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ou na exploragio das relagOes do corpo corn o
cotidlano do trabaiho e do lazer, no ponto de
vista de verbs entrevistados. Em sintese, nos
encontramos face a uma coletinee de textos espe-
cializados sobre a corporeidade: s6 olio constitut
urn 1Ivro referenda' pole provhvel preocupaglio, le-
gftlma, de preserver os nOcleos de Interesse dos
diferentes autores em mina° a tematIca geral;
vale dizer, do pods se esperar que a todo resulte
apenas da soma des partes. E a resenha of se
Insere.

Par flm, imports expressar que os estudiosos
da area certamente ji se colocam na expectativa
de contlnuklade desta Iniclativa editorial. De Igual
sort, aguarda-se que seus pr6xlmos ruSmeros ve-
nham Il circulacho purificados pot revislio formal
mats depurada que evite algumas Impropriedades
de concordancia constatadas neste volume, ou
mesmo de grafia (como "raclocInlo ou utilzar" pre-
sentes, par exempb, no texto Lazer e Sociedade
de Jose Carlos Brandlio).
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Fundlr Marx e Freud nho 6 uma pretensão de
hoje. Desde o primOrdlos da psicanalise que alguns
te6ricos tern tentado aproximar estes dots pilares
da modernidade. Tel tarefa terse como flm juntar
a economla politica a economla libidinal. Este proje-
to tern representantes famosos como: Wilhelm
Reich, Erich Fromm, Herbert Marcuse e, mats pro-
ximamente, GINes Deleuze e Felix Guattari. A sin-
tese Marx/Freud nho 6, de modo algum, tarefa
trandilla. Os dots pensadores partem de postulados
divergentes, o que vat ocaslonar, multas, vezes,
um curto-circulto na economla explicative daqueles
que postulam uma sintese Freudo- Mandate. 0 fato
o que, guess sempre, tai Wall° nib tern passado
de urn cons6rcio canhestro. 0 probiema funda-
mental 6 que os dots sistemas tendem a exclulr-se
mutuamente: o marxismo, partindo do homem en-
quanto animal essencialmente social, e o Freud's-
mo, derivando o social das estruturas psiquicas
individuals. Tomando como ponto de particle o ho-
mem ser social e o outro, o indivkluo coma princi-
do, os do's sistemas tendem a exclusito reciproca
o h "heterofagla". Noutras palavras, o desafio 6
explicar a dificil dialOtica bdIvkluo/sociedade sem
subsumir urn no outro.

Nessa perspective tedica, insere-se o Ultimo
'biro da escritora e feminista ROSE MARIE MURA-
RO. Como ela mesma confessa, "nho se trata
aqui de conciliar Freud e Marx num freudomarxismo
Ingenuo mas, sim, de ver se alga novo pode apare-
cer em nossa realidade de daises do Terceiro
Mundo, 1st° 6, qual o questionamento que n6s
oprimidos podemos dar Os teorias dominantes" (p.
83). Como se ye, a pretensto da autora 6 realizar
uma sintese freudomarxista tupiniquim. Resta jul-
gar ate que ponto conseguiu realizar este seu
objetivo.

O came da obra 6 uma apreciagão das transfor-
magOes poi que passam os papéis mascullnos
e femininos no Brasil contemporaneo. Seu material
empirico tern poi base dados colhidos em pesquisa
corn a burguesla.

O 'biro esti ordenado em cinco partes. de inicio
a autora rastrela a sue vide pessoal enquanto
militante da esquerda cat6lica, como editora da
Vozes e, finalmente, como pioneira do movimento
feminist& no Brasil. E no bojo desse movimento
que eta realize uma pesquisa abrangente sobre
a sexualidade da mulher brasilelra que subsidlara,
em parte, a reflexOo desse livr0.

• MURARO, Rose Marie. Os Seis Moses em ale Ful Homem. 3' ed., Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos,
1991, 272 p.
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A primeira parte — "sexualidade" — pontua
as diferengas entre homem e mulher, a partir
de estruturas psiquicas diferenciadas. A segunda,
"Sexualidade e Poder", relaciona o campo da se-
xualidade a economia, mostrando como a segunda
e determinada pela primeira. Prosseguindo a sua
andlise, Muraro, faz uma digressao de carater bio -
grefico, descrevendo o seu ingresso no "mundo
do homem". Vislumbra a partir desse "mundo"
as dimensees sagrada, politica e econemica do
poder (Terceira parte — "0 Poder"). Apes fazer
uma sfntese da teoria freudiana do desenvolvimento
psicossexual do homem (quarta parte — "0 dese-
jo), a escritora encaminha-se para reflexeo final
da sua obra, buscando a safda para os impasses
das relacees entre os sexos. A quinta parte, intitu-
lada "A Saida Onde Este a Saida?, versa sobre
o desejo feminino, o "continente negro' , segundo
Freud. Contestando a teoria do "pai primevo" pro-
posta por Freud, ela advoga o mito da "mae prime -
va" como substitutivo do patriarcalismo freudiano.
Valendo- se de estudos antropolOgicos recentes,
Muraro defende a superioridade das culturas "ma-
tricentricas" sobre as patriarcais. Enfim, a sua
proposta politica contra-se na crftica da sociedade
patriarcal e na instaurageo de uma sociedade "ma-
t ricentrica".

Em que peso o desejo da autora de fundar
urn freudomarxismo caboclo, a sua abordagem
apresenta alguns pontos que merecem reflexão.

0 tftulo do livro Os Sale Mesas em Que Ful
Homem promote ao leitor masculino Avid° de expe-
riencias, o relato de uma muiher que consegulu
reverter a ordem vigente, adentrando-se no mundo
masculino, e a léitora "liberada", o relato de algo
que secretamente almeja: a reverse° no campo
dos papeis sexuais. Ledo engano. Ao final, o lei-
tor(a) ve-se logrado(a). 0 tftulo foi apenas urn
chamariz mercadolegico. 0 que o tftulo promote
nä° a dado. Na verdade, a trajeteria biogrefica
da escritora tern no livro apenas uma importencia
tangencial. Assim, ela revela: "At6 agora recusei-
me a dizer uma palavra que fosse sobre minha
vida pessoal porque ntio era Importante park este
trabalho" (p. 223 — grifo nosso).

Outro aspecto que deve surpreender o Pallor
atento 6 a inexistencia de organicidade do livro.
Fosse ale uma coletãnea de artigos de procedencia
diversa, o fato seria perdoado. Na obra em questeo,
esperava-se que os capitulos apresentassem se-
qiienciamento legico e organicidade. Neto 6 o que
acontece. Nela ha capftulos absolutamente "so-
brando". Pula-se das classes socials no Brasil
contemporeneo para relatos sobre as sociedades
primitives, passando-se por capitulos de apressada
sintese da teoria freudiana. 0 leitor fica completa-
manta atordoado e ate mesmo a autora confessa:
"Meu Deus que viagem!" (p. 223). E classifica

a sua empreitada de "vertiginoso panorama" (p.
184).

E de se estranhar a desenvoltura corn que Mura-
ro ressuscita o velho reducionismo (no caso, o
psicanalisante). Num momento em que o pensa-
mento cientffico de ponta revela que a complexi-
dade do real nä° a redutivel a nenhum elemento,
isto soa muIto estranho. Neste sentido, a muita
ingenuidade pensar que os complexos problemas
do mundo sere° resolvidos, de urn golpe, pela
erradicageo do machismo patriarcal. E precis° mul-
ta limitageo analftica para acreditar que o machismo
se constitui em fans et outgo de todos os males
do mundo. Na verdade, da economia a tecnologia,
passando pela politica, tudo deriva das estruturas
psfquicas. Esta miopia decorre do vies militante
feminista que orienta a abordagem de Muraro.

Outro calcanhar de Aquiles da manse recal nEi
vise° histerica adotada: urn evolucionismo as aves-
sas. As sociedades matricentricas sao o "passado
born" ao qual devemos voltar. A mudanga social

vislumbrada enquanto retorno e não devir. A
histeria deve caminhar para ties e nao para a
frente, para o futuro.

Como caracterizar esta posictio_ de "progres-
sista"? 0 que se tern, na verdade, a uma vise°
regressiva. 0 born este na origem. 0 devir
sempre degradagão, perda. Melhorar 6 sempre vol-
tar aos "tempos primordiais". E de se estranhar
tal concepgão numa masa que se props% mar-
xista.	 -

A sfntese "freudomarxista" intentada na
lava a pesquisadora a algumas aporias. Isto ocorre
quando a nocao de natureza humana a posta em
cane atraves da postulagáo de sentimentos "uni-
versals" e de "invariantes da especie humana"
(pp. 129 e 122). A introduce° desta categoria
traz urn problema de grande magnitude: o da possi-
bilidade de mudanga. Se a natureza humana for
dada, toda militencia feminista sera ye, inclusive
os esforcos da escritora, suas pesquisas, seu livro.

Assim, a autora concebe as diferencas entre
homem e muiher: pela prepria estrutura da psique
feminina e da masculina, o homem tende para
independencia, a separageo e a autonomia (...)
je as mulheres sea definidas como filhas, esposas,
irmes ou mees. Bas se especializam na complexi-
dade -e no labirinto das relagkes e confundem os
limites entre o eu e o outro (p. 59).

A militencia que anima a obra a tambem um
outro problema. 0 rigor clentffico 6 sacrificado
no altar da militfincia feminista em prol de uma
sociedade matricentrica. 0 casamento ciencia/mf-
litencia 	 por ser uma ma juncao para ambos.
Entre o panfleto militante e a andlise cientffica,
ha unia considerdvel diferenga que a autora esque-
ce. Nä° se trata aqui de advogar o mito da neutrali-
dade cientffica. No entanto, me° e a "facilidade"
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de UM discurso de palanque 0 que se espera
num) abordagem cientifica qualquer, demonstrando
assim quo nito 6 necessitrio apenas uma "boa
causa" para se fazer uma boa obra ctentifica.

0 livro naufraga nas vagas do reducionismo psica-
nallsante, da militâncla Woos e no anacronismo.

necessario macs algum rigor analftico para
a autora nos convencer da sua utopia matriantrica.
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Passos, 243).

0 livro em aprego 6 uma histOria das represen-
tagOes humans sobre a natureza, desde antigos
gregos ate a attended.. Destaca as modificacties
por que tern pessado estas concepeOes e a Naga°
destas corn as sociedades que as produziram.
Divide-se em cinco pequenos capitulos. 0 primeiro,
'Natural, sobrenatural, artificial" introduz a ques-
tao, problematizando a dicotomia (tranqÜila) do
senso comum, natural/artificial, sores vivis/seres
Inanimados. Conciui o capitol° a enunclacho do
objetivo da pequena obra: 	 exame das variegOes
(...) nas formas de querer e de ver" a natureza
(p. 16).

lniciando sua viagem histOrica, o autor, em "Na-
tureza e sociedade: uma Unica historiza", rastreia
as concepeOes sobre natureza, desde as socieda-
des primitivas ate a modern Work' da evolugao
das espOcies. E o capitol° central da obra, o
male extenso. Mostra como cola sociedade produz
concepytes de natureza consoante corn as suas
necessidades, o seu perfil cultural e social.

Partfndo des sociedades primitivas onde nbo h6
Eger para a distingao entre o mundo natural e
o mundo social, mostra como na Gracia antiga
postuia-se, pale primelra vez no tradicao ocidental,

a ideia de natureza enquanto alteridade: o social
o natural como realidades distintas, separadas.

Analisa com na AntigOidade fixa-se a iditia de
natureza coma "tudo aquib que nao for produto
do homem" (p. 35). Corn figuras como AristOteles
(384-322 aC) e como Claudio Ptolomeu constitul- se
a idala de natureza "organica, imutbvel, movida
etemamente a partir de causes e fins predetermi-
nados" (p. 37). 0 fim da AntigOidade e a emergén-
cia de bade Média, segundo o autor, nit° significou
uma ruptura corn a concepgao antiga de natureza.
0 fim do feudalismo, entretanto, ire provocar o
surgimento de uma nova imagem da natureza. A
dessacralizagao do mundo e o surgimento do co-
nhecimento cientffico Irao fixar a nogão de natureza
enquanto maquina em substituicao a vistto da natu-
reza-mae.	 Coparnico	 (1473-1543),	 Galileu
(1564-1642),	 Kepler	 (1571-1630),	 Bacon
(1561-1626),	 Descartes	 (1596-1650) a Newton
(1642-1727) Inauguram a visa() de natureza corn
maquina em resposta ao novo mundo mental e
material surgido corn a crise do feudalism° e a
emergancia do capitalismo. Encerra o capftulo a
andlise do surgimento de uma nova cosmovisk:
a "natureza evolutiva". De maquina que se repete
ao infinito a natureza passada a ser pensada como
algo que evolui, que se transforma constantemente.
Segundo o autor, esta nova abordagem coaduna-se
perfeitamente as 'arias liberals vigentes no epoca
pois os modelos de natureza stio sempre frutos
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