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Apresentagao

Leila IN4ezan Allgranti

No inicio de 1998, as pesquisadoras do Ndcleo de Estudos de G6ne-
ro Pagu da UNICAMP receberam com entusiasmo a proposta para parti-
ciparem de um conv6nio international, apoiado pda CAPES e pda
ICCTI. O proDeto tinha como objetivo a realizagao de estudos comparati-
vos sobre FamfZfa, Mz&Zher e Ggnero no .BrasfZ e em Portugal, junto a.
equipe de professoras do Mestrado sobre Estudos da Mulher. da Univer-
sidade Aberta de Lisboa.

O conv6nio se desenvolveu ao lingo de tr6s anon, proporcionando
um intenso interci.mbio de id6ias, novak amizades, miss6es de trabalho e
pesquisa dos dots lados do Atlantico, que resultaram em artigos de temf-
ticas variadas, de acordo com os proDetos individuais de cada pesquisado-
ra. Esse material seri publicado em breve nos anais do co16quio Z)esaPos
da Co/npara€do, realizado em fevereiro de 2002 em Lisboa, e re6ne os
trabalhos das equipes portuguesa e brasileira

Desde o inicio do projeto, contudo, havia um profundo interesse em
partilharmos com os alunos nossas experi6ncias e reflex6es sobre os mo-
vimentos feministas e sobre a construgao e utilizagao da categoria de
g6nero. Foi assam que surgiu a id6ia de produzirmos texton que pudes-
sem servir de apoio is discuss6es em gala de eula.

A pr(Zffca 6em nisfa e o concerto de genera cont6m dais textos insti
gantes e de cars.ter distintos: um ensaio que apresenta ao leitor o deba-
te sobre o conceito de g6nero e sua trajet6ria na teoria social nos 61timos

trinta anon; uma proposta de utilizagao da categoria g6nero em pesquisas

Depth de Hist6ria do IFCH/N6cleo de Estudos de G6nero PAGU (UNICAMP).
Coordenadora do PrQjeto no Brasil



Leila Megan Aigranti

de politicos pablicas para se investigar desigualdades sociais e de g6nero
Embora a primeira vista os titulos dos texton possum sugerir que a cole-
ti.nea transita da teoria a prftica, na verdade ambas as auroras nos le-
vam a refletir sobre a {ntima relagao existente entre os movimentos fe-
ministas e o desenvolvimento do concerto de g6nero. Ou sega, giram em
porno do eixo indisso16vel entre a pratica feminists e a reflexio sobre a
opressao feminina e sua superagao

Em "Re-criando a (categoria) mulher?" Adriana Piscitelli avalia o

pensamento feminista e deixa claro homo o conceito g6nero se desenvol-
veu no interior desse debate, enfatizando seu impacto, contradig6es e su

perag6es nas teorias sociais. Atenta is vfrias tend6ncias e momentos,
chama a atengg.o para os descompassos e tens6es entre ativismo e for-
mulag6es te6ricas

Ana Maria Goldani, partindo da constatagao das perman6ncias na
discriminaga.o de g6nero no trabalho e sua interdepend6ncia com as desi-
gualdades de g6nero na esfera da familia, nos oferece uma proposta de
elaboragao de indicadores que possam captar e avaliar essay desigual-
dades nas pesquisas que visam subsidios para a formulagao de political
sociais. Dessa forma, sugere meios para que se posse reduzir as desi-
gualdades de g6nero no trabalho e na familia.

Os texton aqui publicados foram escritos por pesquisadoras que
participaram do conv6nio Brasil- Portugal, is quaid gostaria de agrade-
cer o empenho para que esse publicagao se realizasse. Aproveito a opor-
tunidade para extender meus agradecimentos aos demais membros das
equipes portuguesa e brasileira -- Maria Beatriz Nizza da Silva, Mu'ia
Beatriz Rocha Trindade, Anne Cova, Angela Dominguez, Nate.lia Ramos,
Gupta Debert, e Suely Kofes -- cuja permanente presenga, participagao
nas discuss6es e apoio, permitiram o pleno desenvolvimento do proleto.

Campinas, outubro de 2002
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Re-criando a(categoria) mulher?

Adriana Piscitelii

Introdugao

Instigante e desa$iador, conceito de g6nero vem disseminando-se
rapidamente a partir da d6cada de 1980. Parte significativa da atragao
exercida por esse conceito reside no convite que ele oferece para um novo
olhar sabre a realidade, situando as distin96es entre caracterfsticas con-
sideradas femininas e masculinas no berne das hierarquias presented no
social. Atrav6s da utilizagao dense conceito, algumas autoras, inclusive,
consideraram possivel desestabilizar as tradig6es de pensamento.: Para
a16m de ter ou nio respondido a elsa expectativa, o conceito de g6nero
tem se difundido notavelmente na teoria social - suns marcos s8.o evi-
dentes na produgg.o de reconhecidos autores tats homo Anthony Giddens
ou A4un Appadurai

Entre as/os acad6micos/as que dialogam com as discuss6es feminis
tas, o conceito de g6nero foi abragado com entusiasmo, uma vez que foi
considerado um avango signiflcativo em relagg,o i.s possibilidades analiti-
cas oferecidas pda categoria "muller". Elsa categoria passou a ser quase
execrada por uma geragao para a qualo bin6mio feminismo/'mulder"
parece ter se tornado simbolo de enfoques ultrapassados. Mas, no marco

N6cleo de Estudos de G6nero PAGU/UNICAMP.

SCOTT, Joan Wallach: Gender and the .Politics o/'.Hfsto/y, New York, Columbia
University Press, 1988.
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..4dHanc: Piscitei/}

das discuss6es das acad6micas feministas percebe-se, nos Qltimos anon,
uma nova 6nfase na utilizagao da categoria "mulher". Evidente em al
guns Encontros sobre g6nero no Brasil, esse retorno 6 discutido na pro-
dugao internacional, inclusive naquela difundida nas principais publica-

minisfas. Linda Nicholson dude abertamente a imports.ncia da utiliza-
gao dessa categoria, confrontando-a com id6ias embutidas no conceito de
g6nero. Nos tennis dessa autora, nio se trata exatamente de um "retor-
no", uma vez que as novak formulag6es nio estariam contaminadas pelo
:fundacionalismo bio16gico" -- termo que explico adiante -- que perpassa '
ria os usos anteriores da categoria mulher e do concerto de g6nero:

Neste texts, que tem um carfter puramente didn.tied, faso alguns
comentgrios sobre a re-criagao da categoria "mulder" nas discuss6es con-
temporaneas. Mas, considerando que esse vaiv6m este perpassado por
tens6es que s6 podem ser compreendidas levando em carta a intima rela-
gao entre as discuss6es feministas e o desenvolvimento do conceito de
g6nero, proponho, antes de nada, um breve percurso pele pensamento
feminists desenvolvido a partir de finais da d6cada de 1960, prestando
atengao aos deus pressupostos e aos principais conceitos por ele desen-
volvidos. Em seguida, mostro como o conceito de g6nero foi criado no
marco disses pressupostos. Realize, depois, alguns comentfrios sabre os
conteQdos que esse conceito adquire nas teorias contemporaneas e as
tens6es que ele provoca em termos da pratica politico feminista. Final-
mente. considero a maneira coma a categoria "mulder" 6 re-introduzida
no i.mbito dense debate

Por que mulher?

O conceito de g6nero foi elaborado em um moments especifico da
hist6ria das teorias sociais sobre a "diferenga sexual". Mas, se elsa elabo

ragao seguiu caminhos existentes na peoria social, operandi, inclusive,

NICHOLSON, Linda: "lnterpretando o g6nero". Reufsta de .Estudos Femfnisfas
vo1. 8, n'2/2000, pp. 9-43.
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com vfrios de deus pressupostos, 6 importante perceber que o conceito de
g6nero, desenvolvido no seio do pensamento feminists, foi inovador em
diversos sentidos. Perceber o alcance dessa inovag5.o exige prestar aten-
gao i.s formulag6es dense pensamento.

No s6culo XIX, a id6ia de "direitos iguais a cidadania", pressupon-
do igualdade entre os sexes, impulsionou uma mobilizagao feminista im-
portante, no Continente Europeu, na America do Norte e em outros par-
ses. Entre as d6cadas de 1920 e 1930 as mulheres conseguiram, em vfri-
os lugares, romper com algumas das express6es maid agudas de sua de-
sigualdade em termos formats ou legais, particularmente no que se reve-
re ao direito ao voto, a propriedade e ao acesso a educagao. Esse hist6ria
6 bastante conhecida, mas o que me interessa reter deli 6 que dentro
dense movimento era formulada uma pergunta, decorrente da id6ia de
'direitos iguais", que serf central no pensamento feminista, apes a d6ca-
da de 1960. Se a subordinagao da mulder n5.o 6 junta, nem natural, homo
se chegou a ela e como se mant6m?

O pensamento feminista, homo expressao de id6ias que resultam
da interagao entre desenvolvimentos te6ricos e pr6ticas do movimento
feminista, este, 1onge de constituir um dodo uni6icado. No entanto, apesar
das importantes diferengas presented nas diversas vertentes dense pen-
samento, as abordagens desenvolvidas apes 6nais da d6cada de 1960
compartilham algumas id6ias centrais. Em termos politicos, consideram
que as mulheres ocupam lugares sociais subordinados em relagao aos
mundos masculinos. A subordinagao feminine 6 pensada como algo que
varig em fungao da 6poca hist6rica e do lugar do mundo que se estude.
No entanto, ela 6 pensada homo universal, na medida em que parece

ocorrer em todas panes e em todos os peHodos hist6ricos conhecidos.
As diversas correntes do pensamento feminista afirmam a exist6n-

cia da subordinagg.o feminina, mas questionam o suposto cargter natural
dessa subordinag5.o. Blas sustentam, ao contrario, que elsa subordinagao
6 decorrente das maneiras coma a mulher 6 construida socialmente. lsto
6 fundamental, pois a id6ia subjacente 6 a de que o que 6 construido pode
ser modificado. Portanto, alterando as maneiras como as mulheres sio
percebidas serra possivel mudar o espago social por das ocupado. Por

9
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esse motive, o pensamento feminists colocou reivindicag6es voltadas para
a igualdade no exercicio dos direitos, questionando, ao mesmo tempo, as
raizes culturais deltas desigualdades. As feministas trabalharam em
vfrias fuentes: criaram um sujeito politico coletivo -- as mulheres - e ten-

taram viabilizar estrat6gias para acabar com a sua subordinagao. Ao
mesmo tempo procuraram ferramentas te6ricas para explicar as causal
originais dessa subordinagao.

]i interessante prestar atengao is correntes do pensamento femi-
nista que se desenvolveram nos Estados Unidos e na Inglaterra, a partir
de finais da d6cada de 1960. Blas apresentam diferengas na percepgao
das origens e causal da opressao e, tamb6m, nos mecanismos considera-
dos apropriados para livrar-se dela. Mas, mostram, tamb6m -- e sem pre-
tender homogeneiz6.-las -- que compartilham vfrios pressupostos

Entre essay correntes, algumas vertentes do feminismo socialista
t6m uma postura particularmente clara no que se revere is causal origi
nail da opressao das mulheres. Seguindo a argumentagao de Engels no
livro As orlgens da HamfZia, a propriedade prfuada e o esfado '), orientam-
se pda id6ia de que a divis&o de trabalho baseada no sexo implicou debi
gualdade ou opressao sexual apenas no momento em que surgiram as
classes socials baseadas na propriedade privada. As formal da opressao
sexual, dais homo as formal de parentesco e a familia, teriam uma base
material na estrutura de classes. A opressao das mulheres, assim homo a
exploragao de clause, poderiam ser superadas atrav6s da instauragao de
uma forma de organizagao social maid desenvolvida, numa sociedade sem
classes, por exemplo, no socialismo. Para esse estilo de pensamento fe.
minista, portanto, a reprodugao 6 opressiva na sociedade de classes. Que
ro dizer, o problema n6o 6 a reprodugao, mas o surgimento das classes
sociais baseadas na propriedade privada.

Outras vertentes do feminismo socialista criticam estes premissas,
mostrando que as hierarquias de g6nero persistiram nos parses socialis-
tas nos quaid teve lugar a transformagao na organizagao social que su-
postamente libertaria as mulheres. Baseando-se nessas experi6ncias,

ENGELS, Friederich: The Origins o/' fhe HamlZy, p/"fuafe properly and fhe state
International Publishers, Nova York, 1972 (1891)

10



&-Mandy a (ale#Ha) niiher

essay correntes mostram que considerar o sexo homo 'contradigao secun-
dfria' e 'a produgao como forma motriz principal da mudanga social ' nio 6
suficiente para promover as mudangas necessfrias. As cau$as originais
da opressao feminina sgo colocadas, portanto, na associagao capitalis-
mo/patriarcado, considerando produgg.o e reprodug5.o homo igualmente
determinantes

O feminismo radical entende de maneira diferente as causal da
opressao das mulheres. Shulamith Firestone, uma das principais pensa-
doras desta corrente, afirma no livro .A dZaZdtfca do sexy ' que as origens
da subordinagao feminine estio visivelmente localizadas no processo re-
produtivo. Segundo esse autora, os pap6is desempenhados por homens e
mulheres na reprodugao da esp6cie sio fatores fundamentais de olde
derivam as caracteristicas que tornam poss:ivel a dominagao que os ho-
mens exercem sobre as mulheres. As diferengas entre os pap6is sociais e
econ6micos de homens e mulheres, o poder politico e a psicologia coletiva
sio resultado da maneira como se reproduzem os ceres humanos. De
acordo com Firestone, o papel das mulheres no processo reprodutivo --
uma vez que sio os 6nicos ceres humanos capazes de engravidar e ama-
mentar e dado que os beb6s humanos t6m um periodo extraordinaria-
mente prolongado de depend6ncia f(sica -- as lorna prisioneiras da biolo-
gia, forgando-as a depender dos homens.

O feminismo radical considers que para liberar as mulheres 6 neces-
sfrio derrotar o patriarcado. lsso s6 serra possivel se as mulheres adquiris-
sem o controle sobre a reprodugao. Na verdade, para Firestone, a meta do
movimento feminista deveria ser nio apenas a eliminagao do privilegio do
homem, mas a eliminagao da pr6pria distingao sexual. E into seria possivel
transformando o mecanismo da reprodug5.o -- a reprodugao da esp6cie de-
veria ser substituida pda reprodug5,o artificial. Dessa maneira, segundo a
autora, as diferengas genitais nio teriam maid significado cultural

Nessas explicag6es sobre as causal da opressao feminina, a repro '
dugao adquire um lugar importance: as fung6es reprodutivas femininas
aparecem no berne da produgao da desigualdade sexual. Champ a aten-
g5.o para esse ponto porque ele mostra que, nessas linhas de pensamento,

FIRESTONE, Shulamith; A dfaZdtfca do seko. Labor, Rio de Janeiro, 1976
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a "condigao" compartilhada pdas mulheres -- e da qual se deriva a iden-
tidade entre das -- este ancorada na biologia e na opressao por parte de
uma culture masculina. O compo aparece, assim, como o centro de onde
emana e para onde convergem opressao sexual e desigualdade. Desen-
volvendo a anglise dessa condigao, essay correntes de pensamento tra-
balham recorrentemente com uma s6rie de categories e conceitos funda-
mentais, particularmente, mulher, opressao e patriarcado. Estes aspec-
tos, centrais no pensamento feminists p6s 1960, sio importantes para
compreender o contexto no qual se desenvolve o conceito de g6nero.

Identidade, opressao, patriarcado

A categoria "mulder" tem raizes na id6ia do feminismo radical se-
gundo a qual, para a16m de quest6es de clause e raga, as mulheres sg.o
oprimidas pele fate de serem mulheres -- pda sua womanhood.' Essa
id6ia foi Util, em termos politicos, para desenvolver o proprio conceito de
feminismo, diferenciando-o, no contexts espec:ifico das discuss6es que
tinham lugar nos Estados Unidos e na Inglaterra, do "pensamento de
esquerda". O reconhecimento politico das mulheres como coletividade
angora-se na id6ia de que o que une as mulheres ultrapassa em muito as
diferengas entre das. Dessa maneira, a "identidade" entre as mulheres
tornava-se primaria

Mas, qual 6 a base para elsa identidade entre mulheres? Nessa li-
nha de pensamento, a categoria "mulher" 6 pensada homo incluindo tra-
gos bio16gicos e, tamb6m, aspectos socialmente constru:idol. Em termos
gerais, as feministas radicais sublinharam a conexio entre mulheres
atrav6s do tempo e das cultural, considerando que o corpo feminino era
uma pr6-condigao necess6ria para a perman6ncia da opressao patriarcal.'

'Estou seguindo aqua basicamente a GRAINT, Judith: FundamenfaZ Feminism.
Contesting f/ze Core Concepts o/Feminist Theo/y. Routledge, New York, 1993.
Os conceitos fundamentais da teoria feminists dente periodo devem ser entendi-
dos pensando que a visio hegem6nica na teoria feminists era a da perspectiva

12



Pa-Manic a {ca£cgada} mull)K?

E, se a 6nfase concedida aos aspectos bio16gicos colocava o feminismo
num terreno potencialmente essencialista, o desenvolvimento do conceito
de opressao incidiu num alargamento dos significados do politico.

Compreender esse alargamento exige levar em conte o contexto no
qual se desenvolviam essay discuss6es. Essay feministas contestavam
concepg6es presentes no pensamento de esquerda influenciado pelo mar-
xismo, para as quads a politica 6 um discurso nacional que deane a explo-
ragao de acordo com crit6rios determinados objetivamente: a clause, por
exemplo, 6 uma condigao de exploragao e opressao objetiva. Considerou-
se que esse tips de denlnigao resultava pouco apropriada para o feminis.
mo, na medida em que as mulheres estio presented em grupos que, nes-
ses termos, poderiam ser de$inidos homo "oprimidos" e "opressores" -- se-
guindo essen crit6rios objetivos, mulheres tail homo as brancas de clause
media nio seriam consideradas "oprimidas". As feministas aflrmaram
que today mulheres soR'iam opressao. Elsa afirmagao era justificada de-
finindo de maneira diferente a opressao. Segundo das, antes que nada,
era necessfrio prestar atengao is experi6ncias femininas: a opressao in-
cluiria judo o que as mulheres "experienciassem" coma opressivo. Dessa
maneira, as feministas radicals aflrmaram a validade das teorias subje-
tivas da opressao contra as "objetivas:

As quest6es que o movimento de liberagao das mulheres definiam
como politicos nio podiam, muitas vezes, ser enquadradas nas institui-
g6es tradicionalmente coercitivas trig homo o capitalismo ou o Estado.
lsto 6 interessante porque, ao de$inir o pol(rico de tal maneira que aco-
modasse as novak concepg6es de opressao, todd atividade que perpetuas-
se a dominagao masculina passou a ser considerada coma politica. Nesse
sentido, a politica passava a envolver qualquer relagao de poder, inde-
pendentemente de ester ou nio relacionada com a esfera publica.

Considerando que as mulheres eram oprimidas enquanto mulheres
e que suas experi6ncias elam prova de sua opressao, se chegou a conclu-
sio de que a opress5.o feminina devia ser mapeada no espago em que as
mulheres a viviam, into 6, na$ suns vidal cotidianas. A conhecida id6ia "o

das mulheres brancas de clause media. A categoria "mulder" era implicitamente
associada a "mulher bianca", o que serf contestado seriamente maid garde
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pessoal 6 politico" foi implementada para mapear um sistema de domina-
gao que operava no navel da relagao maid intima de cada homem com
cada mulher. Essen relacionamentos eram considerados, sobretudo, poli-
ticos, na medida em que politico 6 essencialmente de6inido coho poder.

Esse rede6lnigao do politico tem uma importancia enorme. Em
termos de prg.tice pol(tice, as feministas procuraram desvendar a multi-
plicidade de relag6es de poder presentes em todos os aspectos da vida
social e into as levou a tentar agir nas maid diversas esferas. Em termos
te6ricos. das trabalharam com uma id6ia global e unitfria de poder, o

patriarcado, numa perspective na qual coda relacionamento ho-
mem/mulher deveria ser visto como uma relagao polftica. As instituig6es
patriarcais seriam aquelas desenvolvidas no contexto da dominag5.o mas-
culina. Coco a dominagao masculine estaria presente atrav6s do tempo e
das cultural, poucas instituig6es poderiam escapar ao patriarcado. To-
mando como porto de partida a id6ia de que os homens universalmente
oprimem as mulheres, o pensamento feminista procurou explicar a forma
adquirida pelo patriarcado em cason especincos

Elsa perspectiva de anflise dava como estabelecido que as mulhe
res compartilhavam uma realidade diferente da dos homens. As feminis-
tas radicais argumentaram que a dominagao masculina excluira as mu-
Iheres da hist6ria, da poljtica, da teoria, e das explicag6es prevalecentes
da realidade. Estes argumentos tiveram conseqU6ncias na produgao ci-
entiHica. As te6ricas feministas passaram a revisar as produg6es discipli-
nares perguntando-se homo seriam diferentes se das -- hist6ria, antro-
pologia, ci6ncia politica, etc. -- tivessem considerado relevante considerar
o 'porto de vista feminino '. As formal tradicionais de explicagao das di-
versas disciplinas foram perscrutadas na procure de conceitos apropria-
dos para dar conta da opressao feminina e da realidade das mulheres
Nesse caminho, os conceitos existentes foram confrontados e alguns ad-
quiriram novos conteQdos

A efervesc6ncia acad6mica provocada pelos interesses feministas
deu lugar a. crescente acumulagao de um corpo de dados sobre "a situagg.o
da mulher". Assim, se constituiram e consolidaram os estudos da muller
nas maid diversas disciplines -- a antropologia da mulher, a historia das
mulheres. Eases estudos confrontaram aspectos dessas disciplinas. Mas,
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a acumulagao de informagao sobre a diversidade de experi6ncias femini-
nas e a soaisticagao crescente das perspectivas acad6micas orientadas
pelo feminismo conduziram, tamb6m, ao caminho oposto, into 6, a, contes-
tagao de vg.rios dos conceitos e categorias com os quaid o pensamento fe-
minista estava operando. E um dos primeiros alvos desses questiona-
mentos foia utilizagao do patriarcado homo categoria de anglise.

O concerto de patriarcado, dtil do ponto de vista da mobilizagao poli-
tica, cdlocou s6rios problemas no que se revere a apreensao da historicidade
da condigao feminine. O conceito foi importante na medida em que distin-
guia forgas especificas na manuteng5.o do sexismo e 6til, em termos da ten-
tativa feminists de mostrar que a subordinagao feminina, lange de ser ine-
vit6vel, era a naturalizag5.o de um fen6meno contingente e hist6rico, era
que se o patriarcado teve um initio poderia ter um fim. O pensamento fe-
minista procurou no patriarcado a id6ia de uma origem, de um tempo an
tenor, quando teria comegado a hist6ria da opressao das mulheres -- a or.
ganizag5.o social contemporanea atualizaria a ordem existente nas socieda-
des arcaicas, na qual a dominagao era exercida por homens. O problema 6
que a utilizagao dense termo fora do seu contexto obscurecia a compreens5.o
das relag6es sociais que organizam diversas formal de discriminagao

O conceito de patriarcado foi estendendo-se no discurso politico e
na reflexio acad6mica, sem que fossem trabalhados aspectos centrais de
deus componentes, sua dinfmica e seu desenvolvimento hist6rico. Com o
decorrer do tempo, o patriarcado passou a ser um conceito quake vazio de
conte6do, nomeando algo vago que se tornou sin6nimo de dominagao
masculine, um sistema opressivo tratado, is vezes, quake come uma es-
s6ncia. Assim, o conceito colocou problemas delicados em termos meto-
do16gicos, ao referir-se a um sistema pol(tied quase mistico, invisivel,
trans-hist6rico e trans-cultural, culo prop6sito seria oprimir as mulheres.
Embora esse. conceito nio tenha fido inteiramente abandonado, hoje re-
sults f aol critics-lo, por sua generalidade -- universalizando uma forma
de dominagao masculina situada no tempo e no espago --, por ser conside-
rado um conceito trans-hist6rico e trans-geograHico ' e, ainda, porque esse

Ver: HEINEN, Jacqueline: "Patriarcat", in HIRATA. Helena. LABORIE. Fran-
coise, DE DOARlf, H&16ne e SENOTIER, Danielle (coord): .Z)fctfonnafre critique
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conceito 6 essencializante, na medida em que ancora a an61ise da domi-
nagao na diferenga $sica entre homens e mulheres, considerada como
aspects universal e invarifvel.' Mas, 6 importante compreender que o
patriarcado, assim como outras explicag6es da origem e as causes da su-
bordinagao feminina, tinham o objetivo de demonstrar que a subordina-
gg.o da muller nio 6 natural e que, portanto, 6 possivel combats-la

As hip6teses explicativas sabre as origens da opressao feminina fo-
ram sendo gradualmente questionadas e abandonadas na busca de fer-
ramentas conceituais maid apropriadas para desnaturalizar esse opres-
sgo. Esse quadro de efervesc6ncia intelectual 6 o contexto no qual se des
envolve o conceito de g6nero.

Mulher '+versus "g6nero"?

Na atualidade 6 comum opor os "estudos sobre mulher" aos "estu-

dos de g6nero". Ao mesmo tempo, ainda 6 freqtiente a confusio entre
"genero" e "mulher". As dubs situag6es sio compreens:iveis quando se
pensa na hist6ria do pensamento feminista. Query dizer que o conceito
de g6nero se desenvolveu no marco dos estudos sabre "mulder" e compar-
tilhando vfrios dos deus pressupostos. Mas, a formulagao do conceito de

g6nero procurava superar problemas relacionados a utilizagao de algu-
mas das categorias centrais nos estudos sobre mulheres.

lsto flea claro quando prestamos atengao a publicagao do ensaio
que marcou o pensamento feminista ao introduzir o conceito de g6nero no
debate sobre as causal da opressao da mulher. Embora o terra g6nero ja
fosse utilizado, foia paTtiE da conceitualizagao de Gayle Rubin que este

du /Zmin£sme, Presses Universitaires de France, Paris, 2000, p. 145 Para critical
a esse concerto na produggo brasileira ver: SAFFIOTI, Heleieth: "Rearticulando

ml: Ein:a TH$! $nTni
deJaneiro, 1992, pp. 193, 194, 259, 260. . . ..
' SCOTT, Joan: Gender and fhe .poZftfcs o/ hfsto/y. Columbia University I.'Fess,

1988, P. 34.
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comegou a difundir-se com uma forma inusitada at6 esse memento.o O en-
saio O Tr6.ftco das A41utheres: Notes sabre a, Econ,omt,a, Potiltica do Seko
publicado em 1975, escrito quando sua autora era uma aluna de p6s-
graduagao, se tornou uma refer6ncia obrigat6ria na literatura feminista.

No marco do debate sabre a natureza, g6nese e causal da opressao
e subordinagao social da mulder, Rubin definiu o sistema sexo/g6nero
como o conjunto de arranjos atrav6s dos quaid uma sociedade transforms
a sexualidade bio16gica em produtos da atividade humana, e nas quaid
estas necessidades sociais transformadas sio satisfeitas. Perguntando-se
sobre as relag6es sociais que convertem as femeas em mulheres -- "a pas-
sagem de f6mea, homo se fosse materia prima, a mulher domesticada", a
autora elabora o conceito sistema de sexo/g6nero - "um conjunto de ar-
ranjos atrav6s dos quads a materia prima bio16gica do sexo humana e da
procriagg.o 6 modelada pda intervengao social humana" --, localizando
elsa passagem no trfnsito entre natureza e cultura, especificamente, no
espago da sexualidade e da procriagg.o.

A discuss5.o acerca de coco operam estes "arranjos" foi desenvolvi-
da atrav6s da leitura critics de diversos autores, particularmente L6vi-
Strauss e Freud. Embora questionando aspectos da obra desses autores:
Rubin utiliza as ferramentas conceituais que des oferecem. Sua intengg.o
6 utilize-las para desenvolver, de maneira maid apropriada, a dennigg.o

do sistema sexo/g6nero. Assim, seria possivel descrever a paige da vida
social que seria o focus da opressao da mulheres e das minorias sexuais.

O termo g6nero foi aplicado a diferenga sexual pda primeira vez em linhas de
pesquisa desenvolvidas por psic61ogos estadounidenses. O terms identidade de
g6nero foi introduzido pelo psicanalista Robert Stiller em 1963, no Congresso
Psicanalitico de Estocolmo Stiller formulava o conceito da seguinte maneira: o
sexy estava relacionado com a biologic (horm6nios, genes, sistema nervoso, mor-
fologia) e o g6nero com a cultura (psicologia, sociologia). O produto do trabalho da
cultura sobre a biologia era a pessoa "acabada" gendered, homem ou mulder.
CARAWAY, Donna: "Gender for a marxist dictionary", in: Symfans C)f bongs and
Women, 1991.

RUBIN, Gayle: "The traffic in Women: Notes on the "Political Economy of Sex:
IN: REITER, Rayna: Toward an AnfhropoZQgy o/' Women. Monthly Review Press,
New York. 1975.
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Rubin pensa o intercfmbio de mulheres Levistraussiano -- um dos
prince.pios fundamentais do parentesco, na teoria dense autor -- homo con-

ceito que situa e "explica" a opressao das mulheres dentro dos sistemas
sociais. "Explica", no sentido em que, para ela, o "interc&mbio de mulhe-
res" ng.o serif uma dennigao de cultura, nem um sistema em si mesmo,
mas a percepgao de centos aspectos das relag6es sociais de sexo e g6nero
cuJO resultado 6 a aus6ncia de plenos direitos para as mulheres. Para
Rubin. o "intercfmbio de mulheres" serif um "primeiro pasco" para a
construgg.o de concertos atrav6s dos quais pensar a subordinagao das
mulheres. na medida em que mostraria esse subordinagao como produto
das relag6es por memo das quads sexo e g6nero sio organizados e produzi-
dos. lsto levi a autora a pensar na necessidade de estudar dada socieda-
de para determinar os mecanismos atrav6s dos quaid as conveng6es da
sexualidade se produzem e mant6m

Na formulaga,o de Rubin, no que se revere a diferenga sexual, a cul-
tura se sobrep6e a. natureza. Na perspective da autora, se a natureza
fornece "dados", eases dados mostrariam que a "diferenga" 6, sobretudo,
cultural. lsso 6 claramente expressado na seguinte formulagao:

Homens e mulheres sao, 6 claro, diferentes. Mas nem tio diferentes
coma o dia e a noite, a terra e o c6u, yin e yang, vida e monte. De
rata, desde o panto de vista da natureza, homens e mulheres est5o
maid pr6ximos entre si do que com qualquer outra coisa - por exem
plo, montanhas, cangurus ou coqueiros. A id6ia de que homens e
mulheres diferem maid entre si do que em relagao a qualquer outta
coisa deve vir de a]gum outro lugar que nio [seja] a natureza... lan-
ge de ser a expressao de diferengas naturais, a identidade de g6nero
6 a supressao de similaridades naturais.

Para Rubin, o parentesco criaria g6nero. Seguindo, at6 certo ponte,
os argumentos de Levi-Strauss" no que se revere i.s pr6-condig6es neces-
sg,das para a operagao dos sistemas de casamento, ela considera que o

RUBIN GAIYLE, op. cit. o. 179. Tradugao minha
Ll6Vl-STRAIUSS, Claude: A FamfZfa, orzgem e euoZu do. Editorial Villa Marta:

Porto Alegre, 1980
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parentesco instaura a diferenga, a oposigao, exacerbando, no plano da
culture, as diferengas bio16gicas entre os sexos. Os sistemas de parentes.
co, formal emp:incas e observ6veis de sistemas sexo/g6nero, cujas formal
especiflcas variariam atrav6s das cultural e historicamente, envolveriam
a criagg.o social de dais g6neros dicot6micos, a partir do sexo bio16gico,

uma particular divisio sexual do trabalho, provocando a interdepend6n-
cia entre homens e mulheres, e a regulagao social da sexualidade, pres-
crevendo ou reprimindo arranjos divergentes dos heterossexuais. Delta
maneira poderia se dizer que, para a autora, g6nero 6 um imperativo da
culture, que op6e homens e mulheres atrav6s do parentesco. Mas, se na
formulagao de Rubin, g6nero 6 concebido como um imperativo da cultura,
que op6e homens e mulheres atrav6s de relag6es instauradas pelo paren-
tesco, ainda se angora em bases naturais. "

A leitura que Rubin raz dos autores com os quaid trabalha ng.o a
afasta dos pressupostos te6rico-metodo16gicos desses autores. Ao contrg-
rio, para "desnaturalizar" a subordinagao das mulheres, ela prop6e, ex-
plicitamente, "imit6.-1os", "nos m6todos, n5.o nos resultados"." A autora
pensa em termos de universais e opera com uma s6rie de dualismos --
sexo/g6nero, natureza/cultura --, que se tornado alvo das critical femi-
nistas posteriores. Ao mesmo tempo, o ensaio de Rubin mostra desloca-
mentos no debate feminista da 6pdca. Dots desses deslocamentos sio par-
ticularmente significativos. O primeiro deles este. relacionado com a pro-
posta de pensar nas construg6es sociais da muller em termos de piste
mas culturais

Ao formular esse proposta, Rubin insere-se numb linha de autoras
que procuram afastar-se de recortes parciais tail como os desenvolvidos
pdas feministas que se limitaram a analisar a realidade das mulheres:
sem recorder a totalidade dos sistemas culturais para explicar essay rea-
lidades. Na introdugao a coletfnea na qual Gayle Rubin publicou seu
texto, Rayna Reiter explicita elsa abordagem da seguinte maneira

a sex/gender system is the set of arrangements by which a society trans
forms biological sexuality into products of human activity, and in which these
transformed sexual needs are satisfied". Rubin, op. cit., p. 159.

Ibid. 169
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Necessitamos novos estudos que focalizem mulheres... mas o resul-
tado final delta aproximagao serf uma nova orientagao da antro-
pologia para que ela estude a humanidade. Focalizando primeiro as
mulheres, devemos redefinir as quest6es importantes, reexaminar
todas as teorias pr6vias e ser critical em nossa aceitagao do que
constituio material empirico. Armadas por etta consci6ncia pode
mos proceder a novas investigag6es de g6nero, na nossa e em outras
cultures.

Nessas palavras fica claro que esse loco nas mulheres 6 pensado
homo porta de entrada para compreender como operam as categories
atrav6s das quaid s5.o conformados os sistemas hist6ricos de diferencia-
gao sexual. Precisamente a 6nfase na operagao do sistema, a insist6ncia
na relevi.ncia de compreender a "totalidade", marcam a linda de pensa-
mento no marco do qual foi criado o concerto de g6nero

O segundo deslocamento perceptivel na elaboragao do sistema
sexo/g6nero este associado a exig6ncia de compreender as realidades em-
pjricas diversas, os contextos especificos nos quaid o sistema sexy/g6nero
operacionaliza rela96es de poder. Nesse sentido, o conceito de g6nero 6
oferecido, com uma justificativa interessante, coma categoria de anglise
alternative ao patriarcado. Gayle Rubin a6lrma a importancia de manter
uma distingao entre a capacidade e necessidade humanas de criar um
mundo sexuado, por um lado e, por outdo, as formas empiricamente
opressivas atrav6s dos quaid os mundos sexuados foram organizados. O
Patriarcado subsumiria os dais significados num mesmo terms. Os sis-
temas de parentesco, objeto do trabalho de Rubin, "constituiriam formal
empiricamente observ6veis de sistemas de sexy e g6nero". E o maid im-
portance em termos da comparagao com a categoria patriarcado 6 que o
sistema sexo/g6nero seria um termo neutro, na medida em que se referi-
ria a eases mundos sexuados indicando que neles a opressao ng.o 6 inevi-
tfvel. A opressao seria o produto de relag6es sociais especificas

O trabalho de Gayle Rubin insere-se numa linda de questionamen-
tos a id6ia monolitica de opressao feminina universal. As auroras que
participaram da Goleta.nea na qual ele foi publicado, Totoard an .Anfhro
poZogy of }Vomen, assumem a pergunta feminista sabre as causal de
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opress5.o. Mas, das prop6em uma anglise crftica e maid complexa sobre a
operag5.o do poder entre os sexos, a6irmando a necessidade de precisar
termos usuais nas discuss6es feministas, tais como a nogao de domini.n-
cia masculina (dominance). Porque, para das, o que este em questao po-
dem ser coisas de natureza tio diversa como uma estrita diving.o sexual

do trabalho na qual as atividades masculinas sio particularmente valo-
rizadas ou situag6es nas quaid os homens controlam concretamente as
mulheres. O que se objeta 6 que id6ias vagas e pouco precisas sobre o que
seja dominfncia masculina nio permitem descobrir aspectos bgsicos sa-
bre as relag6es entre os sexos. E algo kinda maid grave, elsa universali-
zagao da domin6ncia masculine resulta pouco apropriada quando se tra-
ta dos grupos "primitivos", com os quaid a antropologia trabalhou tradi
cionalmente, pois nio haveria muitos indicios de que eases povos dicoto-
mizem seu mundi em termos de dominion de poder

O que me interessa jeter de tudo into 6 que o conceito de g6nero
comegou a ser desenvolvido como uma alternativa ante o trabalho com o
patriarcado. Ele foi produto, por6m, da mesma inquietagao feminista em
relagao i.s causal da opressao da muller. A elaborag5.o dense conceito
este associada a percepgao da necessidade de associar esse preocupag5.o
politica a uma mellor compreensao da maneira homo o g6nero opera em
sodas as sociedades, o que exige pensar de maneira maid complexa o po-
der. Vemos, assim, que as perspectives feministas que iniciaram o tra
balho com g6nero mant6m um interesse fundamental na situagao da
mulher. embora ng.o limitem suas ang.lifes ao estudo das mulheres.

Em termos da teoria social, 6 ineg6vel que uma longa tradigao de
pensamento operou com a id6ia de diferenga sexual homo print:ipso classi-
ficat6rio universal" e com a percepgao do car6ter relativamente cultural

Ver DURKHEIM, Emile e MAUSS, Marcel: "De ciertas formal primitives de
clasificaci6n. Contribuci6n al estudio de las representaciones colectivas". (1903)
IN: MIAUSS, Marcel: .[?zstftucf(in y CuZto. .Represenfacfones coZectfpas y diuersidad
de cfufZfzaclones. Barral Editores, Barcelona, 1971 Nesse ensaio ha vfrios dos
elementos que servo relevantes em diversas perspectivas te6ricas que trataram
da diferenga sexual. Refiro-me is id6ias da diferenciagao sexual coma principio de
diferenciagao universal; da sexualizagao dos mundos vividos homo produto de
classificag6es associadas is classificag6es que os homens razem de si pr6prios; a
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dessa diferenga -- e penso, concretamente nas abordagens que trabalham
com pap6is sexuais:'. E, se as primeiras elaborag6es do conceito de g6ne-
ro inserem-se nessa tradigao, nio deixam de distanciar-se dessas abor-
dagens a partir da intense politizagao da diferenga sexual.

hierarquia ordenando essas classificag6es, a nogao de relagao entre categorias de
elementos classificados, e a id6ia de valor aproximando ou separando as id6ias
Essay id6ias informam a produgao de autores e autoras que trabalharam, em di-
versas perspectives te6ricas, com a id6ia de diferenga sexual

A teoria dos pap6is sociais preocupa-se com os fatores que influenciam o com-
portamento humano. Nessa perspectiva, os individuos ocupam posig6es na socie-
dade, e o desempenho de deus pap6is nessas posig6es 6 determinado por normal e
regras sociais, assim homo pele desempenho que outros fazem de seus pap6is. A
maneira do teatro, etta perspectiva assume que o desempenho dos pap6is results
das prescrig6es socials e do comportamento dos outros, e que as variag6es indivi-
duais na atuagao se expressam dentro do quadra criado por essen fatores. A id6ia
de posig6es ocupadas no desempenho dos pap6is faz refer6ncia a categorias de
pessoas, categories que s5o reconhecidas coletivamente. Um dos atributos possf-
veis que pode operas coma base para a deninigao dessas categorias 6 a idade, es-
tabelecendo as posig6es a partir das quaid criangas e adultos agem no desempe '
nho de deus pap6is. OutED disses atributos pode ser o sexy. Neste cano, homens e
mulheres desempenham pap6is culturalmente construidos em posig6es que den
vam do seu sexo bio16gico: os pap6is sexuais. BIDDLE, Bruce e THOMAS, E: Raze
Theory; Concepts and Research. John Wiley and Sons. New York, 1966

Na perspectiva dos pap6is, autores como Margareth Mead (ou, entre os soci61o-
gos, Talcott Parsons) apontaram para o cargter de construgao cultural da diferen-
ga sexual, integrando, de maneiras diversas, a formagao da personalidade com a
anflise da divisio do trabalho concebida, sobretudo, em termos de pap6is sexuais
O problems 6 que, em fungao das perspectivas te6ricas com as que trabalhavam,
o campo das relag6es entry os sexos era estabelecido em torno das id6ias de cos-
tume e estabilidade social, minimizando a dimensio politico das relag6es entre os
sexos. Precisamente, esse 6 um dos aspectos maid criticados dessa abordagem.
Robert Connel sintetiza essay critical afirmando que nio falamos em pap6is rad.
ais ou de clause, porque o exercfcio do poder nessas areas 6 maid obvio para os
soci61ogos. No entanto, quando se grata de pap6is sexuais, a dicotomia bio16gica
parece ter convencido os te6ricos de que nio ha relagao de poder presence. Os
pap6is masculinos e os femininos sio tacitamente tratados coma iguais, diferen-
tes no conteado, mas complementares. CONNELL, Robert: Gender and Power
Stanford University Press, California, 1987.
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Reformulag6es do conceito de g6nero

Em poucos anon a id6ia de g6nero, pensada sobre a base da dife-
renciagao com o sexy foi difundindo-se com uma rapidez extraordin6.ria.
Vou oferecer, como exemplo, uma versio do conceito de g6nero corrente
no final da d6cada de 1970. Judith Shapiro, uma antrop61oga americana
escreveu o seguinte:

[ Os termos] sexo e g6nero sio 6teis para a anflise uma vez que
contrastam um conjunto de datos bio16gicos com um conjunto de ra-
ton culturais. Sends escrupulosa em meu uso dos termos, utilizaria
o termo "sexo" apenas para falar da diferenga bio16gica entre macho
e f6mea, e "g6nero" quando me referisse is construg6es sociais, cul.
turais, psico16gicas que se imp6em sabre essay diferengas bio16gicas.
G6nero designs um conjunto de categories is quads outorgamos a
mesma etiqueta porque das t6m @!grUB..conexao com diferengas
sexuais. Estas categorias, no entanto, sio convencionais ou arbitrf.
Fins. Blas nio s5o redutiveis e ngo derivam diretamente de, fates
naturais, bio16gicos, e variam de uma linguagem a outra, de uma
culture a outra, na maneira em que ordenam experi6ncia e agro.

A distingao sexo/g6nero, expressa nesta citagao, remete a centos
pressupostos que constituem os n6s do debate sobre o concerto de g6nero na
beirada dos ands 90. Ela ja implica uma postura cr(tina ao permitir expli-
car e retirar legitimidade a suposta homologia entre diferengas bio16gicas e
sociais." No entanto, o raz utilizando vgrios elementos que sio hQje serif
mente atacados e, entre estes, particularmente, a distingao dual entre na-
tureza e culture utilizada a madeira de explicagao universal.

SHAPIRO, Judith: ( 1981) "Anthropology and the study of gender" IN:
Soundings, an interdfscipJinary Journal. 64, n. 4: 446-65.

Para algumas te6ricas, a distingao sexo/g6nero j6 colocava uma rupture com o
idefrio modernists uma vez que as diferengas de g6nero emergiam deja com ca-
racterfsticas altamente significativas: homens e mulheres, distintos e divididos,
ja nio podiam conformal, indiferenciadamente, a humanidade. Vqja-se DI
STEFANO, Cristina: " Dilemas of Difference", 75-76 citado em Harding,
1992, P. 183
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As postures das autoras que discutem atualmente o conceito de
g6nero sio extremamente variadas. Blas oscilam entre realizar uma cri-
tics a v6.Fins das id6ias associadas a distingao sexo/g6nero, procurando
saidas sem abandonar, por6m, principios associados a nogao de g6nero,
ou, ao contrario, procurar categories alternatives uma vez que pensam o
g6nero como par insepar6vel numa distingao binfria. Este movimento de
re-elaboragao te6rica que questiona o conceito de g6nero este, por sua
vez, associado a uma re-elaboragao, muitas vezes conflitiva, dos pressu-
postos te6ricos e politicos feministas.

A produgao feminists recente que trata delta discussio 6 imensa e
impossivel de abarcar neste texto. Minha intengao 6, apenas, levantar
algumas quest6es que me parecem significativas, centrando-me nos es-
critos de algumas autoras contemporaneas que trabalham no fmbito de
horizontes disciplinares diversos. Ao mesmo tempo, enquanto te6ricas
feministas, mant6m um diflogo intense num campo interdisciplinar de
conhecimento

Donna caraway, bi61oga e historiadora da ci6ncia, expressa uma
posing.o particularmente critica em relagao ao concerto de g6nero, embora
deja ambivalente no que se revere ao seu uso. A autora inscreve-se na
linha de pensadoras -- basicamente epistem61ogas -- que realizam uma
critics incisiva a construgao do conhecimento "ocidental". Seus questio-
namentos, centrados particularmente na nogao de "objetividade", discu-
tem os pressupostos subjacentes a construgao desse conhecimento.

No quadro dessa discussao, Haraway aponta um problema central
que considera inerente aos conceitos de g6nero: os conceitos remeteriam,
necessariamente, a uma distingao com o sexy na qual nem o sexo, nem as

raizes epistemo16gicas da 16gica de anflise implicada na distingao e em
cada membro dente par, seriam historicizados e relativizados.

Segundo a autora, na insist6ncia no card,ter de construgao social do
g6nero, o sexo e a natureza nio foram historicizadas e, com ipso, ficaram
intactas id6ias perigosas relacionadas com identidades essenciais tais
coma "mulheres" ou "homens". Delta maneira, assumindo a distingao
sexo/g6nero o poder de desconstruir homo os corpus, sexualizados e racia-
lizados, aparecem homo objetos de conhecimento e espagos de intervengao
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na biologic estaria perdido. A16m ditto, caraway considera que a catego-
ria de g6nero obscurece ou subordina sodas as outras -- raga, clause, naci-
onalidade - "outras", que emergem nitidamente das 'political da diferen-
ga'. O problems reside no genera cano identidade global(e central)

Para a autora, a categoria de g6nero adquiriria poder explicativo e
politico se historicizasse outras categories sexy, carne/mesh, corps, bio-
logia, raga e natureza --, de tal maneira que a oposigao binfria e univer-
salizante, elaborada em algum momento e lugar na teoria feminista, ex-
plodisse em teorias da corporificagao/emZ)odfmenf, articuladas, diferenci-
adas, localizadas e nas quaid a natureza nio fosse mats imaginada e atu-
ada/ enacted como um recursoaessource para a cultura, ou coco o sexo
para o g6nero.

E importante chamar a atengao para o cato de que essay cHticas
mostram deslocamentos nos referenciais te6ricos que as distanciam dos
pressupostos presented nas primeiras formulag6es do conceito de g6nero.
Eases deslocamentos coincidem, tamb6m, com intensas reivindicag6es
relatives a diferenga internal ao movimento, formuladas por mulheres
negras, do "Terceiro Mundi" e 16sbicas. As autoras que se engajaram nas
critical aos pressupostos presentes na distingao sexo/g6nero, entre as que
se contam te6ricas que elaboraram re-formulag6es do conceito de g6nero,
revelam a influ6ncia de referenciais te6ricos fortemente influenciados
pelo podemos chamar de aproximag6es desconstrutivistas.:

'" Da maneira coma 6 utilizado por Derrida, o termo desconstrugao revere-se espe-
ci6lcamente ao processo de desvendar as metfforas de maneira que sda possivel
revelar sua verdadeira 16gica, que costuma consistir em oposig6es binfrias dim-
ples. Embora nio desenvolvendo "estritamente" a metodologia de Derrida, muitas
das autoras envolvidas nos debates contemporaneos de g6nero consideram que
trabalham numa abordagem "desconstrutivista" uma vez que olham criticamente
para os supostos sustentados pdas diversas disciplines, examinando e "desmon
tando" deus modos de discurso. Este acepgao de "desconstrugao" 6, entretanto,
criticada por feministas que s6 admitem sua utilizagao em sentido "estrito". Para
algumas dessas critical, vide STRATHERN Marilyn: "Between a Melanesianist
and a feminist", Reproducing fhe /bture, .AnfhropoZ(igy, Klnshlb and fhe .ZVew Re
productfoe Technologies. Routledge, New York, 1992, pp. 69-71
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Algumas dessas autoras reconhecem sua divida com o p6s-
estruturalismo, outras preferem considerar-se alinhadas ao pensamento
p6s-moderno. Essay denominag6es, utilizadas nas discuss6es feministas,
muitas vezes, como se fossem intercambigveis, apresentam uma s6rie de
problemas::, mas, para a16m de confus6es termino16gicas, as autoras en-
gajadas em abordagens desconstrutivistas compartilham certos posicio-
namentos, particularmente, uma s6rie de questionamentos feitos aos
modelos te6ricos totalizantes: contestam a validade dos modelos que bus

cam analisar e explicar as transformag6es hist6ricas pressupondo, por
exemplo, a continuidade de certas estruturas e/ou instituig6es; questio
nam, tamb6m, as abordagens que formulam uma compreensao da dife-
renga tendo como refer6ncia um Outdo ex6geno, externo, procedimento
que mant6m o principio de uma unidade e coer6ncia cultural interna;
trabalham com uma nogao pulverizada de poder, com a id6ia de dissolu-
gg.o do sujeito universal autoconsciente"; valorizam a linguagem e o dis-
curso homo praticas relacionais que produzem e constituem as institui-
g6es e os pr6prios homens enquanto suleitos hist6ricos e culturais e com-
preendem, enflm, a produgao de saber e significagao coco ato de poder.

Esse estilo de pensamento 6 evidence em reformulag6es das
conceitualizag6es de g6nero desenvolvidas no marco de diferentes
abordagens disciplinares -- e a id6ia de g6nero coma categoria de anflise

Ha vgrias discuss6es sobre os problemas apresentados por esse tips de denomi.
nag6es. Elem Varikas explicita as objeg6es a estes r6tulos, muitas vezes utiliza-
dos como intercambiaveis, particularmente no debate feminista desenvolvido nos
Estados Unidos, assinalando que o que nessa discuss6o 6 conhecido, criticado e
debatido come p6s-estruturalismo frances 6 o produto de uma apropriagao seleti-
va e de uma re-elaboragao, em certos circulos universitgrios americanos, do pen-
samento de uma s6rie de intelectuais franceses, ignorando tens6es s6rias entre as
obras dos diversos pensadores que dificilmente seriam assim agrupados na Fran-
ca e que provavelmente rejeitariam essa designagao. Varikas tamb6m dispute as
incongru6ncias da utilizagao do terms (p6s)modernismo, que, ao mesmo tempo
que prop6e a critica de uma temporalidade linear nio consegue deixar de ter afi-
nidades com elsa mesma visio linear do tempo. VIARIKAS, Elem: .Z%mfnfsme,
Modernity, Posts\odernisme. Obserudtion.s pour un dialogue des deux c6t6s de
Z'ocean, mimes, 1993
': Seguindo a BESSA, Karla, P6s-modernfsmo. Mimeo, IFCH, 1995
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que possibilite compreender a construgao (inteiramente) social da
diferenga sexual de Joan Scott 6 um exemplo." Parece-me importante
deter nos em alguma dessas re-elaborag6es

As formulag6es da $116sofa Judith Butler, autora que vem ganhan-
do popularidade entre as/os jovens pesquisadores/as no Brasil, sio inte-
ressantes na medida em que, mostrando essen deslocamentos, permitem
perceber a distfncia em relagao is primeiras formulag6es do conceito de
g6nero, elaboradas tentando explicar a subordinagao universal da mu
cher. Butler discute a distingao sexo/g6nero questionando subs raizes epis-
temo16gicas. Desenvolvendo uma discuss5.o critica sobre os modos de ope-
ragao das relag6es binfrias -- g6nero/sexo; homens/mulheres, sujei-
to/outro - a autora confronta as conceitualizag6es que pensam as identi-
dades como 6ixas. Esclarego que nio pretendo discutir aqui os m6ritos (e
problemas) do trabalho dessa autora. Apenas introduzir algumas de suas
id6ias, de maneira que possam operar homo refer6ncia para compreender
os deslocamentos te6ricos aos que me referi arima.

Para Butler, a distingao sexy/g6nero assume pressupostos que devem
ser discutidos. A autora considera necessg.rio refletir, de maneira critics,
sobre os meios atrav6s dos quaid sexo e g6nero passaram a ser conside-
rados coma "dados". Com esse objetivo, ela prop6e uma pesquisa genea16-

gtca que, ao mostrar como foi construida a dualidade sexual, como diver-
sos discursos cientificos produziram elsa dualidade discursivamente, de
sadie o card.ter imut6vel do sexo. Nesse procedimento, o sexo aparece
como culturalmente construido. Por esse motive, Butler considera que o

g6nero nio deveria ser pensado homo simpler inscrigao cultural de signi-
Hicado sobre um sexo que 6 considerado como "dado". G6nero deveria de-

signar o aparelho de produgao, o meir discursivo/cultural atrav6s do qual
a natureza sexuada, ou o sexo "natural" sio produzidos e estabelecidos
como pr6-discursivos:

Segundo a autora, 6 necessgrio reformular "g6nero", de madeira que
posse confer as relag6es de poder que produzem o efeito de um sexo pr6-

:" SCOTT, Joan, op. cit.
Butler, Judith: Gender Trouble. Feminism and the Suboersfon of Identfb '

Routledge, New York, 1990: 6-7.
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discursive. G6nero seria a estilizagg.o repetida do corpo, um conjunto de alas
reiterados dentro de um marco regulador altamente Hgida, que se congela
no tempo produzindo a apar6ncia de uma substancia, de uma esp6cie de ser
natural. Uma genealogia poljtica bem sucedida de ontologias de g6nero
desconstruiria a aparencia substantiva do g6nero em seng atom constitutivos
e localizaria e descreveria estes atom dentro dos marcos compulsivos

estabelecidos por forgas diversas que "vigiam" a apar6ncia social do g6nero.
E, seguindo um dos insights maid interessantes de Rubin, Butler

afirma que a produgao disciplinar do g6nero produz estabilizag6es salsas
para os interesses da construgao heterossexuale a regdagao da sexuahdade
dentro do dominio reprodutivo. As descontinuidades de g6nero que t6m
lugar nos mliltiplos contextos nos quaid o g6nero nio deriva do sexo e o
desejo e a sexualidade nio seguem o g6nero, sg.o ocultadas por construg6es
de g6nero sempre coerentes. G6nero seria a estilizagao repetida do corps,
um conjunto de atom reiterados dentro de um marco regulador altamente
rigido, que se congela no tempo, produzindo a apar6ncia de uma substancia,
de uma esp6cie de ser natural. Atom e gestos produziriam o efeito de una
substfncia. Mas, essen amos e gestos seriam "pel$orm6ticos", no sentido em
que a ess6ncia ou identidade que supostamente expressam sio constru96es
manufaturadas e sustentadas atrav6s de signos corporais e de outros meios.

Na perspective de Butler, g6nero poderia ser considerado coco um "ato'
intentional e, ao mesmo tempo, "performftico", no sentido de construgao
dram6tica e contingente de significado.

A autora parte do reconhecimento de que g6nero se intersects com
diversas modalidades de identidades constituidas discursivamente -raciais,
de clause, 6tnicas, sexuais, etc.- motivo que torna impossfvel separar
'g6nero" das intersecg6es political e culturais nas quaid 6 produzido e
sustentado. Afirma, tamb6m, que o g6nero nio se constitui de modo
coerente ou consistente em diversos contextos hist6ricos. A anglise de
Butler centre-se basicamente nesse 61timo aspecto mostrando, de modo
bi'ilhante, atrav6s de exemplos de diferentes momentos de "cultural
ocidentais" homo as incoer6ncias possibilitam perceber a fluidez do g6nero.

Butler, op. cit,: 134-139
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As perspectivas de vg.das das autoras que participam nas discus-
s6es atuais sobre g6nero, entre as quaid 6 possivel inserir a produgao de
Butler. embora diferenciadas, coincidem na radicalizagao dos esforgos
por eliminar qualquer naturalizagao na conceitualizagao da diferenga
sexual, pensando g6nero de maneira "nio identit6ria". lsto 6, rejeitando
os pressupostos universalistas presented na disting5.o sexy/g6nero, con-
vergem na tentative de analisar criticamente os procedimentos atrav6s
dos quaid g6nero 6 concebido como fixando identidades, e de formulae
conceitualizag6es que permitam descrever as maltiplas configurag6es de
poder existentes em contextos hist6ricos e culturais espec:ificos." Essas
abordagens contrap6em a id6ia de fluidez i(relativa) Hixidez do g6nero
ancorado em bases bio16gicas presence nas primeiras farmulag6es de g6

nero; a nogao de maltiplas configurag6es nas quads o poder opera de ma-
neira "difusa" a id6ia de dominagao/subordinagao universal das mulhe-
res; a intersecgao entre m61tiplas diferengas e desigualdades ao privi16-
gio da diferenga sexual entendida homo diferenga entre homem e muller.

A difusg.o desses referenciais te6ricos que converged na tentativa
de compreender a relagg.o entre sistemas de dominagao e produgao de
diferengas contribu:tram na abertura de linhas pesquisa e reflexio sobre
g6nero ng.o centradas nas mulheres. Re6lro-me concretamente a vasta
produgao dos estudos sobre masculinidade e, tamb6m, aos estudos queer
(terms n'eqtientemente traduzido no Brasil coho estudos de gays e 16sbi-
cas) para os quaid a obra de Judith Butler 6 altamente inspiradora." No
6.mbito das discuss6es feministas, por6m, as formulag6es desconstrutivis-
tas, t6m provocado reag6es negativas. Essas rea96es, que convergem em

" Embora etta sqja terminologia especifica de Judith Butler, diversas autoras
contemporaneas coincidem nos esforgos acima apontados. Vide, por exemplo,
STRATHERN, Marilyn, 1988 The Gender o/f;w CiP. University of California Press,
1988 ; caraway, Donna, Sfmians, Cyborgs, alza Women. T/!e Refnuenffon ofNature
Routledge, New York, 1991

Nesse sentido, 6 sugestivo perceber que em diversas livrarias estadounidenses
os estudos de masculinidade ocupam as prateleiras dos gender stzzdfes, enquanto
estudos focalizando mulheres desenvolvidos, is vezes, no marco dos mesmos rene
renciais que certos estudos de masculinidade, sio colocados no espago destinado
aos women's studies, que abriga livros feministas
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assinalar a incompatibilidade entre essay abordagens e a pratica politico
feminists - "g6nero sem mulheres?" --, mostram questionamentos a. "des-
politizagao" da pesquisa acad6mica e um acirramento nas tens6es entre
produgao te6rica e mobilizagao politica. E importante presEnT atengao a
estes argumentos pris des possibilitam a compreensao do contexto no qual
algumas autoras prop6em uma nova utilizagg.o da categoria "mulher'

;'Desconstrutivismo" e feminismo

No marco de pensamento feminists, os questionamentos melhor
fundamentados i.s abordagens p6s-modernas apontam para as incongru6n-
cias presented, no terreno filos6fico, entre essay abordagens e o proJeto fe-
minista, considerado, enquanto critica e projeto de sociedade, como inexo-
ravelmente ancorado na tradigao da "modemidade". Val:ikas sintetiza es-
say critical mostrando que as nog6es e os pressupostos em torno dos quaid
se desenvolveu o feminismo referem-se implilcita ou explicitamente a uma
filosofia "modema" da hist6ria, centrada na id6ia de emancipagao homo
resdtado de uma marcha progressive do progresso ou da Fazio.

Nesse sentido, haveria uma incongru6ncia entre os pressupostos
nos quaid se ancoram as formula96es contemporaneas de g6nero e aque-
les que orientam o feminismo. Vale lembrar que eases 61timos incluem a
percepgao da realidade coco uma estrutura que a razio aperfeigoada
tem condig6es de descobrir atrav6s da pesquisa cientifica; a nogao de um
sujeito nacional e uni$1cado capaz de agir de maneira consciente e coeren-
te para a sua pr6pria liberagao; a conceitualizagao homogeneizante, at6
etnoc6ntrica, da categoria mulheres, na qual ha uma tend6ncia a mini-
mizar ou apagar a diversidade; a visio de uma temporalidade linear e,
Hinalmente, a pretensao a um ponto de vista criltico que englobe o conjun
to das relag6es sociais injustas."

" VARIKAS, op. cit., p. 2. Nesta linda de argumentagao vide tamb6m SORJ, Bila
O feminismo na encruzilhada da modernidade e p6s-modernidade" in: COSTA e

BRUSCHINl: tl/ma quesfdo de g ne/'o. Fundagao Carlos Chagas/Editora Rosa dos
Tempos, Rio de Janeiro, 1992; TARDUCCI, Monica: "Posmodernismo o posfemi
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Esse tipo de critica, por6m, nio deixa de considerar a potencial ri-
queza que alguns aspectos das perspectivas criticadas apresentam, per-
mitindo interrogar pressupostos impl(citos da reflexfo feminista, 6eqtien-
temente nio problematizados e atacados no keio do pr6prio movimento,
tail como a impossibilidade de uma "universalidade" elaborada ou definida
a partir de um 6nico panto de vista. Nesse sentido, os escritos das "mulhe-
res de cor" ou "do Terceiro Mundi" t6m recebido particular atengao", con-
siderando que des podem possibilitar a superagao dos problemas episte-
mo16gicos que dominaram os pressupostos te6ricos feministas.

Os questionamentos is perspectivas desconstrutivistas elaborados
pdas feministas voltadas para o ativismo mostram que, entre das, essas
perspectivas ocupam um lugar no mfnimo ambfguo, quando ng.o aberta-
mente negativo. Entre os argumentos com que essay perspectivas sio

nismo? Una reflexi6n desde la antropologia. In: TARDUCCI, M6nica: .La
producci6n oculta, 111 Congress Aigentino de An,tropologiap Social. Mlesa, de
Trabc o; .AntropoZogfa y Wider. Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1990.
" Vide VARIKAS, op. cit., CARAWAY, op. cit. e DE LAURETIS Theresa: "Eccen.
Eric subjects: feminist theory and historical consciousness" Feminist Studies, 16,

" E interessante perceber que as "mulheres de cor" ou "do Terceiro Mundi" tam
b6m formulam s6rias critical as contradig6es colocadas pdas discussaes p6s-
modernas. No entanto, essas cHticas centrum-se, sobretudo, no lugar que essas
discuss6es estio ocupando na economia polftica da construgao e difusio do conhe-
cimento. "Mulheres de cor" e/ou "mulheres do Terceiro Mundo" afirmam que es
sas perspectives, apesar de chamarem a atengao para as experi6ncias das "dife-
rengas", tendem a apropriar-se delay atrav6s de mecanismos, mais uma vez, ex-
cludentes. bell hooks, por exemplo, questiona nio tanto o "sentido" do p6s
modernismo mas a linguagem cifrada em que ele se expressa: codi$icada em ter-
mos dos interesses de uma audi6ncia que alila as vozes das pessoas negras, deslo
ladas, marginalizadas. Intelectuais do "Terceiro Mundo" assinalam que essen
debates marginalizam, mais uma vez, o conhecimento das feministas "nativas",
sufocando outta tips de aproximagao. hooks, be]]: "Postmodern B]ac](ness" Year.
nf/zg, race, gender and cuZturaZ poZftics. South End Press, 1990, pp. 24-26;
OKEKE, Philomina: "Postmodern Feminism and the Political Economy of Cross
Cultural Scholarship in Sub-Saharan Africa". Conference Paper: Praxfs AEexus.

Feminist MethodoZQgy, The07y, Commzznffy, janeiro 1996. University of Victoria,
Victoria, B.C

1. 1990
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atacadas, afirma-se que sua radical procura de desessencializagg.o deses-
tabiliza o "conceito/categoria" muller(es), considerado coma ponte de
partida necessgrio para a peoria e polftica feministas.':

Linda Alcoff explica com clareza o dilema que as perspectivas des-
construtivistas colocam para o feminismo. A peoria feminista - entendida
homo a reavaliagao da peoria e a pratica social desde o ponto de vista das
mulheres --, assim homo a politica feminista - voltada para a transforma-
gao da experi6ncia vivida das mulheres na culture contempora.nea --, per-
feitamente coerentes com uma perspective que pensa na culture como
construida sobre a base da supremacia masculine e o controle das mu-
Iheres (o patriarcado), t6m suas raizes num conceito -mulher-- que agora
parece ser preciso desessencializar em todos os aspectos. Mas a deacons
trugao que pode desconstruir ad inHznffum --, ao nio oferecer alternati-
vas "positivas", dificultaria acionar um movimento. A16m de dissolver o
sujeito politico "mulheres", as perspectives desconstrutivistas tamb6m
sg.o acusadas de restabelecerem dist9.ncias entre a reflexio te6rica e o
movimento politico

Entre os textos que tratam da relag5.o contemporanea entre teoria
e prftica feminista, uma discussio publicada na Revista Signs 6 parti-
cularmente signi6lcativa. Trata-se de um debate, organizado por Heidi
Hartmann em 1994, que explicita o desgosto com que muitas feministas
olham para essay abordagens.': Today as participantes nessa discussio

ALCOFF, Linda: "Cultural Feminism versus post-structuralism: the identity
crisis in feminist theory", Signs; Journal of Women in CuZfzzre clad SocfeQ ', 1988,
vo1. 13, n. 3, pp.414-415
" Vide MIEN, Maria: "Liberating Women, Liberating Knowledge: Reflections on
Two Decades of Feminist Research Action". No especial de AfZantfs. A women's
Stu,di,es Journal Reuu,e d'6tudes sur tes femmes- Conn,ecb,ng Practices Doing The-
ory, Volume 21.1, 1996, pp 10-25. Entretanto, 6 necessgrio sublinhar que alguns
dos texton publicados neste volume, centrados na pratica com mulheres do "Ter-
ceiro Mundi" localizadas no "Primeiro", por exemplo, migrantes no Canada, con-
sideram as perspectivas "p6s" fundamentals para desenvolver esse lipo de prati-
ca. Vide particularmente, LEE, Jo-Anne: Famer, p/"axis, posfffonfzzg and szzfl/ec
tfuftfes, pp.142-153

HARTMANN. Heide, BRAVO, Ellen, BUCK, Charlotte, HARTSOCK, Nancy,
SPATTER-ROTH, Roberta, WILLIAMS, Linda e BLANCO, Maria: "Bringing To-
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estio vinculadas a diversas organizag6es destinadas a "promover" as mu-
Iheres nacional e internacionalmente. Vg.das dessas feministas anirmam

que, no passado, foram te6ricas e ativistas, mas, no presente, sentem-se
apenas ativistas. Na atualidade, dizem, as perspectivas te6ricas Ices resul-

tam "pouch ateis", inacessiveis, esot6ricas, de diKcil compreensao, excessi-
vamente destacadas da pratica e conduzindo a uma paralisia."

No debate surge o consenso de que as perspectivas desconstrutivis-
tas, que t6m monopolizado o discurso te6rico feminists apagando as vo-
zes de outras correntes, sublinham exageradamente as diferengas, rea-
gindo ainda aos primeiros momentos do feminismo. As participantes na
discussio teriam interesse numa teoria]feminista] que informasse as
prfticas feministas, que fosse "anil", colaborando para gerar e sustentar
movimentos de mulheres, desenvolvendo, por exemplo, perspectivas que
oferecessem meios para reconhecer essas diferengas e, ao mesmo tempo,
former uma nova base para a solidariedade entre as mulheres.

A questao nio serif procurar uma 6nica visio ou voz, mas pergun-
tar-se quads sgo os pontos em comum entre as mulheres. Nesse sentido, o
"feminismo global", pensado homo a difus5.o do feminismo no mundo todo:
constituiria um espago privilegiado para desenvolver typos de teorias que
essay feministas, orientadas para o ativismo, sentem que precisam. lsto
6, teorias "aproveit6veis", a curto puzo, para tragar caminhos compatf-
veis com um proleto feminista ao mesmo tempo universalista e capaz de
reconhecer as diferengas. O interesse em nio apagar a diversidade de
vozes leva a essay feministas -- que criticam as perspectivas "p6s" por sua
exacerbada 6nfase nas diferengas --, a reconhecer a "utilidade" de uma
s6rie de trabalhos informados por essas perspectivas. E os trabalhos po-
sitivamente considerados sio reflex6es centradas nas diferengas: a pro '
clugao que dispute a intersecgao genero/raga uma vez que, embora desen-

gether Feminist Theory and Practice: a Collective Interview". Silgnsr Journal o/
Women in Culture cznd -Society, 1996, vo1. 21, n. 4 pp.917-951

Paralisadoras no sentido em que, na leitura que das fazem dessas perspectivas,
'nada pode ser nomeado, porque tudo se desloca [shfPsl" e "torna-se impossjve]
dizer n6s", HARTMANN, Heide, BRAVO, Ellen, BUCK, Charlotte, HARTSOCK,
Nancy, SPALTER-ROTH, Roberta, WILLIAMS, Linda e BLANCO, Maria op. cit.
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volvendo argumentos te6ricos, tende a responder perguntas concretas -- e
os trabalhos sobre multiculturalismo.:; Essay criticas reconhecem, tam-
b6m, que essay perspectives te6ricas, quando operam com um taco inter
nacional, enfatizam a compreensao da diferenga evitando a construgao da
outdo homo um "ex6tico '

Essay discuss6es, portanto, ng,o estio apenas marcadas por leitu-

ras negativas das perspectivas desconstrutivistas. Nelas hg., tamb6m,
ambiva16ncias em relag5.o a essas abordagens uma vez que das possibili-

tam por em destaque as diferengas. Essay ambiva16ncias fazed sentido
quando se pensa que, se o projeto feminista este ancorado na tradig5.o da
"modernidade", ele tamb6m este mercado por uma inerente tense.o entre

universal e particular. As cHticas is abordagens desconstrutivistas evi-
denciam. tamb6m, confus6es no que se revere ao signiHicado de "fazer peo-
ria". Nesse marco de ambiva16ncias e confus6es, algumas autoras "aban-

donam" g6nero, propondo uma nova utilizagg.o da categoria "mulher
Vejamos quaid sio as particularidades dessa re-criagao.

G6nero versus "mulder '?

A id6ia de mulher agora proposta 6 apresentada homo distante das

elaborag6es do feminismo radical da d6cada de 1970, into 6, como longe
de qualquer tipo de essencialismo. Linda Nicholson marfa as distgncias
entre elsa nova conceitualizaga.o e o "fundacionalismo bio16gico" -- a id6ia
de diferenga entre uma base bio16gica axa e uma superestrutura relati-
vamente flexivel, a maneira das primeiras formulag6es do conceito de
g6nero. A autora champ a atengg.o para a importancia de ng.o confundir
fundacionalismo bio16gico e determinismo bio16gico. Esse 61timo postula

Eases 61timos sio avaliados positivamente com um argumento sugestivo: neste
casa as teorias seriam "maid avangadas" que a pratica; das outorgariam maid
atengao ao assunto do que ele recebe no "mundi real". A peoria, neste cano, dena
boa", pois criaria um conjunto de "valores iteis" que serviriam de parametro

para as pessoas e porque teria tide, coma resultado, o aumento de atengao para
essa questao.
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uma relagao direta entre biologia, aspectos da personalidade e compor-
tamento, na qual a biologia determina personalidade e comportamento
Segundo Nicholson, no fundacionalismo bio16gico os dados da biologic
coexistem com os aspectos da personalidade e o comportamento, mas as
relag6es entre des sgo acidentais." Assam, a "identidade sexual" nio 6
entendida em termos puramente fisio16gicos. Mas, para a autora, o fun-
dacionalismo realize um desafio incompleto ao entendimento da identi-
dade sexual postulado pele determinismo bio16gico, pris manteve a id6ia
de que ha albums dados fisio16gicos que sio usados de forma semelhante
em today as cultures para distinguir mulheres de homens, e sio respon-
s6veis, pelo menos parcialmente, por certos aspectos comuns nas normal
de personalidade e comportamento."

O ftindacionalismo bio16gico 6 percebido coma um verdadeiro obs
tg.culo a compreensao de diferengas entre mulheres e, tamb6m, de dife-
rengas em relagao a quem pode ser considerado homem e mulder em con-
textos espec:fficos. Nos termos de Nicholson, ao enfatizar a "identidade
sexual", elsa maneira de pensar na construgao da diferenga sexual per-
mite o reconhecimento de diferengas entre mulheres. Mas, o faz de ma-
neira limitada e problemgtica, conduzindo maid a. coexist6ncia entre dife-
rengas do que a intersecgao entre genera, raga, clause, etc.

Bem, e homo 6 esse nova formulagao de "mulher"? Nos termos de
Nicholson, grata-se de uma id6ia de muller que, atenta a historicidade,
nio tem um sentido definido. lsto 6, seu sentido nio 6 encontrado atrav6s
da elucidagao de uma caracteristica especifica, mas atrav6s da elabora-
ga.o de uma complexa rede de caracteristicas que nio podem ser pressu-
postas, mas descobertas. Algumas dessas caracteristicas exerceriam um
papel dominante dentro dessa rede por longos per(odom de tempo, em cer-
tos contextos -- o que ng.o quer dizer que possam ser universalizadas
Nessa proposta, ngo se trata de pensar em "mulheres homo this", ou
:mulheres nas sociedades patriarcais", mas em "mulheres em contextos

especi.ficos:
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Apes acompanhar o percurso das conceitualiza96es de genera, elsa
reformulagao da categoria "mulher" results intrigante. Afinal, nio 6, pre-
cisamente, o esforgo realizado a partir das elabora96es e reformulag6es
de g6nero o que possibilita pensar seriamente homo a id6ia de "mulher" 6
concebida em contextos especi$icos? Que sentido tem, entao, re-friar a
categoria mulder? Trata-se de um retorno a um recorte partial da reali-
dade? Ou estamos frente a uma nova formulagao com major alcance ex-

plicativo que as conceitualiza96es de g6nero? Qual seria esse alcance ex
plicativo?

Parece-me que essas liltimas pergunta ngo estio em questao. A
discussao, aqui, ngo este situada (exclusivamente) no plano do conheci-
mento. O sentido da re-criagao da categoria mulher 6, sobretudo, politico
Segundo Nicholson, a categoria mulher nos termos por ela propostos ofe-
receria uma dupla vantagem. Possibilitaria o reconhecimento de diferen-
gas entre mulheres, mas, uma vez que tamb6m permite mapear seme-
Ihangas, ngo inviabilizaria a pratica pol:inca -- que, de acordo com a auto-
ra, nio exige um sentido definido para o terms mu]her.]i clara que se
grata de politicos de coalizio - de political compostas por listas de rei-
vindicag6es relatives &s diferentes necessidades dos grupos que constitu
em, temporariamente, a coalizio

O conte6do politico dessa categoria 6 sublinhado de maneira dais
explicita por Claudia de Lima Costa, uma das autoras que prop6em sua
utilizagao no contexto do Brasil. Costa resgata abertamente as contribui-
g6es do p6s estruturalismo para a teoria feminists e, de madeira signifi-
cativa, essas contribuig6es sio assinaladas a partir dos ganhos trazidos
pelo conceito de g6nero. Segundo a autora, trata-se da negagao epistemo16-
gica de qualquer tipo de ess6ncia a mulher. Trata-se, tamb6m, da possibili-
dade de teorizar com maid destreza as complexas e fluidas relag6es e tec-

nologias de poder.'o Mas, paradoxalmente no que se revere a construgao de
conhecimento. a insist6ncia na re-criagao da categoria mulder, abandona a

utilizagao do g6nero. Destaco esse aspecto, porque, em termos politicos, a
proposing.o raz todo o sentido. Costa pede um retorno a nogao de mulher,

COSTA, Claudia de Lima: "0 tr6fico do g6nero", in: Cadernos .FAGZ1/, 11, 1998:
P. 134.
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considerando-a, explicitamente, homo categoria politico -- em vez do concer-
to de g6nero cujos usos perversos o tem, i.s vezes, transformado em mascu-
linidade." De cato, e ipso 6 claramente expressado nos escritos de Chantal
Mouse, a re-elaboragao da categoria mulher 6 um esforgo de compatibilizar
as critical ao essencialismo em suas diversas formal -- humanismo, uni-
versalismo, racionalismo --, com a formulagao de um prqjeto politico femi-
nists, mostrando como esse compatibilizagao nio 6 incongruente.

Nos termos de Chantal Mouffe, tratar-se-ia de repensar, tamb6m,
a politica feminista. Este deveria ser vista nio homo uma forma diferen-
ciada de politico destinada a perseguir os interesses das mulheres como
mulheres, mas destinada a transformar os discursos, praticas e relag6es
sociais nas quaid a categoria "mulder" 6 construida numa maneira que
implica subordinagao. E, segundo a autora, ipso significa que estes obje-
tivos podem ser constru:idol de maneiras diferentes, mediante muitos e
diversos feminismos.'

Concluindo

Talvez um dos aspectos maid sugestivos do percurso realizado deja
ter mostrado os descompassos e tens6es, entre ativismo e formulag6es
te6ricas. E faso elsa separagg.o propositalmente porque creio que, sem
negar o aspecto politico de qualquer teorizagao, 6 importante perceber
que se trata de atividades diferenciadas. Re6lro-me a descompassos pen '
sando que as "poll.ticks de coalizio" jf elam implementadas vinte anon
atrg.s, quando a teorizagao se centrava numa id6ia essencialista e identi-
ty.ria de mulder e numa concepgao monolitica de opressao e nio em refe-
renciais p6s-estruturalistas. lsto 6 argo 6bvio para as que participaram

COSTA, op. cit., p. 138
MOUFFE Chantal: "Feminism, Citizenship, and Radical Democratic Politics'

In BUTLER. Judith e SCOTT, Joan ed: Feminists Theorize fhe PoZfffcaZ. Rou
tledge, 1992, p.382. Agradego a Claudia de Lima Costa ter chamado minha aten-
gao sobre esse texto.

MOUFFE, op. cit., p. 382.
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do movimento feminista e lembram o delicado trabalho realizado para

lidar com as diferengas no "cotidiano" do movimento e, ao mesmo tempo,
a articulagao dessas diferengas em torno de objetivos. Teri sido, entao, o
ativismo mais "avangado" que a teoria? Nesse sentido parece-me vflida a
observagao de Marilyn Strathern quando afirma que a politico radical
nio deixa de apresentar aspectos conservadores, na medida em que 6
obrigada a operacionalizar conceitos ou categories ja compreendidos.

Outro dos aspectos iluminados pele percurso realizado 6 o carfter
da relag5.o entre teoria social e interesses feministas. Nessa imbricagao,
nessa m6tua alimentagao, foi desenvolvido e reformulado o conceito de
g6nero. A16m de ter oferecido ferramentas substantivas para um dos obje-
tivos centrais do pensamento feminista (desessencializar a subordinagao
da mulder), esse desenvolvimento e reformulagao tiveram efeitos signin-
cativos na teoria social. Penso concretamente na reelaboragao de ques-
t6es centrais na ci6ncia politica, na sociologia e na antropologia, tail
homo as relag6es entre pUblico e privado, produga.o/reprodugao, o estatuto
das teorias de parentesco e sobre o signinlcado do poder. Precisamente,
no marco dessa imbricagao entre interesses feministas e teoria social,
g6nero, ao n&o encaixar-se plenamente em certos crit6rios de "utilidade '
politica parece ser abandonado pele pensamento feminists. Renta desco-
brir o futuro que ele teri na peoria social.
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Familial e G6neros: uma proposta
para avaliar (des)igualdades

Ana Maria Goldax&

Sumfrio

Este trabalho contribui para a discussio de indicadores sabre
(des)igualdades de g6nero nas fam(bas brasileiras. Situo a im-
portancia destes indicadores e oferego uma proposta dos mes-
mos, tomando homo refer6ncias tr6s eixos: 1) as perman6ncias
na discriminagao de g6nero e a urg6ncia de conciliagao entre a
vida familiar e a do trabalho; 2) a crescente responsabilidade
das famillias pda qualidade de vida de deus membros e o cato de
que into depende, sobretudo, da disponibilidade de tempo das
mulheres, e 3) a incorporagao da perspectiva de igualdade de
g6nero nas politicos sociais e a necessidade de instrumentos
para analyse e avaliagao das (des)igualdades de g6nero. Conside-

Este trabalho foi elaborado como parte do projeto de intercfmbio do PAGU, Na-
cleo de Estudos de G6nero da UNICAMP e o Programs de Mestrado em Estudo
das Mulheres da Universidade Aberta de Lisbon do qual faso parte. Para into
forum fundamentals as discuss6es e o material que me facilitaram Teresa Joa
quim, Dina Congo, Heloisa Perista, Karin Wall e Anne Cove quando de minha
estancia em Lisbon e a quem muito agradego. As quatro primeiras pesquisadoras
mencionadas participaram da elaboragao dos Indicadores para lgualdade em Por-
tugal, no fmbito do projeto de Polfticas para a lgualdade da Uniio Europ6ia, e
que foi executado pda Comissio para lgualdade e para os Direitos das Mulheres
de Portugal. (CIDM, 1997)

43



..4l:ci. M.aria Goidani

undo que tanto as praticas como as representag6es individuais
constituem dimens6es fundamentals para entender e explicar os
processor p61os quads as mulheres continuam sendo discriminadas
em vfrios espagos, selecionei as seguintes areas para captar estas
informag6es e formular os indicadores: a estrutura diferencial da
divisgo de trabalho de produgao e reprodugao na familia, as for-
mal de divisgo do poder e tomadas de decisis p61os membros da
familia, a Sexualidade e os Comportamentos sexuais, Rides de
Apoios sociais e familiares, Vio16ncia Domestics, Representag6es
de Casamento, Filhos e familia.

1. 1ntrodugao

A intencionalidade politico de propostas de pesquisa, tanto em
termos conceituais homo no sentido da criagao de novos dados e indicado-
res, deveria ser o pano de fundo para o debate sobre o uso de uma pers-
pective de g6nero no campo dos estudos demograficos no Brasil. At6 por-
que, gabe-se que as estatisticas s&o produtos sociais, ou deja, nio sio
simplesmente recolhidas mas produzidas e como tal refletem a articula-
gao da economic, do poder e da ideologia vigente em um certo memento.
Assim, entendemos que projetos de produgao de dados anunciados neste
inicio de mi16nio, do lipo Censo Demogrgfico 2000, pesquisas domiciliares
do tipo PNADs, Padrio de Vida e Condig6es de Sa6de, deveriam ter homo

preocupagao central o conhecimento das dimens6es plurais da vida das
pessoas, tratando de identificar o melhor possivel as igualdades, desi-
gualdades e diferengas. S6 assim estes pesquisas lograriam tragar um
perfil maid Hid da qualidade de vida da populagao, suns car6ncias e de-
manclas

Os desa$os sio muitos, porto que no quadro amplo das mudangas
atuais as igualdades e desigualdades mostram facetas variadas nos deus
efeitos. P6r um lado, crescem os modelos de igualdade juridica para mu-
Iheres e homens, suas possibilidades e opg6es de vida, mas p6r outro as
condig6es sociais e political fazem com que as desigualdades persistam e
que se confunda diferengas com desigualdades (Congo e Joaquim, 1997).
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Assam, n5.o 6 p6r acaso que a tend6ncia de reforms dos Estados nos ands
90's enveredaram para uma reforms da sociedade reconhecendo o quad
limitado 6 o enquadramento jurfdico de uma igualdade formal dos indi
vfduos face a uma sociedade fundada sabre o principio da desigualdade.
faso exemplar a respeito deltas novas orientag6es sio as chamadas poli-
tical de igualdade de oportunidades para homens e mulheres que ganha-
ram espago nas discuss6es maid amplas em busch de um novo modelo de
desenvolvimento.

A incorporagao generalizada de uma perspective de igualdade de
g6nero na formulagao de politicos sociais, responde, tamb6m, as press6es
internacionais no contexto de um crescente multilateralismo nas relag6es
entre os parses. Exemplos disso estio na ONU, que em subs muitas reu-
nites na d6cada de 90 reforgou a importancia das relag6es sociais de sexo
nas maid diferentes esferas,' e na Comunidade Econ6mica Europ6ia, que
promoveu acordos entre os pa:ices e concretizou propostas de politicos
para a igualdade de oportunidades entre amboy os sexos. Tamb6m, a
crescente aceitagao dos principios de igualdade se deve, em grande parte,
aos esforgos das pr6prias mulheres que organizadas em redes internacio-
nais e atuando atrav6s das ONG conseguiram impor a id6ia de que o 6xi
to das propostas para um desenvolvimento econ6mico auto-sustentgvel e
o respeito p61os direitos humanos depende da consideragao das relag6es
sociais de sexo (Ferreira, 2000)

Assam se expandiu, internacionalmente, o consenso de que a igual
dade entre os sexos 6 um pr6- requisito da justiga social e do efetivo des-
envolvimento econ6mico e social de um pals. lsto tem implicado na insti-
tucionalizagao crescente de uma perspectiva das relag6es sociais de sexo
(ou de g6nero) nas politicos pablicas ngo s6 nos parses europeus mas de
forma generalizada. Ainda que nem sempre explicitadas, estas novak
tend6ncias indicariam uma aceitagao ampla de que g6nero 6 uma catego-
ria transversal, que se encontra na interface das in6meras afiliag6es so-
ciais de homens e mulheres. Ou sda, nio possui um contexto organiza-

Tal mudanga se consubstancia na IV Confer6ncia da Nag6es Unidas sobre as
mulheres (Beijing, 1995).
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cional especifico, e como tal, 6 parte integrante da construgao social quo-
tidiana nas diversas pr6ticas que os individuos levam a efeito:

Um resultado concreto da discussgo anterior pode ser visto atrav6s
da inclusg.o de indicadores de igualdades de g6nero, no conjunto de um
sistema de indicadores operativos sobre as condig6es econ6micas, sociais,

political e culturais que a ONU vem elaborando como parte de diagn6sti-
cos comparativos entre os parses. Um exemplo, 6 o indice de desenvolvi-
mento humano (IDH) do qual o fndice de igualdade de g6nero e outros
fazem parte. Bastante criticados, entre outras coisas, pele que implica
em reduzir a. um indicador quantitativo o navel de relag6es e comporta-
mento entre as pessoas bem homo pelo card.ter comparativo que se trata
de atribuir a estes :indices. No entanto, paralelamente is critical, se re-
conhece a importancia politico dente tipo de indicadores no contexto in-
ternational bem homo sua utilidade para a referenciar ou mesmo de6lnir
political sociais

Portanto, 6 tomando em conta as discuss6es anteriores e tratando
de avangar na linha de trabalho sobre familia que perseguimos nos iilti-
mos anon, que proponho discutir um sistema de indicadores sobre
(des)igualdades de g6nero nas families brasileiras. Para into, situo a im-
portancia destes indicadores e oferego uma proposta dos mesmos, toman-
do homo refer6ncia tr6s eixos: 1) as perman6ncias na discriminagao de

g6nero e a urg6ncia de conciliagao entre a vida familiar e a do trabalho;
2) a crescente responsabilidade das famflias pda qualidade de vida de
deus membros e o fato de que into depende, sobretudo, da disponibilidade
de tempo das mulheres, e 3) a incorporagao da perspectiva de igualdade
de g6nero nas political sociais e a necessidade de instrumentos para
anflise e avaliagao das(des)igualdades de g6nero

Considerando, tamb6m, que tanto as praticas come as representa-
g6es individuais constituem dimens6es fundamentais para entender e

lsto significa que os princfpios liberais que, inicialmente, inspiraram as politicas
de igualdade foram questionados e que o novo paradigma incorpora o principio da
desigualdade de poder entre os grupos sociais e se destiny a prevenir a discrimi-
nagao, promovendo a igualdade de resultados e um ambiente nio discriminat6rio,
atrav6s de uma intervengao pr6-ativa (Ferreira, 2000).
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explicar os processor p61os quaid as mulheres continual sendo discrimi-
nadas em v6rios espagos, selecionamos algumas areas para captar os in-
dicadores de(des)igualdades de g6nero nas famflias. Estas seriam: a es-
trutura diferencial da divisio de trabalho de produgao e reprodugao na
familia, as formal de divisio do poder e tomadas de decisgo p61os mem-
bros da familia, a Sexualidade e os Comportamentos sexuais, Redes de
Apoios familiares, Vio16ncia Domestica, Representag6es de Casamento,
Filhos e familia

11. Familial, Qualidade de Vida e G6nero

No marco da reestruturagao dos Estados Provid6ncia a familia
ocupa um lugar central e 6 apontada homo uma das instancias responsf-
veis pda qualidade de vida dos deus membros. Assim que, muito se fda
em political socials destinadas a dar suporte is famflias ou mesmo poli-
ticas especificas de familial, entretanto, pouco ou nada se diz sobre as
implicag6es ditto e ments ainda sobre deus efeitos perversos para as
mulheres. lsto porque, tal coco se estruturam nossas sociedades ainda
hoje, o cumprimento das responsabilidades familiares se encontram rela-
cionadas, sobretudo, com a disponibilidade de tempo das mulheres. Neste
sentido haveria que considerar que, certamente, a entrada massiva das
mulheres no mercado de trabalho trouxe conseqti6ncias importantes para
a qualidade de vida das familial, mas em particular para as pr6prias
mulheres que passaram a ter uma sobrecarga de tarefas e responsabili-
dades. O esquecimento das vfrias jornadas das mulheres se traduz nega
tivamente sabre a sa6de deltas bem como sabre seu nio reconhecimento

social e politico e no modo homo sfo pensadas as polfticas pablicas'

Exemplos ditto sio a auto percepgao e os sintomas de mal estar revelados pelts
relat6rios internacionais de saQde das mulheres que se repetem e permanecem.
Sio das quem maid freqQentam os m6dicos, que apresentam maier indice de
doengas de fora psfquico, com maid incapacidade flsica prolongada e menos tem
pos livres, com novos estilos de vida com mais stress, consume de flcool e cigarro
(Joaquim, 2000).
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As mulheres brasileiras nas ultimas d6cadas, conquistaram espa-

gos de tomada de decis6es importantes e aumentaram sua capacidade de
influenciar o sumo da politicas p6blicas em diversas esferas govema-
mentais e nio governamentais. Entretanto, a exemplo do que ocorreu na
maioria das sociedades a presenga das mulheres nos espagos de decis6es
p6blicos e privados kinda 6 limitada. Os ganhos parecem ter fido ainda
menores no que se revere ao fmbito privado, ou sda, no que se revere is
decis6es individuais e familiares e que afetam seu cotidiano, enfim sua
vida. Parece ser nesta area onde os preconceitos introjetados e as desi-
gualdades de g6nero, articuladas com outras desigualdades, estimulam
praticas discriminat6rias e limitam as mulheres na tomada de decisio
Um exemplo, sg.o os conflitos e vio16ncia interpessoais ao interior das fa-
miOias em grande parte propiciados p6r diferengas hierarquizadas de g6
nero. cor e clause social (Suarez e Bandeira, 1999).

De cato, paralelamente ao crescimento das taxes de atividade fe-
minine ng.o houve maiores mudangas na divisio sexual do trabalho do-
m6stico e nem melhoria nas political sociais de suporte is familial as
quaid aliviariam a exclusividade feminine das responsabilidades dom6s-
ticas. llustrativo a respeito sio os resultados brasileiros da Pesquisa de
Padrio de Vida (PPV) realizada pelo IBGE, entre 1996-1997, nas regimes

Sudeste e Nordeste, representando estes cerca de 2/3 da populagao total
do pals. Os dados revelam que para os brasileiros residentes nestas rego
6es o chamado trabalho produtivo e o trabalho dom6stico sgo as ativida-
des que mats consumiam o tempo das pessoas, ou sega, 40 e 30 horan se-
manais respectivamente. Do total da forge de trabalho ocupada no cha-
mado trabalho produtivo 37% eram mulheres. A situagao p6r sexo mos-
tra que os homens gastariam 43 horan p6r semana no trabalho produtivo
e as mulheres 36 horan. J6, no trabalho dom6stico s5.o as mulheres quem

gastam muito maid horan do que os homens. Blas trabalham 36 horan p6r
semana, enquanto os homens trabalham, apenas, 14 hOTass. Verifier-se
ainda que do total da populagg.o trabalhadora 79% das mulheres e ape-
nas 29qo dos homens dedicavam tempo ao trabalho dom6stico.

O valor monetgrio das horas trabalhadas para os homens 6 32% maier do que o
das mulheres (PPV)
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Um dado ainda maid especifico 6 o tempo que a forma de trabalho
brasileira, (homens e mulheres que trabalhavam durante o perfodo da pes-
quisa) passavam nas dung atividades principais, trabalho produtivo e do-
m6stico. Este mostra que a dupla jornada de trabalho 6 muito maid comum
entre as mulheres e que estas gastam 61 horan p6r semana em ambas as
atividades enquanto os homens gastam 46 horan. Portanto, 6 de 15 horas a
mais a dupla jornada de trabalho feminina quando comparada com a mas
culina. E interessante observar que, etta situagao variou de acordo com a
condigao raciale econ6mica da populagao. Um exemplo, enquanto as mu-
Iheres brancas trabalharam, ll horan a maid que os homens brancos, em
ambas as atividades, as mulheres ngo brancas(pretax e pandas) trabalha-
ram 17 horns a maid que os homens deltas mesmas categorias raciais.
Tamb6m hf diferengas de renda familiar na dupla jornada de trabalho p6r
sexo. Entre os domicilios 20% maid pobres, as mulheres trabalhavam 17
horan maid que os homens, diferengas estes que diminuem para llhoras
quando as mulheres pertencem aos domicilios 20% maid ricoh. Resultados
como estes mostram a importancia de considerar a conciliagao da vida fa-
miliar e do trabalho bem como apontam para o cato de que o trabalho do-
m6stico, maid do que nunca, deve ser visto, tanto em termos de seu valor
social como monet6.rio para os orgamentos familiares e o PIB do pals. Valo-
res importantes confoime os resultados observados nos parses europeus
que passaram a contabilizar into recentemente.

No Brasil a legislagao 6 bastante evolufda a respeito dos direitos e
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Entretanto into
nio 6 suficiente em materia das praticas e representag6es sociais que
permanecem sobre os pap6is e as atribuig6es de homens e mulheres. Ou
deja, a igualdade de oportunidades 6 algo maid complexo e envolve aspec-
tos culturais, raciais e de clause social. Entendemos que as political de
igualdade de oportunidades devem promover o bem estar social de ho-
mens e mulheres mas, certamente deverio estar atentas a situagao de
;cidadania fragilizada" das mulheres e a distribuigao nio eqtiitativa das
dotag6es sociais'

Este conceito usado por Zincone remete a visio de que a cidadania serif uma
expressao publica das relagaes sociais entre as instituig6es e os cidadios e nio um
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Uma avaliagao recente sobre as politica pablicas voltadas para a
igualdade de direitos e eqtiidade de g6nero em diferentes areas e com
taco nas iniciativas dos poderes executive, legislative e judicifrio no fm
bito federal brasileiro aponta para os avangos e os obstfculos nos 5 anon
ap6s Beijing (vide AMB, 2000). A leitura delta avaliagao sugere que es-
tas politicos ngo tem tido a visibilidade desej6vel, ou porque nio existem
suficientes campanhas de informagao e sensibilizagao ou porque, na ver-
dade, das sgo maid formais do que substantivas. Neste sentido caberia
lembrar, tamb6m, que qualquer balango critico neste dom:ido se enfrenta
com o problema de homo medir o impacto das politicos de igualdade, con-
trolando os efeitos das tend6ncias de longo puzo sobre a melhoria da
situagao das mulheres e os efeitos especi$icos deltas political.

111. Avaliando as (Idea)igualdades de G6nero nas Familial:

Ao pensar as (des)igualdades de g6nero na esfera da familia, uma
primeira questao que sempre se coloca 6 como se explica a manutengao
da hierarquia de g6nero uma vez que houve transformag6es socio econ6-
micas tio importantes em suas bases. Ou sega, homo o sistema de vanta-
gens de homens sobre as mulheres em condig6es materiais, status e au-
toridade, into 6, na hierarquia e discriminagao de g6nero, tem continuado
de uma forma ou de outta em um contexto de profundas mudangas estru-
turais e de um movimento de produgao que acelerou a participagao da
mulher na forma de trabalho extra dom6stico. Nio existe uma resposta
simpler para esta continua habilidade da hierarquia de g6nero reapare-
cer sob novak formal mas uma possibilidade explicativa estaria na ma-
neira como a estratificagao de g6nero 6 mediada p6r processor de intera-

conjunto de direitos iguais. Neste sentido, a especi6lcidade da cidadania das mu-
Iheres serif uma realidade marcada pdas limitadas oportunidades e um contexto
inadequado de regras e normal que estimularia a chamada cidadania n'agilizada
das mulheres. Ao reconhecer este Lipo de cidadania para as mulheres, tamb6m se
reconhece que as dotag6es sociais nio sio distribuidas de forma equitativa entre
os sexos ( Zincone, 1992).
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gao entre as pessoas. Estes, assumidos ou tidos como dados, fimcionariam
homo "mios invisiveis" na reprodugao da discriminaga.o de g6nero
(Ridegeway, 1997).

Entre os fbndamentos estruturais importantes, nos quaid se apoiam
a atual estrutura hiergrquica de g6nero, estariam: o mercado de trabalho
(divisio de sexo e discriminagao no emprego) e a familia (com sua divisio
de trabalho de sexo, maternidade e reprodugao). Tal cano raga ou clause
social, g6nero serif um sistema de m61tiplos nilveis de diferengas e des-
vantagens, que incluem arranjos socio econ6micos e ret6m crengas cultu-
rais. a navel macro e atitudes adquiridas e identidades a navel individual
Os processos de interagao contribuem para today as formal de desigual-
dades mas parecem especialmente importantes em termos da desigual-
dades de g6nero. Um exemplo primeiro, estaria no sistema de classiflca-
gao p6r sexo que divide a populagao entre doin grupos de tamanho apro
ximadamente iguais e oferece as mgximas possibilidades de mulheres e
homens interagirem . Etta classi$1cagao p6r sexy, que cotta quake todas
as outras classificag6es de populagao, 6 um processo pele qual os atores
se classificam uns aos outros coma feminino e masculino, supostamente
com base em crit6rios flsicos mas, comumente, com base na apresentagao
pessoal (roupas, estilo de cabelo etc..). Processo este que se demonstrou
ser inteiramente construido socialmente, apesar de sua apar6ncia de
"naturalidade".

Estudos mostram que de forma autom5.tier e inconsciente catego.
rizamos p6r sexo qualquer outra pessoa que necessitamos relacionar-
nos'. lsto porque as pessoas seriam quake incapazes de interagir com ou-
tta quando nfo sabem, ou nio conseguem imaginar o sexo da outra pes-
soa. Entretanto, estes mesmas pessoas podem interagir com algu6m sem
conhecer outras dimens6es de desigualdades, tail coma raga, clause etc.
lsto sugere o quanto a classificagao p6r sexo este. profundamente enrai-
zada nas regras culturais que organizam as interag6es entre as pessoas

No processo de situar-se a si mesmo e os outros, as pesquisas sabre cognigao
demonstram que a percepgao das pessoas 6 hierfrquica. Etta tem inicio com clas-
sificag6es automgticas segundo um pequeno n6mero de categories e depois move
se para typos mats detalhados, dependendo da circunstAncias.
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(Ridegway, 1997). Tamb6m se observe que o sexo, homo caracteri.utica
bio16gica diferencia os ceres humanos e predisp6e a de6inigao de uma cer-
ts identidade do ponto de vista do g6nero. Mas o g6nero coco uma cons-
trugao social depende do tempo e do lugar, do tipo de economia e da re-
partigao das tarefas entre homens e mulheres, das percepg6es e expecta-
tivas que uma sociedade tem com relagao a dada g6nero (Silva, 1999)

Portanto, para reduzir as desigualdades de g6nero seria vital en-
tender a natureza dos processor de discriminag5.o de g6neros em deus
m61tiplos niveis e o papel da m6tua interagao entre os processos na ma
nuteng5.o das desigualdades. Um possivel caminho para ajudar a clarifi-
car como funciona etta interdepend6ncia serif buscar indicadores que
demonstrem, p6r exemplo, coma a discriminagao de g6nero no emprego
se mant6m. nio s6 atrav6s dos processos de trabalho no mercado mas,
tamb6m, atrav6s da interdepend6ncia destes com a divisio de trabalho
ao interior da unidade dom6stica. Com into, queremos dizer que ao avali-
ar as desigualdades de g6nero na esfera da fam:alia, ng.o ha coma deixar
de avaliar as desigualdades socialmente construidas em outras esferas
da vida social, politica e cultural das mulheres.

A malta de informag6es tem limitado a aplicaga.o delta perspectiva
em nossas anflises e construga.o de indicadores sobre (des)igualdades de

g6nero na familia. Trabalhamos, fundamentalmente, com informag6es
sobre a realidade vivida pdas mulheres e homens nas families. A maio-
ria destas se referem is expectativas normativas e ideais sobre quaid as
atribuig6es e quaid as responsabilidades caberiam a homens e mulheres
mas muito poucas deltas informag6es se referem i.s agnes, ou seja, quem
realmente faz e decide no quotidiano familiar. Assim, os indicadores di-
retos e indiretos das desigualdades de genera estimados tem fido limita-
dos e apontam para a necessidade de informag6es maid detalhadas e com
uma dimens3.o temporal que possibilite entender mudangas e perman6n-
cias de comportamento. As fontes que maid utilizamos em nossas anflise
forum as pesquisas domiciliares do IBGE ( PNADs e PPV ) e as da
BEhIFAM (PNDS de 1991 e 1996) . Jf em termos das representag6es ou
expectativas de comportamento de homens e mulheres a respeito da la-
milia, temps utilizado a16m de algumas quest6es deltas fontes, as pes-
quisas de opiniao publica(Data Folha, Listen Post da Ogilvy, etc...).
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llustrando o anterior, apresentamos resultados de analyses e indi-
cadores de desigualdades de g6nero que construimos.' P6r exemplo, da-
dos da PNDS96 para mulheres brasileiras unidas, sugerem que a rene-
gociagao nas relag6es de g6nero continua sendo tarefa difTcil, mesmo para
as mulheres com sa16.rio . Estes indicam, que 51% das mulheres brasilei-
ras em idades reprodutivas estavam trabalhando e que cerca de 23% del-
tas tinham filhos menores de 5 anon '. Para coda 100 mulheres destas
que trabalham e tem fllhos menores de cinco anon, se encontra que 23
delas cuidam dos pr6prios filhos, e apenas em 4 cason o marido 6 quem
cuida dos filhos. No cano, o grupo de parentesco 6 quem responde pda
major ajuda is mulheres. Ainda na mesma pesquisa se observa que em-
bora sejam poucos os maridos que cuidam dos $1lhos enquanto as mulhe-
res trabalham, estes sio muitos na hora de decidir sobre o que razed com
o salfrio da mulher. Entre as mulheres unidas que trabalham e tem ren-
dimentos, 63% decidem das mesmas sobre o uso do seu salario, 30% diz
decidir em conjunto com o marido e 7% diz que 6 o marido sozinho quem
decide sobre o uso do salfrio dela (Goldani, 1999)

Assim que, a assimetria de g6nero, desfavor6vel a muller, conti-
nua sendo um dado concreto das novak possibilidades de curios de vida
para as mulheres brasileiras. lsto se reafirma nas tarefas de reprodugao
e criagao de filhos, onde apesar de, relativamente, ocuparem dada vez
menos tempo da vida adults das mulheres, estas continuam sendo tare-
fas quake exclusivas delay, ao mesmo tempo que o poder de decisis con-
tinua desproporcionadamente em mios masculinas (Goldani, 1994). A
importancia das relag6es de g6nero no processo de decisgo da fecundida-
de analisada para casais do Nordeste do Brasil em 1991 6 um exemplo
ditto. Nossos resultados sugerem que a diminuigao da fecundidade nesta

Queremos apenas, exemplincar o uso dos datos quantitativos secundgrios que
utilizamos. Ou SQja, nio se grata de um inventfrio dos estudos a respeito. Tam-
b6m, nio se pode esquecer os muitos estudos qualitativos que foram realizados na
area de famflia nos 61timos anon e que oferecem informag6es 6teis sobre as prati-
cas e representag6es familiares
A maier parte deltas mulheres, 62%, tem um vinculo empregaticio e 38% sio

trabalhadoras por conta pr6pria e apenas 5qo que declararam nio ter rendimento
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regiao poderia ter iniciado antes e que as taxas atuais poderiam ser ain-
da menores se as mulheres tivessem major poder para decidir sabre sua
reprodugao. lsto porque construimos indices de igualitarismo e encon-
tramos, primeiro, que os n:iveis de igualitarismo frente as decis6es repro-
dutivas foram quito baixos ( apenas 52% dos calais manifestaram album
tipo de igualitarismo); segundo, que para cada increments de um ponto
na escala de igualitarismo, haveria uma diminuigao de mais de meio n-
ico (-0,570) entre os casais com o mesmo n6mero ideal de 6llhos e dura-
gao de uniio (Goldani 1994).

Os resultados anteriores apontam para a importancia de contar-
mos com maid dados sobre a prfticas familiares para estimar as desi-
gualdades de g6nero nas familial. Muito pouco temos em termos de t6pi-
cos tail coma a divisio do trabalho dom6stico e usos do tempo p6r sexy, o

processo de decisio na familia e a divisio de poder e praticamente nada
sobre conciliagao entre trabalho e famflia, recursos, servigos e ajudas
utilizadas pdas familias. A malta destes sio ainda maid graves se consi-
derarmos que do ponto de vista das opini6es e representag6es pareceria
raver uma crescente igualdade de g6nero nas relag6es familiares no Bra
sil. Metodologicamente, deve-se atentar para o rata de que ao pensar in
dicadores de desigualdades de g6nero deve-se ter presente a diversidade
de arranjos familiares posco que etta nio 6 privi16gio de um tips de fa-
milia nem de um de deus estagios de desenvolvimento, mas que de cato
ocorre, sobretudo pdas obrigag6es de cuidar, tratar, limpar e proteger,
tarefas estas que este.o presented ao longs do curio de vida das pessoas
(Karin Wall, 1997). Assim que, pensar indicadores de desigualdades de
g6nero na tami.lia nestes termos implicaria compreender as obrigag6es
existentes para com os dependentes no contexto das redes de apoios fa-
miliares.

Portanto, entre as lacunas maid importantes com que nos demos
confrontado na anflise e construgao de indicadores de (des)igualdades de
g6nero nas familias destacamos dual. i) A falta de informag6es sobre as
praticas familiares de homens e mulheres, faso que nos tem limitado a
estimativas indiretas sobre as desigualdades na viv6ncia das relag6es e
obrigag6es familiares, e 11.) 0 uso da familia conjugal homo a unidade de
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refer6ncia dos poucos dados existentes, o que sugere, erroneamente, que
a desigualdade de g6nero na famlOia serra construfda, sobretudo, nests
typo de familia e em certas etapas do ciclo de vida familiar.

]lV. Uma Proposta para elaborar um sistema de
indicadores de (Des)igualdades de g6nero

Ao propor a elaboragao de indicadores sobre (des)igualdades de g6-
nero nossas refer6ncias saa:l) as perman6ncias na discriminagao de g6-
nero e a urg6ncia de conciliagao entre a vida familiar e a do trabalho; 2) a
crescente responsabilidade das famiQias pda qualidade de vida de deus
membros e o cato de que into depende, sobretudo, da disponibilidade de
tempo das mulheres, e 3) a incorporagao da perspective de igualdade de
g6nero nas political sociais e a necessidade de instrumentos para anflise
e avaliagao das (des)igualdades de g6nero.

Entendemos para into, que na busca de aflrmagao do direito a
igualdade ngo se apaga o reconhecimento das diferengas inerentes ao
g6nero, mais bem estas devem ser reconhecidas e valorizadas. Ou sega, a
id6ia 6 de que a igualdade de g6nero implica que se Ihes confira as mu-
Iheres poder suficiente para que juntas com deus pared masculinos afir-
mem deus valores especificos e interesses pr6prios e assim contribuam
para o desenvolvimento da sociedade.

Enfim, nossa proposta parte da visio critica de que a sociedade

brasileira este organizada de forma desigual e se preocupa em avaliar
praticas e representag6es diferenciadas de g6nero nas families tendo
homo horizonte a mudanga social. A este respeito cabe lembrar que as
abordagens sobre indicadores sociais variam e que a nossa estaria na
linha do paradigma normative, onde o que se busch avaliar sio aspectos
importantes de discriminagao de g6nero que se encontram na raiz das
(des)igualdades entre homens e mulheres:'. Assim, o sistema de indica-

Entre os paradigmas que desde 1960 tem orientado a elaboragao de indicadores
sociais Page (1997) destaca tr6s: o paradigms normativista onde o objeto de me-
dida, fundamental seria o bem ester, o paradigma descritivo que e preocuparia
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doren que propomos serviria para informal, em um certo moments, a si-
tuagao de "sa6de e bem ester" do sistema de g6nero na sociedade brasi-
leira, tanto em termos objetivos ou das prfticas homo subjetivos ou em
termos das representag6es. Este sistema de indicadores serif maid que a
some de todos os indicadores porque, de cato, este tomb em conta, direta
ou indiretamente, as interag6es entre os indicadores e os efeitos que uns
indicadores produzem sobre os outros( Alvaro Page, 1997). Uma etapa
importante na elaboragao destes indicadores diz respeito aos indices su-
mo.rios de diferenciais e de (des)igualdades que serviriam para discus-
s6es acad6micas bem homo de subsidios para a formulagao de polilticas
socials

Dito isto e tendo presente as lacunas nas informag6es estatisticas
brasileiras, bem como as experi6ncias internacionais a respeito" propo-
mos algumas areas de pesquisa de indicadores das (des)igualdades de
g6nero . Areas estas que deveriam contar com informag6es sabre as prf
ticas e representag6es das pessoas porto que estas dimens6es sio funda-
mentais para extender e explicar os processor p61os quaid as mulheres
continuam sends discriminadas em vfrios espagos sociais. Do ponto de
vista operacional nio 6 uma tarefa simpler distinguir o que 6 dino do que
6 efetivamente feito, atrav6s de m6todos quantitativos. Entretanto, como
salienta Inglez (1997) sempre 6 possivel distinguir entre o discurso feito
para o cano particular, daquele discurso normativo elaborado para situa-
g6es gerais ou abstratas no qual se procure dais bem uma opiniao do que
um relato.

com a mudanga no tempo e o paradigms culturalista cujo objeto de medida serif
a satisfagao das pessoas

Aqui Gabe observar que, tal como nos anos 70, quando da euforia em porno a
indicadores sociais, (coma reaga.o ao extremo economicismo prevalecente nos sis
temas de indicadores) e que resultou em frustragao pelo nio uso destes, tamb6m
com o movimento dos ands 90 nio se deve alimentar "expectativas ing6nuas'
quando ao tempo necessgrio para que o desenvolvimento de um sistema de indi-
cadores sqja usado na formulagao de political

A proposta de indicadores que apresentamos tem homo refer6ncias fundamen-
tais os modelos utilizados em Portugal e Espanha. Vide a respeito, Ingles, 1997 e
.Alvaro Page (1994 e 1997)

56



ramilim e germs: If? a im?asta Para avaiiaf {&s igHaHa&s

Na articulag5.o entry tami.lia e desigualdades de g6nero tanto as in-
forma96es a. navel individual coma p6r typos de families deveriam ser con-
siderados. No primeiro casa, estes quando cruzadas com os indicadores
serviriam para identificar grupos e/ou segmentos de individuos com prf-
ticas e aspirag6es diferenciadas. No cano das familial a16m de possibilitar
um panorama das estruturas de fam:alia segundo sua forma de arranjo
interns, serviriam para identificar as praticas diferenciadas com realida-
des familiares espec:ificas. Entre as muitas areas que ilustrariam o posi-
cionamento de mulheres e homens na esfera familiar e poderiam indicar
a discriminagao de g6nero destacamos as seguintes: a estrutura diferen
dal da divisio de trabalho de produgao e reprodugao na familia, a$ for-
mal de divisio do poder e tomadas de decis5.o p61os me6bros da famflia,
a sexualidade e os comportamentos sexuais, redes de apoios socials e fa-
miliares, representag6es de casamento, filhos e familia, conflitos inter.
pessoais e vio16ncia dom6stica

Mesmo considerando prioritarios os indicadores sobre a conciliagao
entre vida familiar e trabalho bem coho as modalidades da divisio do-

m6stica do trabalho nas tami.bas, o conjunto dos indicadores deve ser vis-
ta de forma articulada. A proposta incluia necessidade de obtengao de
novos dados para que se posse estimar todos os indicadores da situagao
familiar das mulheres e dos homens. Com into pensamos estar colabo-
rando, tamb6m, para a inclusio de novak quest6es nos instrumentos de
Goleta de dados oficiais no futuro.
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Indicadores de (Des)igualdades de G6nero na Fam:alia

1=

l
B

H

Niveis Indicadores

Distribui$io e proporgio da contri.

buigio das taref as dom6sticas dos mem

bros das fame

Distribui;ao e proper;ao das
tarefas de cuidado com os filhos elou

outros dependent

Norma gerd de atribuig6es de

quem faz o que em termos das taref as

dom6sticas e cuidados com os filhos e/ou

dependentes
romero ideal de filhos

Aprecia;ao sobre a "justiga distri
butiva" da reparticio de taref as

Estrutura diferencialdos recursos
financeiros das mulheres da f amelia

Typos de trabalha loculto) feminine

Informac6es Necessgrias

Quem faz o qu6 em casa?

Dura;io do tempo diferencial p6r sexy na

realizagio das tarefas.
Quem faz as taref as de atendimento dos

dependentes em termos de: quest6es escolares e

m6dicas. hiaiene pessoal e apoio psico16gico

Duem deve e tem competencia para fazer

tarefas dom6sticas e cuidado com filhos e/ou

dependentes

Grau de justiga para o casa pessoal.

A reparti;ao serif junta se: a mulher

fizesse today as tarefas, a mesma cargo para

ambos, 1/3 para homem e 2/3 para mulher, etc.

Navel malarial ou renda

romero de horan de trabalho remunerado

Trabalho familiar nio remunerado

Trabalho remunerado eventual

Outras f ormas de trabalho precgrio

Abandono, permanencia e/ou mudan$a de

emprego

Aumento ou diminuig5o de horns de trabalho

Situagio na profissao atual/dltima

lo trabalho e typo de atividade

Situacio profissional no moments da uniio

Queen deve trabalhar para o sustento da

familia Ihomem. mulher. ambosl

Independencia, realizagio pessoal, ajuda

financeira para manter a familia. maida do espago
dom6stico.

1 - Producio

Interna

0u
Esfera da

Reprodugio"

Priticas

Represen-

tagaes

Prgticas 1 - Mudancas de estado civil e/ou

filhos com reorganiza;ao professional

11 . Produfio
Externa

0u

'Esfera do
Trabalho

Remunera-

do '

Trajet6ria profissional dos mel

bros da familia

Responsabilidade peta sobreviv6n.

cia familiar

Importancia e significado atribuido

pda mulher e o homem a vida professional

Percepg5o das dificuldades da

Represen' I mulher e do homem na conciliagao fami-

l96es I lia/trabalho

Normas de reorganizagao profissi.

anal face a situagio de estado civil e o
fato de ter filhos

Grau de dificuldade atribuido ao fato de se

ter que conciliar a familia e a profissao lavalia$io

Rely;6es entre ser solteiro, casado, divor

dado ou viOvo com alterag6es na vida professional
de homens e mulheres.

Rela$ao entre nascimento, ntlmero e idade I
dos filhos com atividade profissional de homers e I

pessoall
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Indicadores de (Des)igualdades de G6nero na Famflia

Clue typos de ajuda sio prestadas {financei-
ras. de trabalhos dom6sticos. etc.}

Quem sio as pessoas que ajudam lpai,

mie, sogrolal, filhos(asl

Modalidades de ajuda Iguarda temporiria,
diiria, visitas, cuidados de saOde, alojamento,

services dom6sticos

IS da ajuda.

Centralidade da familia quando comparada
com outras instituic6es

0pini6es sabre a condigio conjugal

Apoio no cuidado de crian;as e/ou

dependentes idosas p6r parte de families,

amigos, vizinhos, etc.

Representa;6es sabre a importan.

cia e o modelo ideal de familia

Representag6es sobre celibate,

casamento. div6rcio, viuvez

Representagio sabre a igualdade

de G6nero

Representagao do Sentido da

amizade e solidariedade

0pini6es sobre a obtengao da igualdade e

os conte6dos para uma situagio paritiria lo que 6

mats importante: os mesmos recursos educacio-

nais, profissionais. participag5o politica e no

Duem tomb decisis sabre: filhos, educa

dos filhos, compras para a casa. carre, im6veis.

decide sabre f6rias, I

Quem as mulheres e os hamens consideram

mats competente para tamar decis6es em coda
uma das atividades

de decisis nas diferentes

esferas e atividades da vida familiar

de distribui;ao das compe '

Comentgrios finais

A incorporagao da igualdade de g6nero nas political pablicas,
aprovada na Confer6ncia de Beijing em 1995 e sua limitada implementa-
gao no casa brasileiro p6r si s6 justificaria a proposta de um sistema de
indicadores sobre (des)igualdades de g6nero nas families.

Para integrar de forma consistente a perspective de igualdade de
g6nero nas politicos p6blicas correntes deve-se atentar para o cato de que
estas se dirigem a pessoas concretas, mulheres e homens, e nio a enter
abstratos. Assim, toda politica deveria ser elaborada, implementada e
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avaliada tendo em conte seus impactos sabre as situag6es e interesses
especificos, pr6prios das mulheres e dos homens, e o tratamento igual
para amboy sexos

A importancia de um sistema de indicadores de desigualdades de
g6nero parece fazer ainda mats sentido no contexts do chamado "mains-
treaming", processo t6cnico e politico no qualo Estado, iNGs e outras
ag6ncias nacionais e internacionais internalizam e incorporam a igual
dade de g6nero no deus processor de tomada de decisis relativamente is
diversas politicos p6blicas (Ferreira, 2000).

Assim que, um sistema de indicadores de desigualdades de g6nero
que integre as diversas areas de atividade, represents um instrumento
metodo16gico importante no processo de uma efetiva integragao da igual-
dade de genera nas politicos pablicas tanto na faso implementagao coma
de avaliagao deltas. De cato, se observa que o uso mats facil destes indi-
cadores parece estar no processo de avaliagao deltas political. As maio-
res dificuldades no uso de indicadores de (des)igualdades de g6nero para
oriental agnes political ng.o s6 tem que ver com as dificuldades operacio-
nais de implementagao destes mas tamb6m com as dificuldades de mon
tagem de uma base de dados de alimentagg.o contilnua destes. Entretanto,
insistimos que um bom diagn6stico do atual funcionamento do sistema
de g6nero, pondo em evid6ncia a situagao de igualdade/desigualdade de
g6nero atrav6s de indicadores quantitativos pode contribuir para corre-
;6es de discriminag6es e sensibilizar os adores envolvidos nas diferentes
polfticas sabre a importancia da igualdade de genera para o sucesso des-

Finalmente, lembramos que os indicadores sabre o que pensam e
razem as mulheres e os homens brasileiros nas suas vidal familiares e
sabre as interag6es que se estabelecem entre etta esfera privada da fa-

tah

O conceito de "mainstreaming" nio 6 exclusivo do campo da igualdade de opor-
tunidade entre homens e mulheres. De fate ele surge nos inicios dos ands 80 e foi
utilizado para discutir quest6es d eigualdade entre os g6neros nos programas de
desenvolvimento e de cooperagao. O cargter operacional dente conceito ficou clara
no campo da ecologia e recentemente no faso das polfticas de combate a exclusio
social (vide Silva,1999).
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milia e as outras esferas de agro individual podem servir de modelo para

pensar outros conluntos de indicadores. Tamb6m porque, mesmo reconhe-
cendo o espago familiar homo privilegiado em termos das maltiplas in-
flu6ncias que tem sabre a vida dos individuos, nio $e pode deixar de anali-
sar estes indicadores em interagao com outras esferas da vida social destes.
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