psico16gico is mulheres vi.timas de todos os tipos de vio16ncias sexuais.

Outro fato digno de nota 6 a criag:io, por uma parcela importante

da oposigao de um novo partido politico, o Partido dos Trabalhadores.

Fundado oficialmente em 1980, o PT adotou um avangado programa
feminista e abrigou dezenas de feministas em suas flleiras.

A d6cada de 1980 costa tamb6m com duas importantes con-

quistas das forgas de oposiga.o contra a ditadura militar: a anistia poll.-

tica e o retomo ao vote, com eleig6es para os governos de Estado, em

1982. O processo de redemocratizagao fortaleceu os grupos ativistas

dos direitos socials e politicos e promoveu algumas vit6rias sense.veis

com respeito aos direitos da mulher. Campanhas nacionais denuncian-

do a morte de mulheres por crimes ''de honra''; a den6ncia do sexismo

nos livros escolares e as campanhas contra o ass6dio sexual sio algu-

mas das conquistas que marcaram o final da D6cada da Mulher.

A presenga da militfncia feminista e o respaldo popular, como
no faso das passeatas em protesto aos assassinatos de mulheres com o

name de ''crime de amor'', tal homo aconteceu com Helena de Gra-

mont, jovem jomalista assassinada a bros peta ex-marido. "Queen ama

nio mata '' tornou-se uma palavra de ordem que nio maid deixou o
movimento de mulheres.

Por ocasigo das primeiras eleig6es livres, em 1982, a oposigao

ganhou o governo do Estado de Sio Paulo e, pda primeira vez, foi
criado o Conselho da Condigao Feminina que teve importante atuagao

na luta pelos direitos da mulher. Em 1985 foi inaugurada, na cidade de
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S. Paulo, a primeira Delegacia Especializada da Mulher. IJma das

principais dificuldades da mulher vi.tima da vio16ncia masculina 6 ter
de se submeter aos exames de corpo de delito e outros constrangi-

mentos de uma delegacia comum. Dai. a importancia hist6rica de tail

delegacias que se espalham aos poucos por todo o pars

As sementes plantadas pdas feministas deitaram muitas outras

rai.zes, como se observa tanto no tocante a ampliagao da oferta de cre-

ches quando nas importantes mudangas da legislagao, incorporadas a

Constituigao de 1988, uma das mats avangadas do mundo. As mulhe

res passaram a ter os mesmos direitos que os homens no interior da
familia, houve o reconhecimento legal das unites conjugais de rata e

os direitos da concubina. O exams de aferigao de paternidade e o res-

peito a palavra da mulher no momento do registro civil foram duros
golpes no patriarcalismo nivelando os direitos de 61hos nascidos den-
tro ou fora de casamentos legais ou das unites consensuals.

No que diz respeito ao trabalho, 6 importance assinalar os direi-

tos conquistado pdas empregadas dom6sticas, segundo maior contin-

gents ocupacional feminino no Brasili3

No plano international, gragas a pressao dos grupos militantes, a

questao da mulher nio saiu maid da pauta das prioridades. Desde en-
t5o o Brasil vem ratificando importantes acordos internacionals, como,

em 1984, a Convengao sabre a eliminagao de ladas as formal de dis

criminagao contra a Mulher (CEDAW) da ONU

O primeiro artigo delta Convengao apresenLa uma abrangente

de6inigao:

Salfrio minima, d6cimo terceiro, repouso semanal remunerado, bozo de f6rias
anuais remuneradas de 30 dias, ]icenga gestante, licenga patemidade, avigo pr6vio
proporcional ao tempo de servigo e aposentadoria.
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'toda a distingao, exclus3o ou restrig:io baseada no sexo que te-
nha homo por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhe-
cimento, Bozo ou exercfcio pda mulher, independentemente de seu
estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos di-
reitos humanos liberdades fundamentals nos campos politico, eco-
n6micos, social, cultural ou em qualquer outro campo.

Na mesma direg2io, a Confer6ncia Mundial dos Direitos Humanos da

ONU, realizada em junho de 1999, reconheceu que os direitos das

mulheres e das meninas sgo inalienfveis e constituem parte integrante

e indivisfvel dos direitos humanos universais(artigo 18 da Declaragao
de 1993)

A consolidagao dos direitos das mulheres, com respaldo das

normas e dos organismos internacionais, como a ONU, foi um impor-

tance passo no sentido da democratizagao da cidadania feminina. Ao

mesmo tempo, sua realizagao ficou na depend6ncia das especificida-

des hist6ricas de cada pails. No Brasil, a efetivagao de tais direitos

constituem o grande vetor das atividades feministas bem homo de
grupos de direitos humanos e dos socialistas das vfrias tend6ncias.

Com a instalagao do Tribunal Internacional, em 2001, os direitos hu-

manos passaram a ser considerados superiores aos limites das nag16es.

Alargaram-se os horizontes da cidadania.

6. Cidadania e G6nero

:'Termo derivado do latim genus e utilizado pelo seko comum
para designar qualquer categoria, grupo ou tami.lia que apresente
os mesmos sinais em comum. Empregado como conceito pda pri-
meira vez em 1964, por Roberto Stoller serviu inicialmente para
distinguir o sexy (no sentido anat6mico) da identidade(no sentido
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social ou psiquico). Nessa acepgao, portanto, o g6nero designa o
sentiments(social ou psfquico)da identidade sexual, enquanto o
sexo define a organizagiio anat6mica da diferenga entre o macho e
a f6mea. (. . .)

Por esse ponto de vista, o g6nero 6 uma entidade moral, politica
e cultural, into 6, uma construgiio ideo16gica, enquanto que o sexy
se mant6m com uma especinlcidade anat6mica

4

As lutas polos direitos da mulher enriqueceram as disciplinas das

ci6ncia humanas e sociais com conlxibuig6es te6ricas e novas categonas

de analise, como as considerag6es sobre a questao do ''g6nero ''. Nests

sentido, Simone de Beauvoir tomou-se a maior figura do feminismo do

s6culo XX. Foi ela quem questionou o lugar da mulher nas sociedades

patriarcais e a necessidade de uma luta especilnica que n8o se resumiria

em igualdade econ6mica. Ao acentuar que mulher 6 uma construgaa
social tomou-se a primeira formuladora do concerto de g6nero.

A ampla literatura que hole constituio estudos de g6nero tem
uma hist6ria que pods ser resumida da seguinte maneira: num pnmet-

ro moments, entry 1970-80, dominaram os estudos sobre a mulher e o

principalimpulso da produgao de e sabre mulheres estava relacionada
is dimens6es maid contestadoras e political. Posteriormente, a partir

da d6cada de 1990, uma das ramificag6es importantes dos estudos de

mulheres foram os estudos de g6nero desenvolvidos dentro das uni-

versidades e instituig6es acad6micas de pesquisa.
No Brasil, as feministas de vanguarda militavam na esquerda.

Muitas degas tinham vivido exiladas em algumas capitais europ6ias,

absorvendo, principalmente, a experi6ncia das feministas francesas e

i4 Vide o verbete "g6nero'' in ROUDINECO, E. e PLON. .Diciondrio de Psicand/ise.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. p.29 1
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itdianas. A influ6ncia das teses e temas do feminismo europeu, pr6-

ximo das correntes socialistas e marxistas, marcou portanto a primeira
Ease do feminismo brasileiro e de sua produgao te6rica

Jf nos Estados Unidos o feminismo seguiu um rumo proprio,

alheio ao marxismo e maid ligado aos movimentos de ''insubordinagglo
civil '', potencializados pda grande derrota poll.tico-militar dos Estados

Unidos no Vietni. A luta libertgria inclui.a as quest6es relacionadas a

autoridade dos mats velhos e ao conservadorismo do america/z wa7 of
/{%e. A Universidade de Berkeley tornou-se a vanguarda dos movi-

mentos contestadores e o pensamento de esquerda exercia-se por meio

de personalidades como o professor Herbert Marcuse, autor de Eros e

Clef/fzafab.Como se sabe, Marcuse nio acreditava na capacidade re-

voluciongria do proletariado industrial e voltava suas esperangas para
os novos movimentos de jovens universitgrios, "hippies", feministas.
negros e ativistas do movimento homossexual.

A expansao dos movimentos feministas reflete-se na edigao de

jornais, pan.fletos e livros sobre tomas relacionados a situagao da mu-
Iher na sociedade. Em v6rias das capitais do mundo ocidental surge

um mercado editorial em torno do ''estudos sabre a mulher". Aos pou-

cos, as instituig6es de amparo a pesquisas e universidades incorporam
em seus curriculos disciplinas relacionadas a hist6da das mulheres

abrindo espago para novas abordagens. A pr6pria sistemftica das pes-

quisas e centos iomega a ser questionada, especialmente com respeito

ao ocultamento do trabalho feminino exercido nos limited do espago
familiar. Gradativamente, os estudos sobre a questao da mulher assu-

mem tamb6m a dimens2io de novak perspectivas de anflise.

Dessa maneira, a aea temftica que hoje chamamos de ''estudos

de g6nero" foi antecedida historicamente polos ''estudos sobre a mu-

43



Iter'', comprovando a passagem gradativa do movimento social para a

esfera acad6mica. Os "estudos sobre a mulder'' dominaram nos anos

em que a militincia feminista estava nas mas ao passo que os ''estudos

de g6nero'' denotam a entrada na academia de uma certs "perspectiva

de anglise''. Nio se trata maid de denunciar a opress5o da mulher mas

de engender, teoricamente, a dimensao "sexista" de nosso conheci-

mento e os riscos das generalizag6es

Robert Stoller'S, em artigo publicado em 1964f, foia prime'ro a

propor a utilizagao de uma categoria que diferenciasse a pertmencia
anat6mica (o sexy) da pertinQncia a uma identidade social ou psiqutca

(genera). Para o autor, o "sentiments de ser mulher" e o "sentimento

de ser homem" slo mats importantes em termos de identidade sexual

do que as caracteri.sticas anat6micas. Tal dicotomia apresenta-se, por

exemplo, no caso do transexualismo. ..
Nem todos concordam com a diqunga.o proposta por Stiller

Alertando para os riscos da dissociagao radical entry a biologia e a
cultura, Marie Langer, com muita propriedade, declara que "como

psicanalista e m6dica, e, certamente, tamb6m . L:.IX
como mulher, nio posse

imaginar uma identidade feminina e masculina s61ida se o sexo bio16-

gico este em desacordo com ela"i6. o que nio significa negar a pias:l.
cidade da sexualidade humana nem os not6rios ''deslocamentos'' do

feminino e do masculine provocados pdas pr6prias mudangas e con-

quistas que transformam a situagao das mulheres.
' Enquanto afirmagao de que o sexo bio16gico 6 sobredeterminado

polos valores e atributos que a cultura Ihe confers, a categoria g6nero

IS "A contribution to the study of gender identity". IJP,45,1964. P 220-6.
la In: BLEICHMAR, Emilce. O Jemfnfsmo esponi6neo da hls/aria. Pond Alegre,
Artes M6dicas, 1988, P.33.
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se presta tanto ao uso das feministas marxistas homo a de qualquer
pesquisador interessado nas conseqti6ncias socials da assimetria sexual.

Jf a perspectiva feminista ressalta a dimensio da opress5o universal

sobre as mulheres, guardadas as diferengas regionais e culturais e bus-

ca nas estluturas objetivas as marcas inequi,vocas da desigualdade: poi

da populagao mundial

No decorrer dos anos 1990, em decorr6ncia do impacto politico
do feminismo e de novak perspectivas de anflise, o uso da categoria

g6nero tornou-se maid freqiiente, sendo introduzido nas universidades

e instituig6es acad6micas em vfrias panes do mundo ocidental, inclu-

sive o Brasil. O conceito g6nero foi absorvido pdas disciplinas relacio-

nadas ao estudo da subjetividade, especialmente a psicanglise e sua

utilizagao significou um importante instrumento de politizagao das
ciencias socials, na medida em que torna visfvel as relag6es de poder e
dominagao masculina existentes em nossa sociedade

7. Os anos 11990 e a escalada da vio16ncia social

A d6cada dos ands 1990 caracEerizou se pda consolidagao do
poderio norte-americano e o colapso da Unifo Sovi6tica. O cengrio

internacional passou a ser regido pdas political econ6micas neolibe-

rais, fronlalmente opostas ao chamado Estado de Bem Eslar Social. A

especulagao flnanceira, a hegemonia do Fundo Monetfrio e os dese-
quilibrios gerados pdas transformag6es no capita]ismo ]evaram aa
aumento do desemprego e ao enfraquecimento dos sindicatos.

No Brasil da transigao democratica, no ini.cio da d6cada de
1980, estavam em dena as forgas sociais e organizag6es surgidas du-
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doral no sentido de definir os tomas e as quest6es priontanas.

Ao mesmo tempo, diferentemente do modelo americano, as or-

estrangeiras) e setter pablico. . . - - v:
A questao da vio16ncia social e, no casa aa mutual, a v v"v '"
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as formal de vio16ncia que atingem a integridade fisica, moral e psi-

co16gica de uma pessoa. A viol&ncia de g6nero 6 manifestagao das

relag6es hist6ricas de poder do homem contra a mulher e que se re-
produzem na prftica cotidiana Na verdade, como bem observa a soci6-

loga Heleieth SafHoti, hg uma verdadeira conspiragalo de si16ncio que

impede o dados mats abrangentes que pudessem qual ificar e quantify
car as ocorr6ncias de vio16ncias de g6nero.

Nestas condig6es, delegacias de mulheres foram essenciais nio

apenas para melhorar o atendimento das mulheres vitimas de vio16ncia.

como tamb6m para permitir um melhor conhecimento sobre as circuns-

tfncias da agressao e o grau de proximidade familiar ou afetiva com as

vitimas e na qualificagao dos agressores. Observou-se que circa de se-

tenta por cents dos agressores sio maiidos/amantes/pals das aharedidas.

Daf a importancia de politicas sociais que cuidem da vftima se-

gundo seu estatuto de cidada, amparando-a no caso da agress5.o. No

cano da vio16ncia dom6stica esse esforgo concentrou-se na mudanga

no atendimento do posto de sa6de i.s vftimas de vio16ncia. Algumas

dessas iniciativas foram tomadas por feministas que trabalham na area

da sa6de, homo a Casa de Sa6de da Mulher da Escola Paulista de Me-

dicina., um dos otto servigos da cidade de Sgo Paulo que atendem

mulheres vftimas de vio16ncia sexual e da vio16ncia dom6stica.

Considerado uma esp6cie de rerrf/drfo dora do a/range da/ef.

confomle afimia a advogada feminista Leila Linhares, da CEPIA (Cf-
dada/zfa, fs/z/dos, /:'esqufsa, //!Hor/nafao, ,4fdo), a famrlia constitui-se
em espago de arbitrio e vio16ncia, dentre outros fatores, devido a, cum-

plicidade e indiferenga social em relagao ao que ocorre no universo
'privado '' do lar, encontrando, assam, uma condescenc#ncja souza/

que obstaculiza sua den&ncia e Chia as bases da s],{a imp2,{nidade.
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O relat6rio da IV Confer6ncia Mundial da Mulher, da ONU,

Beijing, China, 1995, afirma: a vio16ncia contra a mulher constitui
obstfculo a que se alcance os objetivos de igualdade, desenvolvimento

e paz ''. A Plataforma de Agro de Beijing recomenda, em seu paragra-
fo 124, que os governos devem, dentre outras medidas, proceder:

a adogao, aplicagao, revisgo e anflise de leis pertinentes,
a 6im

de asseaurar sua eficfcia, para eliminar a vio16ncia contra a mulher
e ao investimento na formagao de pessoal judicial, legal, m6dico,
social. educacional, de poll.cia e servigos de imigragao, com o fim
de evitar os abusos de poder conducentes a vio16ncia contra a mu-
Iher, e sensibilizar tail pessoas quando a natureza dos atom e amea-

gas de vio16ncia baseadas na diferenga de genero, de forma a asse-

gurar tratamento juste is vi.timas de vio16ncia.

No imbito do sistema regional da OEA (Organizagao dos Etta

dos Americanos) de protegao aos direitos humanos, as mulheres bra-

sileiras disp6em de uma Convengao Interamericana para ''Prevenir,
Punir e Erradicar a Violfncia contra a Mulher"(Convengao de Be16rn

do Pari. OEA, 1 994), radficada polo Brasil em 1995. A Convengao de
Be16m do Para., inclusive, estabelece, em seu art. 6", que o direito de

toda a mulher a viver livre de vio/ /zola abrange o direito de ser livre

de coda forma de dfscz"fmfna(ao.

A Convengao define vio/ nc:ia con/rcz cz nla//ze/" coma:

qualquer ato ou conduta baseada no g6nero, que cause monte,
dano ou sofrimento ffsico, sexual ou psico16gico a mulher, tanto na

esfera publica quando na privada"(art. I '). E: kinda, estabelece que
etta vio16ncia pods ocorrer "no Ambito da fami].ia ou na unidade
dom6stica, ou em qualquer relagao interpessoal, quer o agressor
compartilhe, tenha compartilhado ou nio da mesma resid6ncia com
a mulher, incluindo, entre outras formal, o estupro, maud-tratos e
abuse sexual " (art. 2, a).
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Ressalte-se a importancia delta Convengao, pois ademais de in-

corporar o conceito de ga/zero a definigao de vio16ncia contra a mu-

Iher, explicita que esta pods ser fTsica, sexual ou psico]6gica, e que
pods oconer tanto no imbito pablico homo na esfera privada, abar-
cando um amplo conceito de vio16ncia dom6stica e intrafamiliar.

8. Como a mulher transforma sua identidade?

Se desde a primeira inf ancia a menina fosse educada com as
mesmas exig6ncias, as mesmas honras, as mesmas severidades e as

mesmas licengas que deus irmaos, participando dos mesmos jogos,
prometida a um mesmo futuro, cercada de mulheres e homens que se

Ihe anlgurassem iguais sem equivoco, o sentido do ''complexo de
castragao" e do "complexo de Edipo" serra profundamente modificado.

Ngo se trata, bem entendido, de suprimir com uma penada today
as dificuldades que a crianga tem de vencer para se transformal

num adujto; a educagao mais inteligente, maid tolerance nia a po-
derg dispenser de realizar sua pr6pria experi6ncia a sua pr6pria
custa; o que se pods pedir 6 que n5o se acumulem gratuitamente
obst6culos em seu caminho.J7

Eis o ''xis'' da questao: deiTubar os obstg,culos adicionais que a
sociedade coloca na vida das mulheres. Simone de Beauvoir estava

pedeitamente c6nscia de que as mulheres de seu tempo jf estavam

rompendo com as barreiras e que ''parece mais ou menos certo que
atingirao dentro de um tempo mais ou menos bongo a perfeita igualda-

de econ6mica e social, o que acarretarf uma metamorfose interior"18.

7 BEAUVOIR, op. cit., p. 496.
' BEAUVOIR, op.cit., p. 496
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As condig6es necessgrias para a almelada igualdade econ6mica

e social entry homens e mulhdres ainda ngo foram conquistadas em

nenhuma parte do mundo. As ci6ncias sociais nos ensinam que as so-
ciedades resistem is mudangas e que o mundo que temos para viver

tem uma hist6ria que nos antecedeu e nos sucederg.. Hist6rico. No
Brasil, cada vez mais as mulheres incorporam a vida professional

como uma questao que shes diz respeito, e coda vez menos o casa-

mento 6 uma profissao. No entanto, as desigualdade persistem pols as

mulheres, que constituem atualmente de 40 a 50% da forma de traba-

Iho. continuam ganhando menos do que os homens e segregadas em

alguns nichos profissionais, especialmente relacionados ao ''cuidar
Ademais das desvantagens que enfrentam no trabalho, as mulhe-

res carregam tamb6m grandes responsabilidades na esfera familiar

Maternando as criangas pequenas, cuidando do cotidiano familiar , 4s

mulheres exercem tarefas dom6sticas estimadas que perfazem jorna-

das semanais de 40 horas, em comparagao a media masculine de 6

horan semanais segundo dados da pesquisa .4 nzzr/;zer blasi/lira no

espa€o .pz2b/ico e .privado da Fundagao Perseu Abramo, com dados de

2001 A partir delta pesquisa domiciliar foi possivel constatar que

mesmo quando dividem as tarefas provedoras com seus
maridos as

mulheres ainda fazem trabalho dom6stico, acumulando tarefas. Tal

situagao foi definida como ''a dupla jornada de trabalho da mulher

pdas feministas e permanece pda aus6ncia de political socials que
beneficiem as criangas e que barateiem o acesso de certos servigos.

Escolas maternais e secundfrias em tempo integral, por exemplo,
consLituem um avango no senlido da oferta de equipamentos socials

Uma outra questao delicada diz respeito is creches. Indiscutivel
monte das s5.o de extraordiniria valia. Mas das devem vir acompanha
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das de um conjunto de leis que protqam os direitos da maternidade e da

criangas, favorecendo a amamentagao infantile a relagiio da mie ou

daquela que vai desempenhar as fung6es maternal, de amor e protegao.
A mudanga da identidade feminina dove ser entendida como o reconhe-

cimento de suas capacidades e a possibilidade de escolha. Os anticon-

cepcionais seguros permitiram separar as relag6es sexuais da matemi-

dade/patemidade. A luta pda liberalizagao do aborto sempre foi justifi-
cada polo direito ao proprio compo e o direito a escolha da matemidade.

Atualmente, as mulheres enfrentam o dilema de compartilhar
desejos diferentes: uma vida professional e casar e ter filhos. At6 as

criangas nascerem. E a questao da mulher e das criangas extrapola os

limites da famiOia: 6 uma questao de direitos humanos da crianga que

tem de ser adequada monte tratada pelos adultos que s5o os responsf-

veis polos cuidados das criangas, Este 6 outro direito de cidadania que

este, especinicado em termos de ''Estatuto da Crian€1a e do Adolescen-

ce''. A crianga tem direito a ter uma m5e que cuide dela e a mie preci-

sa do reconhecimento social da importancia da maternidade. Ora, n5o

obstante a abertura no leque das oportunidades de trabalho e de vida,

as mulheres continuam sendo as principais responsaveis pdas criangas

e as maes s6s constituem quase 25% das situag6es familiares em

S.Paulo, no final do mi16nio. As creches e outras formal de socializa-

gao precoce n8o preenchem as demandas afetivas da crianga. O dilema
trabalho versus maternidade ainda atormenta as mulheres.

Nessas condig6es, como negar que as mulheres continuam so-

frendo os efeitos combinados da exploragao de classy e da discrimina-
gao sexual?
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