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1. APKESrNTAGX.o '

Brasil, Chile e Argentina compartilham da posada heranga das
ditaduras militares -- que cronologicamente se inicia no Brasil em

1964; irrompe brutalmente no Chile em 1973 e em 1976 na Argentina
deixando um rastro de sangue e irreversi.veis seqtielas sociais. A

longs perman6ncia da tutela militar, o terrorismo de Estado, com o
assassinato e desaparecimento de oponentes poll.ticos, a arise econO-
mica international, as desastrosas poll.ticas neoliberais s5.o processos
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comuns a essay tr6s nag6es, assim como a renta (re)emerg6ncia da es-
querda e os novos movimentos sociais

Nio obstante o reconhecimento de que as tr6s transig6es se rea-

lizaram sob a tutela militar, a presenga ativa dos movimentos sociais

criou novak alternatives polrticas de reconstrugao da esquerda latino-

americana. Os movimentos liderados ou integrados maioritariamente

por mulheres, quer na defesa dos direitos humanos quer nas propostas

feministas, constitui uln faso novo, cuja potencialidade ainda perma-

nece viva nos dias de hole. O objetivo deste texto 6 o resgate hist6dco

e a avaliagiio das potencialidades atuais dos movimento de mulheres e

feministas que constitueln uma das forges sociais presences no cenfrio

politico da America Latina

Nests sentido, a experi6ncia brasileira este na ordem do dia,

tanto pda eleigao presidencial que elegeu o oposicionista e ex-

meta16rgico Lula, quanto pda importancia assumida polo Forum So-

cial Mundial, inovadora proposta de representantes das vfrias corren-

tes que atuam nos movimentos sociais brasileiros.

No Brasil, a longa transigao deinocrftica conheceu um leque va-

riado de iniciativas populares e polrticas que incluem tanto um novo

sindicalismo operfrio, rompendo com o tradicional modelo do pater-

nalismo estatal e da subordinagao sindical, como tamb6m a emerg6n-

cia de movimentos maid relacionados a reivindicag6es do cotidiano
a16m da formag2io do Partido dos Trabalhadores. O.Hcialmente funda-

do em 1980, o PT reuniu ex-militantes da esquerda armada, liderangas
sindicais e movimentos de base sob influ6ncia dos defensores da Teolo-

gia da Libertag:io.'

A parter da conquista da prefeitura de Porto Alegre (governado pelos petistas desde
1988) foram criadas novas instituig6es de participagao da populagao, como 6 o co-



Ao lado destes movimentos urbanos e dos prilneiros experi-
mentos de democracia participativa, a extreme concentragao da pro-

priedade fundihia no Brasil, ao lado da deterioragao das condig6es de
vida. oriainou o radical Movimento dos Sem-Terra-MST. Vamps en-

contrar tamb6m, nas lutas do campo, no Brasil e no Mexico, a presen '

ga dos ativistas da Teologia da Libertagao, que congrega religiosos e
reliaiosas com ativa participagao entry os pobres e oprimidos, dai a

exist6ncia da Pastoral da Terra, da Pastoral da Crianga, etc., particl-

pando ativamente dos movimentos sociais no pals e constituindo uma
das matrizes da esquerda brasileira, juntamente com a matriz marxista

que, por sua vez, apresenta diversas ramificag6es. No campo da
es-

querda comunista o maior partido existente 6 o Partido Comunista do

Brasil.4

Assim, as duds grander matrizes da esquerda brasileira e latino-

americana de modo gerd sgo o marxismo e a doutrina arista ', na sua

versio de esquerda, da lgreja dos oprimidos -- que gerou o guerrilheiro

Padre Camilo Torres na Co16mbia; os frades dominicanos do grupo

guerrilheiro da Agro Nacional Libertadora-ALN6 -- ainda hole uma
das forgas mais atuantes dentro do PT. A lgrqa Cat61ica tem forte

nhectclo cano dos "orgamentos participativos'', que se transformaram em refer6ncia
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presenga nas lukas do campo, no Brasil do Movimento dos Sem Terra

MST e no Mexico dos Zapatistas.7 Essa dupla origem unifica a hist6-

ria da esquerda latino-americana

No entanto, foge ao escopo dente trabalho aprofundar a impor-

tante questao das matrizes te6rico-poll.ticas das esquerdas brasileiras.

O objetivo 6 historiar o surgimento e as caracterfsticas do feminismo e
ativismo em torso dos direitos das mulheres na America Latina e o

impacto da intensa militfncia e do programa de luta desenvolvidos

polos movimentos sociais a partir dos 1970. No contexto hist6rico das

ditaduras militares e na aus6ncia dos direitos politicos elementares as

feministas participaram das lutas pdas ]iberdades democrfticas a par-

tir de grupos e reivindicag6es sobre tomas afeitos is mulheres, dentro

dos ]imites estabelecidos pecos estados policiais

Na America Latina, coma em outras panes do mundo, a dupla

experi6ncia do patriarcalismo dom6stico e do machismo na poll.tica
levou as feministas a defenderem a autonomia do movimento de mu-

Iheres e a criagao de instituig6es verticais, sem hierarquias e monoli-

tismos. Grupos feministas, mulheres da perifeHa que freqiientavam as

atividades das comunidades eclesiais de base, opergrias meta16rgicas,

empregadas dom6sticas politizadas e ''inHiltradas'' polrticas de vgrios

grupos clandestinos Cram alguns dos personagens principals presentes

nos encontros e congressos de mulheres com plataformas de lutas que

incjuiam direitos especificos (igual salfrio a igual trabalho), como se
observa na experi6ncia brasileira entre 1974 e 1982.

Uma aprofundada anilise do fema encontra-se em WANDERLEY, Luiz Eduardo
W. Os cristgos, o socialismo e proyetos hist6ricos alternativos. Trabalho apresentado
na mesa redonda MR08 ''Catolicismo e neoliberalismo". Vlll Jomadas sobre Alter-
nativas Religiosas na America Latina. Sio Paulo, 22 a 25 de setembro de 1998
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O potencial politico e mobilizador della primeira face do fema
pismo atraiu a atengao dos organislnos preocupados em influenciar o
movimento social no sentido da integragao ao sistema. Aos poucos,

sob a heqemonia norte-americana, f dada a partida da Lransformagao

do movimento espontaneo em ''ONGs'' que, no Brasil de hole, somam

circa de 250 e est8o ''filiadas'' a Associag:io Brasileira de Organiza-

g6es Nao-governamentais-ABONG, a16m de in6meras outras sem filia-

gao. Nesse processo, os grupos feministas e/ou defensores dos direitos
da mulher tiveram uma extraordinfria expansao, tornando-se, muitas

vezes, interlocutoras privilegiadas dos governor, como acontece no

Brasil e no Chile, onde muitas feministas transformaram-se em t6cni-

cas e operadoras de poll.ticas socials de g6nero.

E importante assinalar a atuagao dos organismos internacionais

com respeito a aceitagao dos governos p6s-ditadura militar da agenda

dos direitos da mulher, na forma de assinatura a conv6nios e cartas. O

panto initial foia Ano Internacional da Mother em 1975 e, em segui-
da. as Confer6ncias Internacionais sobre as Mulheres realizadas em

Nairobi, 1985 e em Beijing, 1995. Em dada uma dessas confer6ncias

ampliava-se o &mbito das poll.ticks sociais na medida em que foi sendo

reconhecido que alterar a situagao desigual da mulher implica em alte-

rar a divis8o sexual do trabalho e superar o acesso desigual aos bens e

poder poll.tito
A pressao internacional em prol da agenda de mulheres foi par-

cialmente assumida polos governos beneficigrios de financiamentos
internacionais. Muitos governos latino-americanos assimilaram o dis-
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efetiva dos conselhos da mulher criados nos anos 80



curio e as demandas feministas ao mesmo tempo que os reduziam e

enquadravam em termos de poll.ticas sociais que, dado o enorme con-

tingents populacional(especialmente mulheres) vivendi na pobreza,

ficaram muito pr6ximas da filantropia.
O movimento de mu]heres em gera] e o feminismo em particular

oscilam entry a institucionalizag:io e a contestag:io, entre estar no go-

verno ou pressionar o governo coma movimento social. Nests sentido:

para melhor acolnpanharmos a trajet6ria dos movimentos de mulheres

e dos vfrios feminismos que estio presences em nossas sociedades

latino-americanas, 6 importante fazer uma retrospectiva das quatro

61timas d6cadas tends homo loco o Brasil, Chile e Argentina e as cir-
cunstincias hist6ricas das ditaduras militares.

2. DITADUjiAS MILITARES E MOVIMENTOS DE
MULHERES

O Brasil inaugura em 1964 a sucessio de golpes e ditaduras mi-

litares dentro dos tr6s parses da trilogia ABC que congrega os parses

economicamente mais forbes do Cone do Sul. As condig6es polfticas

em que se df o rompimento da legalidade democrftica no Chile e no

Brasil s:io assemelhadas: em ambas, governor legitimamente eleitos,
cujos atom n5o feriam os pressupostos constitucionais, conhecem uma

polarizagao social fortissima e o boicote norte-americano - dentro da

16gica do anticomunismo como desculpa para conter quaisquer trans-

formag6es econ6mico-socials. E importance assinajar que em amboy

pailses amadureciam processos de organizagao das camadas rebeldes,

coma foia casa das Ligas Camponesas dos ands 60, um atuante mo
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vimento dos sem-tina. Tamb6m os movimentos estudantis ja estavam

em ebuliG;ao, como aconteceu com a longa grove que opts alunos ao

poder universit4rio em torno do aumento da participagao estudantil em
1962 na Universidade de Sio Paulo-USP (o que explica sua radicali-

zagao sob o autoritarismo militar.) Sem se falar do moviinento politico

de cabos e sargentos dentro das forges armadas:

O que estou tentando acentuar 6 que as ditaduras militares re-
fletem o modo das classes dominantes em pender ou mesmo dividir o

poder e a permanente ''criminalizagao '' dos movimentos populares. No
Brasil, a questao social sempre foi tratada homo uma ''questao da po-

lilcia'', nas palavras do presidents da Reptlblica Washington Lulls Pe-

reira de Souza, no antes 1920:o. A ditadura Get61io Vargas r1930-45)

enquadrou o movimento sindical numb estrutura ''pelega '' que, a parter
de meados dos anos 1950, iomega a ser questionada. Tamb6m o Par-

tido Comunista Brasileiro desfrutara de poucos argos de legalidade ao

tonga da hist6da do pals, goza\a, no governo Goulart (t962-4), de
uma semi-legalidade e ja conquistara o nQlnero suficiente de assinatu-

ras de eleitores para exigir sua completa legalizagao.

Portanto, o golpe militar de 1964 impediu a democratizagao da

sociedade brasileira e a expansao dos direitos de cidadania. Os milita-

res cercearam as liberdades fundamentais e exerceram sua autorit&na

tutela em benefTcio das oligarquias do Nordeste e dos grandes grupos

econ6micos nacionais e estrangeiros

econ6mica para a burguesia industrial
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A intolerfncia com respeito a oposigao poll.rica mantinha-se atra-

v6s das draconianas leis de excegao, impostas na forma de ''atom institu-

cionais'', que enfeixavam um poder sem precedentes nas m5os dos dita-

dores militares. O dodo poderoso ministro de Delfim Nero realizava o

programa de ''modernizagao '' da economia, amparado polos 6rgaos

clandestinos incumbidos do terrorismo de Estado, homo a famigerada

Operagao Bandeirantes e o DOl-Codi. Foram os anon do "Brasil: ame-o

ou deixe-o '', no qual cerca de 400 pessoas foram mortal ou ''desapare-

cidas'', enquanto outras 5 mil passavam polos tribunais militares.

O Brasil foio primeiro a praticar sistematicamente o terror con-

tra os oponentes e tem a primazia na introdug:io dos mecanismos

cru6is da torture e desaparecimento de oponentes politicos, servindo
como modelo para as ditaduras do cone sul.li A repressao politica

brasileira notabilizou-se polo sequestro de suspeitos(que Cram enca-

pugados e levados para o para-oniciais de tortura e extemlinio) e inau-

gurou a era do desaparecimento fTsico dos oponentes: sem compo n5o
hii delito. Foia etapa dos desaparecimentos. Centenas no Brasil, mi-

]hares na Argentina e no Chile, eln que a esquerda, legal e legitima,
foi exterminada pda alianga entry as forgas armadas, igreja cat61ica e

a direita polftica, com a omits:io criminosa dos democratas crist:ios.

Assim, a experi6ncia que nos unifica resume-se em poucas pala-

vras: ditadura militar e neo]ibera]ismo. Primeiramente, as ]ongas e si-

nistras ditaduras, que dizimaram os oponentes, cercearam manifesta-

g6es culturais e intelectuais e integraram deus parses a hegemonia do

capitalismo norte-americano. Em segundo lugar, demos as conseqti&n-

' ' Como esquecer que os primeiros brasileiros a desembarcar ap6s o volpe foi uma
missio '' de especiajistas em tortura e repressao que logo passaram a interrogar os

brasileiros presos no .Es/adia A/ado/?a/?
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das sociais das poliltica de cunho neoliberal aplicadas com maior ou

manor vio16ncia em quash todos os pailses latino-americanos. Sio es-

say as experi6ncia que nos unum e nos fazem compartilhar da mesma

inseguranga social, do mesmo desemprego e da mesma depend&ncia

aos organismos financeiros internacionais. Finalmente, como contra-

ponto a essas amargas experi6ncias, ha que considerar a experiencia

mais positiva dos movimentos sociais atuantes no processo de ''demo-

cratizagao da democracia.
A emerg6ncia do feminismo na maior parte dos pailses da Am6-

ditaduras militares, outro fator importance pois sempre conectou os
movimentos emergentes a causa da democracia, pda liberdade de ex-

pressao, de organizagao e de consci6ncia, as clfssicas bandeiras do
lluminismo. No Brasil, a inquestionavel presenga do feminismo come

porta-voz dos direitos de cidadania is mulheres -- alargando o pr6prio
conceito de direitos humanos - soma-se a atuagao de muitas feminis-

tas no movimento pda anistia e na luta dos familiares dos morton e

desaparecidos poll.ticos

As perseguig6es poll.ticas levaram ao exi.lio centenas de brasilei-

ros que encontraram no Chile um local de refugio. Intelectuais cassa-

dos, como ex-presidente e soci61ogo Fernando Henrique Cardoso, tra-

balhavam nos 6rgaos oficiais ainda instalados, homo a CEPAL e a
Flacso. Outros, ademais, Cram professores nas universidades chile-

nasi2. lsso nos anon do governo democrata-cristao de Eduardo

do governo Lula.
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Frei.i3No comego dos anon 70, enquanto a ditadura militar brasileira

aniquilava a resist6ncia armada e mantinha a oposigao democrftica

nos limited da clandestinidade (com as sucessivas cassafdes de d/re!-

fos po//fzcosy, os jovens de esquerda viram se abrir uma nova esperan-

ga: o proyeto de unidade das esquerdas e de transformagao pacilfica

para o socialismo. O Programs Comum, na Franca, unia comunistas e

socialistas e, no Chile, a C/nfdad Pope//a/", com a mesma alianga, ven-

cia as eleig6es de 1971, com quash quarenta por canto dos votos. 0

Programa de transformag6es no poder econ6mico previa o controls

polo Estado de circa de uma centena de empresas estrat6gicas, nos
setores industrial, bancfrio, etc.

A reagao das classes dominantes chilenas nio se fez tardar: a

direita chilena estimulou todo o tipo de boicote - da sabotagem indus-

trial ao financiamento de greves de caminhoneiros - com o apoio ex-
plfcito dos Estados Unidos. A experi6ncia hist6rica da construgao do

socialismo atrav6s da via democratica, representada polo govemo Sal-

vador Allende, terminou a ferro e fogo pda direita civil unida ao

ex6rcito comandado polo general Pinochet, que paisa para a hist6ria
como um dos maiores violadores dos direitos humanos.i4

Eduardo Frei(que terminou por se unir a direita contra Allende, colaborando no
golpe militar).

Os muitos brasileiros que viviam no Chile na 6poca do presidents Allende, asila-
dos contra a opressao da ditadura militar brasileira, s5o testemunhas da inqualificf-
vel brutalidade com que o general Pinochet e uma direita sanguin:ida trataram todos
aqueles que n5o concordavam com des. Os militares golpistas, sob o comando do
general Pinochet, bombardearam Santiago e encheram os, quart6is e at6 o estfdio de
futebol com milhares de suspeitos, into 6, de cidad5os que apoiavam seu presidents
legitimamente eleito. Todos n6s lembramos dos gritos que se ouvia a nolte, das
mios decepadas do violonista Miguel Parka e de qantas outras atrocidades. Durante
os 1 1 dias que sucederam o golpe sodas as comunicag6es por avigo foram suspensas
entry o Chile e o Mundo,: era o tempo da ''limpeza''. Depois, mantiveram o si16ncio
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Apes o golpe militar do general Pinochet, processou-se o 6xodo
dos exilados brasileiros do Chile para a Europa. especialmente para a

Franca, dado o apoio recebido dos socialistas e comunistas franceses,
acostumados a solidariedade internaciona]. A capital francesa tornou

se, entao, um importance pixo de refer6ncia para a esquerda latino-

americana. 0 contato com a realidade cotidiana de um pals europeu,

com educagao, saQde e outros direitos garantidos polo Estado, alargou

o horizonte pessoal e poll.tice dos exilados e sous familiares.
O n6mero de brasileiras exiladas multiplicou-se rapidamente e,

ja no Hind de 1973, foi criado, em Paris, pdas militantes oriundas da
esquerda armada e do partido comunista, um f6ruln. seminal de dis-
cuss6es com a dupla tarefa de pensar teoricamente a questa.o da mu-

Iher e estudar a realidade da mulher brasileira. Da bibliografia obri-

gat6ria constava o clfssico H Orfgem deja/?r//ia. da Proprfedade Pri-

vada e do fsfado, de Engels, e os escritos de Juliet Mitchell.''

Paris vide GOLDBERG
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3. AS VIAS DA TRANSIGAO DENIOCRATICA EM PAisrs
DA AMERICA LATINA

A enorme interfer6ncia militar na hist6ria politica da America

Latina tem fido objeto de estudo de especialistas de vfrias li.nguas e
tend6ncias. Do conjunto destas contiibuig6es, .4 cams/ruf b da con//"o/e

cfviJ'. .Xrgem/ina, .Bras// e Chf/e, artigo escrito polo soci61ogo argentino

Ernesto Lopez,i6 6 de extrema valia para o aprofundamento das conver-

g6ncias e especificidades da transigao democrftica nos tr6s parses que

constituem nosso objeto de estudo. Lopez ressalta inicialmente que ''o

hist6rico 6, por definig2io 6nico, mas que sempre pods haver semelhan-

gas, parentescos(. . .) {e o que} verdadeiramente justiHlca uma compara-

gao 6 a possibilidade de melhorar a percepgao e a compreensao de um

fen6meno no que este tem de pr6prio e singular''.i7

Utilizando a dieting:io feita por Guillermo O'Donnel entry tran-

sig6es pactuadas e transig6es por colapso, Lopez cria uma tipologia

que inclui Brasil e Chile na categoria das transig6es pactuadas e a Ar-

gentijla na categoria das transig6es resultantes de colapsos(no casa, a

Guerra das Malvinas). Sua tipologia [rabalha tamb6m com a questao

do lipo de regime que se segue a passagem do poder das m5os dos

militares para os avis e o grau de autonomia das forges armadas e o

grau de controle que exercem sobre os aparelhos de Estado. Nesse

caso, o Brasil e a Argentina constituem uma transit:io pactuada ''mo-

derada'', enquanto o Chile 6 um ''caso duro ''. Nas palavras de Lopez:

i6 LOPEZ, Ernesto. A construgEio do controls civil: Argentina, Brasil e Chile fn
SAINT- PIERRE, H.L. e lvIATHIAS, L.S.(org.) rnrre vo/o se bores. ,4f/nrfas a
madam no Zabirinfo !amino-americano do novo mii&nio, Franca: UNESP. 2001,
' Idem, p.94.
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Sem entrar em considerag6es particulares(. . ..), pods se mencionar que o re-
gime chileno nasceu marcado duramente por garantias e salvaguardas - a mai-
oria das quads 6 constitutional - que favorece um papal tutelar das Forgas
Amadas sobre o sistema politico. O regime legal/institutional brasileiro inici-
almente manteve certas garantias -- por exemplo, uma passagem gradual do
poder aos avis -- mas foi mats flexfvel. Pods-se dizer que graduou tanto a
transfergncia do porter zio mundi civil como a pr6pria retirada dos militares
Um ]narco adicional desta pi'evisao gradual rumo a "brandura" este no fato de
que houve uma reforma constitucional no Brasil, convocada e realizada du-
rante um govemo civil e plenamente democrgtico. Pods-se dizer, em compel
sagao, que o regime argentino, nasceu ''moderado" devido ao colapso militar. ''

Desta maneira, n2io hf como minimizar o grau e a extens8o da

participag:io dos militares na vida polftica da America Latina e a im-

ports.ncaa do fortalecimento dos movimentos sociais e dos partidos
polilticos de maneira a preserver o controls civil

4. O FENliNiSb10 BRASILEIRO E A CONQUISTA DA
DEMOCRACIA

O reconhecimento da importancia do feminismo brasileiro levou

a pesquisadora norte-americana Alvarez (1990) a utilizar a expressaa

engenderingi9.' a democracia no Brasil, para acentuar a dimensio
gender'' no processo de redemocratizagao do pails Como outros estu-

diosos do tema,20 ela observa o impacto cultural, em termos de novak

women's movement Alvarez. 1997, p.96
zo Goldberg, Morals, Sarti, etc.

13



identidades e sociabilidades, do feminismo e de outros movimentos

sociais no pai.s, criando novas esferas de atuagiio atrav6s de rides de

solidariedade e intercimbio. Em estudo maid recente, Alvarez (1997)

ressalta os benefTcios da interpenetrag:io entry feminismo e movi-

mentos populares, dizendo que ''the manifold implications of the fe-

minists with popular women's organization significantly re/shaped the
discourses and practices of both movements:

Na verdade, ap6s os anos em que a repressao militar liquidou fi-

sicamente muitos dos oponentes (1970-75), o movimento feminista

aparece comprometido com a luta pdas ''liberdades democrfticas:

exercendo um papel ativo na calnpanha nacional pda anistia ja em

1975, comego da D6cada da Mulher da Organizagao das Nag6es Uni-

das - ONU. Durante esses anos, especialmente nos Estados de Sio

Paulo e Rio de Janeiro, as feministas conseguiram se organizar em
torno de deus problemas especificos, pondo em contato mulheres de

diferentes setores sociais. Dadas as profundas diferengas culturais e

sociais dentro da sociedade brasileira, a qualidade e o alcance do mo

vimento de mulheres variou enormemente, sends que seu desenvol-

vimento maid forte concentrou-se nos principais centros urbanos.

As restrig6es impostas pda ditadura militar ao direito de organi-

zagao po[i.tina e sindica] forgou a oposigao a limitar sous objetivos a
quest6es locais, como os movimentos contra o cusco de vida; os clu-

bes de maes e associag6es de vizinhos, lnovimentos por creches e

postos de sa6de, entre outros. Assim, umas das principais caracterfsti-

cas assumidas peta resist6ncia popular foia cHagao de novos tipos de

organizagao. O contato direto entre militantes politicos e movimentos

populares e sua interpenetragao transformaram a prftica polrtica no

pars. Ademais de estimularem a criagao de grupos e associag6es, uma
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parcels importante da oposigao criou, no fina . .!. . A --nASa
I dos anon setenta, um

! i :il;l; i
direitos sociais e politicos e promoveu algumas vit6rias sensiveis coin

respeito aos direitos da mulder. Campanhas nacionais -. ... ]-.
denunciando a

monte de mulheres por crimes ''de honda '', a den6ncia do sexismo dos

livros escolares, as campanhas contra o ass6dio sexual sio algumas das

conquistas que marcaram o final da D6cada da Mulher. Como veremos
adiante, a transformagao do contexto politico resultante destas novak

milit8ncias -- em que o feminismo marcou presenga -- ampliou o cenArio

do embate politico e a relagao dos movimentos sociais com o Estado.

Nests processo, ha que ressaltar a atividade de financiadoras es-

trangeiras, especialmente a norte-americana Ford Fondation. A expe-

ri6ncia institucional realizada atrav6s da Fundagao Ford serviu de pa-

radigma para a institucionalizag5.o de grupos e mint - 'r.. UAA

antes feministas e

pda innodugao da ideologia e da praticas das organizag6es nao-

zida de fora, atrav6s da influ6ncia das organizag6es internacionais e

das financ adoras. das primeiras eleig6es Jivres, em 1982, a oposigao

ganhou o governs do Estado de Sio Paulo e foi criado o primetro
Conselho da Condigao Feminina, inspirado no similar frances. Esse 6

o panto de inflexio. A partir de entio abriu-se um campo de atuagao



dentro do aparelho de Estado. Delegacias especiais para mulheres,
servigos de atendimento is vi.timas de vio16ncia e programas de snide

das mulheres foram sendo criadas em vfrias cidades do Brasil. Ao

mesmo [einpo, os conse]hos da condit:io feminine foray perdendo sua

autonomia e se transformando em 6rgao diretamente subordinados is

polfticas do governador em exercicio o que, via de regra, significou
sua despolitizag:io e perda de eflcgcia.

A relativa despolitizagao do movimento correspondeu ao seu
enquadramento dentro de regras juridicas e do ''mercado .6nanciador:

monopolizado pda Ford, Rockfeller e Macarthur frente a uma oferta

cada vez maior de servigos para a I'nulher, transformando maradativa-

mente as feministas em proflssionais competentes de polfticas sociais.

Do ponto de vista acad6mico, as pesquisadoras feministas viram a vi-

t6ria da perspectiva feminista no alargamento dos estudos de g6nero.

mas, ao mesmo tempo, a categoria g6nero comegou a ser utilizada

como categoria axio16gicamente neutra e dos estudos da mulher pas-
samos para as ''lnasculinidades

Com a vitoria de Fernando Henrique Cardoso (presidents do Brasil

de 1995-2002) e a criagao da Colnz/nldade So/icHrla novos postos de

trabalho e novak teias entry govemos e os conselhos, mostrando uma

fragmentagao e muita tense.o entry feministas ''tucanas'' e petistas, por
exemplo. lsso sem se falar naquelas que constituiraln uma sociedade fe-

chada de dimens2io internacional, sempre plesentes nos grandes eventos

e, muitas vezes, defendendo as propostas hegem6nicas norte-americanas

(fundameiltalismo, empoderamento. . .). Sio das as funcionarias. t6cni-

cas e militantes do./e/ se/ das organizag6es internacionais.2i

Costumo dizer que exists uma divis5o do trabalho em que as maid poderosas fa.
zem o ''social" enquanto que as militantes de base fazem o ''movimento ''.
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A trajet6ria do pequenos grupos her6icos para o feminismo, da

formagg.o das ONGs, depois na lute polo poder dentro aparelhos de
Estado, assemelha-se muito em todos os parses latino-amencanosa

medida em os movimentos sociais conquistam maior espago e conhe-

cem as contradit6rias conseqii6ncias de ''ser governo ''. An5.mise muito

semelhante foi realizada, alguns anos antes, por Anette Goldberg

( ] 989), que assinala a opgao "participacionista-liberal" segundo a qual

parte da esquerda, ''que se havia formado em torno d
a id6ia de ''revo-

luga.o '' e de "socialismo '', foi sends paulatinamente reconduzida e re-
direcionada

Tamb6m Yumi Garcia dos Santos22, em sua recente dissertagao

de mestrado, observa que:

H HH:H:REIN;
formagao social rumo a modemidade.

At6 aqua acentuei principalmente a dimensio pol(rico-ideo16gica

das controv6rsias dentro do movimento de mulheres que concemem as

institucionalizadas, as ongeiras, as partid&ias e as independentes quando

o espago de encontro sio os f6runs nacionais e internacionais. Verdade

6 que existem alguns cason de ONGs, oriundas de grupos feministas

pioneiros, que mant6m a autonomia organizativa ap 'h T . - . . .An+' /IA
esar de serum con-

sultoras e parceiras de govemos municipais e estaduais. Nesse sentido

concorde com Alvarez no que diz respeito aos ganhos da institucionali-

; :lHiilU £Ul:lH: :
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zag2io e da participag:io nos aparelhos de Estado. Como allerta Francisco

de Oliveira23: a luta de classes localiza-se na questao do orgamento da

uni:io e nos crit6rios de divisio dos investimentos p6blicos.

4. O N'lOVINIENTO DE n'lULHERES NO CHILE

Na hist6ria polrtica do Chile os Jnovimentos opergrios e sindi-

cais seinpre tiveram uma ligagao muito forte com os partidos socia-
lista e comunista, diferentemente do Brasil e da Argentina cujos, tra-

balhadores e sindicatos terminaram sendo tutelados, respectivamente,
polo vargismo e polo peronismo. Nesse sentido, a luta de classes no

Chile sempre foi muito ]nenos camuflada .Ao mesmo tempo, a separa-

gao entry as classes 6 tamb6m uma relax:io de opressao 6tnica em que

a clause dominance descendents de europeus e as populag6es indige-

nas s5o as mais explorada, com pouca miscigenagao.

As chilenas s6 conquistaram o direito de votar e serum votadas
em 1949, sendo que as brasileiras puderam exercer tal direito desde

1932. E atrav6s do movimento sindical e partidgrio que as mulheres

ganham relevo. Assim, em 1957, trig mulheres sgo eleitas para a dire-
gao da Central tlnica de Trabalhadores -- CUT e, no ano seguinte, Ings

Enriquez, primeira lnulher deputada, apresenta um projeto de lei sobre

o aborts. No comego dos argos 1960 as mulheres represenlam circa de

22% dos assalariados e, em 1965, Fidelma Allende 6 eleita dirigente
nacional da CUT.

as do drama: Estado e sociedade no
ses e /z?ovime /oi socfais na .dmdr/ca
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Mas 6 com a eleigao de Salvador Allende que as mulheres con-

quistam direitos que tornam o Chile um modelo de poliltica anti-
discriminag3.o. O extraordinfrio avango registrado no perl.odo 70-3

incluiu ng,o somente a reforms de leis obsoletas coma foi um estimulo

sem precedentes a participagao das mulheres na esfera publica e a cri-

agao de equipamentos sociais visando aliviar as mulheres da dupla

jornada de trabalho. Allende tomou a iniciativa de friar a Secretaria
Nacional de Mulheres e estimulou a participag3o das mulheres nas

empresas estatizadas e nas Juntas de Abastecimiento y Precios, JAP,
organizagao de bairro que desempenha o papal de controls popular
dos abusos e sabotagens econ6micas, a16m de servirem como postos

de venda de alimentos24. Para facilitar as condig6es de vida dos tra-

balhadores, foram criados ''comedores'' populares; a licenga materm-

dade dobrou de 45 para 90 dias; garantiu-se leith gratuito para as gra-

vidas e foram criados 73 novos jardine da infincia

As reformas previstas e postal em prftica nos poucos anos do

aovernou Allende incluiram: estimulo a participagao das mulheres em

today as esferas e o maid avangado programa de pali.ticas sociais. As

propostas de Allende Cram muito avangadas para uma sociedade con-
servadora e patriarcal em que o modo do socialismo uniu as mulheres

proprietarias,25 que ocuparam as mas batendo pandas e boicotando o

governo. No dia 1 1 de setembro de 1973 um golpe militar comandado

polo general Augusto Pinochet derruba pda forma o governo demo-
crg,tice e pacifista de Salvador Allende. Pablo Neruda, o grande porta

24 Em oposigao aos c/zlbes de vaginas das classes medias e altai, que conspiravam

3 "Carolas" (tal homo acontecera no Brasil em 1963-4 com a Marcia da Famflia por
Deus e pda Propriedade
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chileno que morreu dias depots do assassinato de Allende, deixou seu
testemunho:

Donde estuvo, en los parses mfs lqjanos, los pueblos admiraron al presidents
A[[ende y e]ogiaron e] extraordinario pluralismo de nuestro gobiemo. James en
la historic de la cede de las Naciones Unidas, en Nueva York. se escuch6 una
ovaci6n como ]a que ]e brindaron a] presidents de Chile los delegados de todo
el mundo.

Aqua en Chile se estaba construyendo, entry inmensas dificultades, una socie-
dad verdaderamente justa, e]evada sobre ]a base de nuestra soberania. de nues-
tro orgu]]o nacional, de] heroismo de ]os mejores habitantes de Chile. De
nuestro lado, del lado de la revojuci6n chilena, estaban la Constituci6n y la ley,
la democracia y la esperanza

Estes palavras resumem bem a transcend6ncia do projeto de

Allende e as esperangas que acompanharam seu governo. O volpe de
Estado foi uma calamidade para a classy trabalhadora e para todos os

setores progressistas, com pris6es e assassinatos em massa, o pars vi-

vendo anos em estado de sino. Passados 30 anos pode-se avaliar o

atraso que o volpe militar significou para a sociedade chilena e as di-

ficuldades em se reconquistar alguns direitos. Mats ainda, foi um ter-

ri.vel golpe para toda uma geragao que, ap6s a autocrftica da lula ar-

mada, depositava sua esperanga na experi6ncia chilena da transig2io
pad.mica para o socialismo. Forum os anos de chumbo.

No processo de reconquista da normalidade democrg,tica alguns

movimentos de mulheres e algumas ativistas destacaram-se, como a

soci61oga feminista Julieta Kirwood, professora-pesquisadora do pro-
grama FLACSO-Santiago de 1972 a 1985, data de sua morte. Ligada

ao feminismo e ao movimento sindica], Julieta encabega um movi-
mento feminista de oposig2io a ditadura com o fema ''democracia no

pars e em casa". Esse grupo e o coletivo "Mujeres por la vida"(1983)
participam dos protestor e movimentos contra a ditadura de Pinochet.
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O atual governo do socialista Ricardo Lagos instituiu poll.ticas

sociais para as mulheres - maid voltadas para a questao da pobreza,
educagao etc. do que propriamente para a quest:io de g6nero. A proi-

bigao do div6rcio e do aborts, a discriminagao dos filhos nascidos fora
do casamento legal sgo os melhores i.ndices a esse respeito. Em outras

palavras, o conte6do moralista e conservador da direita acirra a con-

tradigao entry os g6neros, gerando uma radicalizaga.o das demandas no
sentido da ''democracia no pails e em casa

Como vemos, o processo chileno, a partir de 1990 tamb6m co-

nhece as mesmas tens6es na passagem do ''feminismo her6ico '' para o

:institucionalizado". O processo de institucioilalizagao do feminisma

chileno implicou nos mesmos problemas ja detectado no faso brasilei-

ro. Cotelando as crilticas de Goldberg is perdas e empobrecimento da
nova faso institucionalizada no Brasil com o ponte de vista de Schild

sobre o Chile, evidencia-se a mudanga de discursos e praticas ocorrida

no movimento de mulheres.

Ver6nica Schild, avaliando a dia16tica entry formas estatais e

movimentos sociais, comenta que:

tivos e ao impacto dessas mudangas na sociedade

:6 SCHILD, 2000,p.166
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5. O MOVIMENTO DE MULHERES NA ARGENTINA

As argentines conquistaram mais tardiamente o direito poll.tito

de votar e serum votadas pdas m:ios de Eva Duarte Per6n, em 1947.

Coma em todos os pai.ses da America Latina, a Argentina tamb6m
teve no catolicismo sua religiao de influ6ncia, o que explica a proibi-
g:io do div6rcio e a perman6ncia de leis inferiorizando a mulher no

casamento e a predominancia do poder masculino, existence na pratica

e assegurado por lei

Desde inicios do s6culo XX, o desenvolvimento econ6mico do

paid, saas elites europeizadas e o alto padrao de vida das classes per-

mitiram que os argentines se sentissem do primeiro mundo. Ao mes-

mo tempo, o peronismo dominou o cenfrio politico argentina, tecendo

uma enorme redo de interesses, influindo nos sindicatos e em today as

esferas da vida social. Por maid de meio s6culo constituiu a maior for-

ma politico do pars e foi no seu interior que se deram os grander em-

bates, inclusive quando parcela da esquerda peronista aderiu a lula
armada

A grande forma renovadora foi constituida polo movimento das

Madras y Abuelas de Plaza de Mayo27. Eln abel de 1977, maes, que

se conheceram atrav6s da mesma peregrinagEio que faziam em busca

de notfcias de sous filhos e fllhas desaparecidos nos sequestros reali-

zados pdas forgas poliltico-policiais, decidiram se encontrar uma vez

por semana na Plaza de Mayo, no coragao de Buenos Ayres. Assim

E. Jelin, no artigo Mulheres e Direitos Humanos. (fs/t/dos Fe/7z/?zis/czs, n.' 1/94.
p 117-49), comenta que o movimento dos familiares das vftimas dos militares - as
miles e avis da Praia de Mano -- desenvolveu-se separadamente do feminismo ar-
gentmo.
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nasceu o movimento que se tornou no lnaior simbolo da resist6ncia is

ditaduras militares argentlnas .
No ];Uro 7'en7dfjco cie psfcoand/fs£s28 encontramos uma s6rie de

texton que tratam da relagao entre psicanflises e politica. Dois, em es-

pecial, merecem ser citados. O do argentino Osvaldo Said6n que, ao

analisar a importancia da ligao poliltica das maes da Plaza de Mayo
diante do terrorismo de Estado que aniquilara sous filhos. Ele descre-

ve o incessante caminhar das maes, todas as quintas-feiras, exigindo

sous filhos e 6ilhas de volta. As maes rejeitam as instituig6es do mun-

do politico e jurfdico que estio definitivamente instalados na cumpli-
cidade com o Estado terrorista.

Las madras trabajan de otto modo. Tan simple, tan poco instituido, que
los bur6cratas, los hombres de Estado, dada tanto salon de sus casillas, se

dios de comunicacl6n

propaganda(televisi6n, diario, etc.)

A psicanalista argentina Gilou Garcia Reynoso, no artigo Re/a-

ciones de/.psicocznd/fsfs con /o sonja/ .y e/.PO/fr/co sublinha o papal das

zs Psiconet.com//foros/egp
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m:ies no sentido da recuperagao da mem6ria hist6ria e no enfrenta

mento a polftica de desaparigao dos corpos

Con su intervenci6n discordante, interrumpen e] mandate de silencio y olvi-
do, y hagen orr una voz cuya inadecuaci6n es la de la emergencia del incons
dente, del saber inconsciente que habita la ciudad, aplastado por el discurso
de ]a Unidad y de la omnipotencia; logra dear lo indelible, para quinn quiera
ofr. Discurso loco"', que dice la verdad, desafiando ir6nicamente la 16gica del
sentido comin, y lo face estallar. Su insistencia y el vacfo en el que cae su
reclamo pond en, acts un ''sin sentido" cargado de efectos explosivos. "Lo-
cal'' porque dicen la verdad, pero no local porque no harlan salas; se hacen
)fr incluso fuera de las fronteras. Por encima del mutismo y la sordera, con
su acci6n y su discurso, denuncian a] mismo tiempo ]a tragedia y el condo
de imposturas que la hack posible. Si no se puede recuperar la memoria, la
pa[abra, e] riesgo es de] retorno en ]o real de aquello que no pudo ser bimbo.
lizado. Las madras pudieron dear No y, rescatando el sfmbolo de la nega-
ci(5n, ayudaron a recuperar un margin de libertad. La intervenci6n de las ma.
dres en la plaza publica, conjuntamente con la acci6n de otros organismos
que dieron asistencia a las victimas, y ]a acci6n de ]as abuejas luchando para
recuperar a los nifios secuestrados y privados de su genealogfa, constituye un
capital simb61ico de gran alcance 6tico. Tambi6n es demp]ar ]a intervenci6n
psicoanalitica que describe en relaci6n a ]os habitantes de ]a plaza. EI trauma
hist6rico destruye los lazos sociales y aplasta la subjetividad, con niveles de
gravedad variable

Circa de 25 anos ap6s das prosseguem em sua ]uta, ampliada
em termos de uma grande e radical frente em prol dos direitos huma-

nos e pele esclarecimento das mortis e desaparecimentos. As ativida-

des do grupo incluem uma militante universidade marxista do povo e
uma poderosa redo de apoio em today as panes do mundi.

A desastrosa Guerra das Malvinas sela o fim das ditaduras mi-

litares, ao reverter parte do apoio que ainda gozavam e cria um grande

movimento dirigido por Ra61 Alfonse.n culmina com sua eleiqlao para a
pl'esid6ncia em 1.983. Ele criou a CONADEP (Comisi6n Nacional
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sabre la Desaparici6n de Personas, que poderia ter assumido um rele-

vante papal no esclarecimento dos crimes cometidos pdas ditadura
militares. ngo fosse sua decisio de propor a leis do Pzzn/o .Fina/ e

Obedzelzcfa Z)eb/da, buscando concentrar as punig6es nas patented

mats altai das Forges Armadas e deixando de lado os oficiais meno-

res. As conseqii6ncias foram desastrosas. Os militares conseguiram

que o Congresso extinguisse as agnes penais contra os militares, e
provocando in6meros protestor das Madras de la Plaza de Mayo. Ao

mesmo tempo, para os militares direitistas estas concess6es nio foram
suficientes e Alfonsin teve de enfrentar vgrias sedig6es em quart6is no

sentido de impedir a continuidade dos julgamentos e pris6es de ofi-

ciais de alta patentes ainda em curio. .. .

Alfonsin herdara uma situagao econ6mica deteriorada da ditadu-

ra militar, que se agravou ainda maid durante seu governs. A vit6ria

de Carlos Men6n nas eleig6es presidenciais de 1989 e as manifesta-

g6es populates oriundas da arise econ6mica le I x . .. ./. A A+H n/.L

varam-no a antecipar a

entrega da faixa presidencial. Nos sucessivos governor Men6n a case

politica e econ6mica aprofundou-se, aumentando ..+. ''qa

dramaticamente a

pobreza e o endividamento externo do paid. A presenga crescente de
moradores de rua, vitimas da brutal crise que deixou mats de 60% da

populagao abaixo do navel da pobreza e as mobilizag6es de protesto e

da profunda revolta contra os governantes revelam as diticulaaaes aa

superagao do peronismo com todos sous vilcios populistas e seu 6isio-

logismo e das seqtielas das ditaduras militares
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6. DIFERENGAS DE GENERO E NEOL]BERALrsxlo
ALGUMAS ESTATiSTiCAS

As estatisticas produzidas peso gator JWuger .y .De.serra//o da

CEPAL comprovam como o bin6mio ditadul-as militares & polfticas

neoliberais aglavaram a situagao social da maier parte da populagao

dos parses latino-americanos. Antes de maid nada, em se falando de

populag6es, sobressaio cato de que mesmo na aus6ncia de polfticas de

planqamento familiar e mesmo com a proibigao legal do aborto a

queda da taxa de natalidade 6 muito grande em todos os parses da re-

giao. No espago de meld s6culo a taxa de natalidade anos cai para a

lnetade (Chile de 1950 4,6 para 2.2 em ]999), no Brasil (2,3) e na Ar-
gentina.(2,6 filhos por mulder)

E evidence que as medias estatisticas encobrem diferengas com

respeito is condigao objetivas das mu]heres. No Brasil, dados que le-

vam em conta a ronda e o navel de instrug2io materno revelam que a
taxa de fecundidade de uma mulher com ronda menial de at6 1/4 de

salfrio 6 de 5,3 filhos e 1,1 I das mulheres com renda superior a 5 sa-

Ifrios mfnimos.(rBGE [abulag6es especiais 2002)
Muitos os estudos tentaram se opor a s tests mecanicistas de es-

querda - com sua redugao das tests marxistas a um positivismo mecani-

cista -- de que necessariamente os modos de produgao seguiriam uma

mo. A direita, por sua vez, sempre defendeu o Capital e o Mercado homo

provedores de progresso. No Brasil, o grande otimismo dos anos Jusceli-

no Kubitstchek sustentava-se na ideologia dominante de que a industria-

lizagao e a modernizagao (usadas quake homo sin6nimas) uaHam o des-

envolvimento econ6mico e a melhor distribuigao da renda.
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Ja nos ands 1950 oozes discordantes mostrax am as diferengas it

reversfveis entre pailses de capitalismo maduro e as ex-co16nias agro-

exportadoras. A CEPAL apontava a necessidade das ''reformas
estru-

turais'' e Gunder Frank, nos anon 1960, denunciava o ''Desenvolvi-
mento do Subdesenvolvimento''. Nio obstante a ingenuidade das teses

=stagnaciconistas da CEPAL.29o loma das reformat esLruturais conti-

nua sendo da maior importancia e, aos poucos, dadas as dramfticas

conseqii6ncias das polilticas neoliberais, retornam a ordem do dia

As v6speras das eleig6es argentines de 2003 e frente a desesta-

bilizagao da Venezuela, o soci61ogo Emir bader comenta o duro prego

paso pda America Latina por ter ser tornado laborat6rio das politicos
neoliberais: o nQmero de pessoas vivendo abaixo do nilvel de pobreza

era 120 milh6es de pessoas em 1980 e saltou para 214 milh6es em

2001, into 6, circa de 43% da populagao da regiao.

H: Aumenta a porcentagem de mulheres chefes de familia

O processo de intense urbanizagao que acompanha o capitalismo

implicou a drfstica transformagao de sociedades rurais em sociedades

industriais. Hole, maid de 80% viva em areas urbanas o que equivale

dizer que dependem exclusivamente de ingressos monetfrios para so '
breviver. O impacto da chamada modernizagao, com a crescente partl-

cipagao feminina nas atividades mercantis e a desestruturagao do mo-
delo nuclear de famillia implicou no aumento das responsabilidades

femininas como provedoras exclusivas de suas fame.lids. Atualmente,

29 A esse respeito vide meu artigo 4 enrique aJ Brawl/zan Po/irzca/ Economy in CU-

FF/a/ & C/ass. Theory and Political Special Issue. London, spring. 1 980, escrito em

co aboragao com Guido Mantega. our la gauche latino-am6ricaine:in Ze ?Mo/zde Df-

plomatiqtte, F6vrier de 2003,P. IQ

2'



as mulheres chefiam cerca de 1/4 dos fares, passando de 21% para

27% na Argentina, de 20,1 a 25,4% no Brasil e de 21,4 para 24% no
Chile, entre 1990 e 1999.

+0 sexo da classe operfria: famflia&trabalho

Um dos indicadores mats consistentes com respeito a discrimi-

nag:io feminina concerns a perlnan6ncia de guetos ocupacionais. Os

centos demogrf.Hcos continuam registrando a concentragao da m:lo-

de-obra feminina em um pequeno nx3mer6 de atividades, sodas consi-

deradas de baixo presto.gio e mellor remuneraga.o: empregadas dom6s-

ticas, trabalhadoras rurais, professoras primfrias, servigos. Dados de

uma pesquisa da DataFolha3i comprovam o faso de que cinco profis-

s6es ocupam maid da metade das mulheres no Brasil: servigos dom6s-

licos (2] %); servigos de escrit6rio, bancos e areas afins (9%), vande

dora (9%), professors (7qo) e s6cia/proprietaria de pequeno com6rcia
rK@,\ 32

As trabalhadoras dom6sticas representam quash vinte por canto
da populag2io economicamente ativa. Dente total, circa de 56% sio

mulheres negras, cuja discriminagao 6 ainda major devido ao precon-

'' Publicada na Riva/a da Fo/#a de 21 de julho de 2002, com o tftulo de "A brasi-
ieira no mercado de trabalho".

" Em anflise dos diferenciais de rendimentos por hora, sexo, raga e navel de instru-
gao, estudo da Fundagao SEADE indira que, na populagao escojarizada (com ensino
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ceito ''racial '' existente em nossa sociedade. A categoria profissional

Garantia por Tempo de Servigo e os beneHcios previdenciarios.
As estate.sticas de g6nero das Nag6es Unidas revelam o aumento

a taxa de participagao das mulheres nas atividades econ6micas (38%

para 47% na Argentina; de 45qo para 53% no Brasil e de 35qn para
41% no Chile, ence 1990 e 1999). A concentragao de mulheres no
setter de servigos e os salfrios menores (em Lorna de 30%) constituem

outras evid6ncias da discriminagao de g6nero.

O aumento da participagao feminina na economia tem ae sui

dom6sticas, com a denunciada ''dupla ou tripla jornada de trabalho

:i: A divisio do trabalho por g6nero

A semelhanga na divisio sexual do trabalho, isso 6, a permanen-
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exists um maior equilfbrio com relagao a palticipag:io masculina. Re-

lativamente is atividades industrias observa-se um maier diferen(la
entry o percentual de mulheres e o de homens. Em 1999 trabalhavam

em atividades relacionadas coin a ind6stria circa de logo das traba-

Ihadoras do Brasil, Argentina e Chile, comparativamente aos cerca de
17,5qo de trabalhadores do sexo masculino.

Ademais, a entrada da mulher no mercado de trabalho, embora

sqa uma conquista, muitas vezes se faz atrav6s do emprego dom6sti-

co, reforgando a exist6ncia de guetos profissionais femininos. A mu-

Iher este sobrecarregada pda dupla ou tripla jornada de trabalho, com

um acdmulo de tarefas. Divide as mesmas responsabilidades de pro-

vedoras que sous maridos/companheiros, mas nio conseguem dividir

o trabalho dom6stico. Em parses de maior desenvolvimento social os
homens compartilham cada vez maid do conjunto das tarefas dom6sti-

cas e familiares, comprovando que a democratizagao das relag6es en-
try homens e mulheres 6 um indict da qualidade da cidadania.

Estes dados comprovam como o funcionamento da dinfmica

capitalista incorpora o patriarcalismo e como a conquista da autono-

mia econ6mica das mulheres pods ser restrita e penosa na sociedade

atual. lsso porque a incorporag:io da mulher ao trabalho exieiria uma

nova divisio sexual das tarefas com uma maior participagao dos ho-

mens no cuidado da casa e dos filhos, assim como uma presenga mats
atuante de equipamentos sociais -- de creches, restaurantes etc.

Nesse sentido, ficam cada vez mais evidentes os limites estrutu-

rais do capitalismo no sentido da ampliag5o das conquistas sociais e a
igualdade entry os sexos.
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7. IMPASSES DO FEMINISIWO

A expansao do capitalismo com sua divis5o desigual entre as

nag6es a inconteste supremacia norte-americana, declaradamente ativa

na sabotagem aos governor progressistas da America Latina, bem

coma a imposig:io do modelo neo-liberal sustentado polos organismos
internacionais controlados polos norte-americanos, como o Fundo

Monetfrio International, constituem os elementos unificadores dos

problemas de arise fiscal, endividamento externo, desnacionalizagao
da economia e sucateamento das empresas estatais que caracterizam a

realidade latino-americana. A 16gica do capitalismo, com a crescente

mercantilizagao de today as relag6es sociais, com a extingao de formal
alternativas de exist6ncia e sobreviv6ncia econ6mica, imp6e a todos o

modelo do consumismo, do modismo, do narcisismo ao mesmo tempo

em que aumenta as condig6es de vida da maior parte do globo sio
cada vez mais subordinadas aos ditames da acumulag:io do capital

Nessas condig6es, quais as possibilidades de resist6ncia e de

emancipagao? De que maneira a opressao de clause se inscreve na

subjetividade? Quais os limites da solidariedade entry as mulheres?

At6 aqui temps falado das ''mulheres", acentuando a opressao

que as unifica. Mas outros determinantes sociais vio definir seu desti-

no final enquanto indivi.duos. As classes sociais e as ''ragas inscre-

vem-se em cada mulder em particular, gerando outras formas de

opressao e conflito de interesses, como denotam as relag6es entry pa-

troas e empregadas dom6sticas. A grande conseqti6ncia poll.tica delta

diversidade 6 a fragmentagao das mulheres, que sio cooptadas polo

sistema e reproduzem suas estruturas perversas. A moda e a beleza,

por exemplo, podem ser consideradas i.ndices do poder persuasivo das
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ideologias dominantes e da capacidade do capitalismo de perverter o

consumo e influir no desejo. Razio tem Herbert Marcuse em .Eros e

Civiiizagao (\ 9SS) e ideoiogia da Sociedade industrie! (\964b, aa de-
nunciar a capacidade do capitalismo em, por um dado, des-erotizar a

vida cotidiana e, por outro, instrulnentalizar a sexualidade, canalizan-

do as energias libidinais para o consumismo sup6rfluo e para uma

'dessublimagao repressiva:

O faso das mulheres terem sua participag:io na vida social de-

terminada por tr6s elementos qualitativamente distintos -- sexo, classy e

etnia-raga -- explicam em parte as fraquezas e os limited dos diversos

movimentos femininos que a hist6ria conhece. Todas as mulheres so-

frem a mesma discriminagao sexual e t6m, nests sentido, reivindicag6es

comuns. Mas a impossibilidade de transformar estas reivindicag6es

numa platafonna 6nica, de sensibilizar sodas as mulheres em relagao a

etta plataforma, este dada pdas contradig6es situadas no fmbito da di-

visio de classes. A anflise das plataformas reivindicativas de diversas

correntes norte-americanas e europ6ias mostra n5o somente concepg6es

distintas no referente i.s causas da opressao da mulher mas, principal-

mente, que as reivindicag6es feitas dependem muito do grau de desen-
volvimento econ6mico e social de dada sociedade.

Assim, se as feministas em gerd defendem o fim dos ''funda-
mentalismos'', as feministas socialistas e comunistas tamb6m sio

contra o fundamentalismo do Mercado e do Capital. Como observa

Alda Facio, o feminismo concerns especificamente is relag6es de g6-

nero. Nesse sentido, existem feministas de direita ou pouco preocupa-
das com a luta de classes

No estoy planteando que no pueda haber mujeres que se sientan o se definan
coma feministas y que tambi6n sean de derecha o de centro o de lo que sea
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O feminismo de esquerda considera que a inegavel inferioridade

social da mulher na maior parte do mundo, into 6 o fato de que as

mulheres sio oprimidas enquanto tal, 6 inseparavel das divis6es
oriundas da estrutura de classes. A diferenga de interesses se espelha

muito claramente na questa.o das politicos sociais. A luta pda apropri-

agao dos excedentes - especialmente em momentos de crisp fiscal

op6e os interesses das diferentes classes e estratos de classy. Na medi-

da em que as mulheres constituem a maioria dos pobres as poll.ticks

socials Nesse sentido, a questao das polilticas sociais tem de ser vista

pda dupla 6tica de sous evidentes limited, mas t I . . .n J.A AxA f\

amb6m de sua impor-

ts.ncia redistributiva. O reconhecimento dos problemas de cooptagao e

da institucionalizagao trazidos pda absorgao de parte dos movimentos

sociais nos aparelhos de Estado tem seu contraponto na importancia

das political sociais e no fato de que hoje, mats do que nunca, parte da

luta pda reapropriagao da riqueza gerada pelo trabalho inscreve-se

nas polfticas socials.
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Na verdade, o impacto das poll.ticas neoliberais coloca na ordem

do dia a questao da reconquista dos Estado de bem-ester social. Cabs

a Nancy Frazer(1989) o m6rito de ter alertado para as conseqti6ncias

negativas que o encolhimento do welfare representa para as mulheres.

Tamb6m insists ela no cato de que o ataque ao estado de bem-estar

n5o era s6 um capricho" do governo Reagan mas uma necessidade

oriunda da arise capitalists denominada por James O'Connor de ''crise

fiscal do estado ''. De cato, acentua Frazer, as mulheres sio afetadas

porque ''women constitute the overwhelming majority of social-

welfare state.''35 Nio s6 constituem as beneficiarias, junto com as
criangas, como tamb6m representam o maior contingents de trabalha-

dores do setor p6blico ligado aos servigos sociais. Nesse sentido, nos

Estados Unidos e em outras panes do mundo o desmonte dos beneff-

cios sociais tem uma clara dimens5o de g6nero.

8. Concluindo

O descontentamento das mulheres com sua condiga.o - o mal-
estar feminino - assumiu formas variadas. As famosas hist6ricas estu-

dadas por Freud e sous corpos contorcidos eram o sintoma disso. Com

muita propriedade, a psicanalista argentina Emile Dio Bleichmar de-

nominou seu livro de OJemfnls/no esponfdneo da ;zzsferfa . Se a soci-

edade de hole n8o fabrica mais hist6ricas coma antigamente, o mal-

estar feminino aparece na anorexia, nas tentativas de escapar ao tempo
atrav6s das operag6es plfsticas e de cosm6ticos, na obsess5o consu-

s4 BLEICHMAR
's FRAZER, 1989, p.147
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miata e em outras formal de express5o do empobrecimento pessoal na

contemporaneidade

A expansao e a penetragao do modo de produzir capitalists au-

menta a proporgao daqueles e daquelas que precisam vendor sua forma

de uabalho para poder sobreviver. O processo de concenLragao das

riquezas alarga o fosso entry as condig6es de vida e o poder dos ricos
frente a. uma massa crescente de desempregados. O desequililbrio es-

trutural do capitalismo diz respeito exatamente a incapacidade das
forgas do mercado '' para planelar e estabelecer um equilfbrio entry

oferta e procura. A America Latina, como periferia ou semi-periferia

das nag6es capitalistas hegem6nicas, sofre as conseqti6ncias de sua
subordinag:io, ao ter sua capacidade de inversio produtiva reduzida

pda permanente drenagem de recursos atrav6s do pagamento de
royce//{es e da divida externa

Esse 6 um ponto crucial das diverg6ncias entry feminismo libe-

ral e feminismo socialista. Enquanto que as liberais advogam a ban-

deira da igualdade entry os sexos, sem refer6ncia is hierarquias de

classy. as socialistas entendem que a emancipagao das mulheres exide

a superagao do patriarcalismo e do capitalismo. Nesse sentido, a opo '

sica.o ao neoliberalismo transformou-se na bandeira unitfria de luta,
tanto nos encontros latino-americanos de feministas, que se realizam

anualmente desde 1981, quanto no F6rum Social Mundial de Porto

Alegre. Niles estgo presences muitos dos projetos e movimentos
sociais do perilodo das ditaduras militares. O encontro das esperangas

e da experi6ncia do passado com os proletos do futuro permite a re-

significagao dos movimentos sociais e o aprofundamento de suas lu-

tas
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