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Se os estudos sobre homens e masculinidades podem ser considerados
uma area emergente no campo da pesquisa de genera, os prOprios estudos de
genera sac) a inda escassos no campo educaclonal, a pesar dos esforcossistematicos
de algumas autoras, Assim, tomar como sujeitos de pesquisa professores primdrios do
sexo mascullno, buscando apreender us fonsOes,e acomodacOes entre suas identi-
dades masculinas e o trabalho na'escala, terniarn certo torn de ousadia. Esse texto
persegue algumas questOes em torrid a essa tem 'Ol ga, a partir de uma revisdo da
literatura em lingua Inglesa e de entrevistas corn'prbiessores..primOrlos de Sdo Paulo'.

0 process° de feminizacdo da profissdo docente - e aqui penso especi-
almente nas series iniciais da escolarizacdo que, no Brasil, historicamente, vém sendo
chamadas de Curso Primdrio - tern sido freqUenternente associado ape as ao
Ingress° majoritdrio de mulheres no magistetig: A rn( Jcianca na composidd r, sexual do
corpo docente entre meados do seculo XIX e o Inicho db seculo XX,;:na maioria dos
paises ocidentais, é sem dilvida urn fenOmenolmportante e jd fartamente documen-
tado2. E discussdo das explicacdes para essa mudanca constitui alnda urn dos
nücleos de debate no campo da educacdo e das ,relacães de genero, urn debate
em que se procura desvendar 'as Complexas arficulacóes dessa mudanca de
composicao sexual no Interibtda profissdo docente corn as dindmicas do mercado
de trabalho e da divisisto sexual dotrabalho; corn o processo de massificacao do
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ensino escolar no contexto da consolidacdo dos Estados Nacionais; e corn a criacdo
de amplas redes de ensino paolico.

No Brasil, a prOpria constituicao do ensino primario leigo e estatal, nas
primeiras clècadas do sêculo )0( corn a criacdo de uma rede pCiblica de ensino,
se fez atravês do emprego de moo-de-obra do sexo feminino, levando a que, jO nos
anos 20 desse sOculo, houvesse uma maioria de mulheres entre os docentes das series
iniciais, pelo menos em cidades como o Rio de Janeiro e Sao Paulo , . Hoje, segundo
pesquisa realizada pela Confederacdo Nacional dos Trabalhadores em Educacdo
em todo o pals, apenas 2,6% dos docentes de I° a 4° series sdo homens4.

Entretanto, tomar a feminizacdo apenascomo mudanca na composicdo
sexual do corpo docente significa deixar de lado todo urn processo de profundas
transformacOes nos significados socials atribuidos a docência nas series iniciais,
processo que acompanhou paralelamente a mudanca numêrica, sem que se possa
falar, sem simplificacOes, em causas e efeitos5.

No caso brasileiro, ao longo das primeiras decadas do seculo XX, jO se
encontra a hegemonia de urn discurso que associa o ensino primario corn caracte-
risticas consideradas femininas, tais como o amor as criancas, a abnegactio e a
delicadeza, e que relaciona cada vez mais enfaticamente a doc6ncia e a mater-
nidade6. Na dOcada de 1920, de acordo com Marta Carvalho 7, produz-se urn
deslocamento no discurso educacional dominante no pals, que passa a enfatizar
nä° mais a escola comoTemplo da Clëncia, que instrul pelo intelecto ocidaddo, mas
uma escola de care:der formador, entendida aqui a formacao como moralizacdo,

disciplina e higiene. Isto e, numa sociedade profundamente hierarquizada
e racista, em que as elites consideravam o povo mestico e ignorante como principal
obstaculo a modernizacdo, a educacdo integral e formadora que se prop6e tern
antes de mais nada urn carater de controle: controle dos corpos, disciplina para o
trabalho, aquisicdo de hObitos higiënicos. Uma educacdo civica que buscava
construir mentes e coracOes disciplinados em corpos sauddveis, para assim forjar a
nacionalidade brasileira.

Essa proposta de educacdo integral tern como autores principalmente

3 REIS, Maria Candida Delgado. Tessitura de Destinos: mulher e educacdio (Sdio Paulo, 1910/20/30), Sdio
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Ensino Primario do Rio de Janeiro (1930-1940). In: BRUSCHINI, Cristina; HOLLANDA, Heloisa Buarque de
(orgs.). Horizontes Plurals: novos estudos de gènero no Brasil. Sdio Paulo: Fundacdio Carlos Chagas / Ed.
34, 1998.
CNTE - Confederacdio Nacional dos Trabalhadores em Educacdio, G6nero nas RelacOes de Trabalho,
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homens brancos, membros da elite urbana nacional: engenheiros, medicos, politi-
cos, educadores. Mas quern deverd cumprir a sagrada missdo civilizadora e
higienizadora? Quern Ira aplicar no dia-a-dia, no interior das escolas, os novos
metodos, sena° as mulheres professoras? Ao colocar em segundo piano a instrucao
e o saber, esse discurso pedagagico ressaltava na escola elementos compativels
corn o que se pressupunha ser a feminilidade: urn baixo desempenho intelectual ao
lado de principios morals mais elevados, major disciplina, contencdo, controle,
pudor. As metóforas associadas ao feminino tern urn sentido peculiar nesse context°,
como se pode perceber nesse trecho de uma Tese apresentada por uma mulher
1° ConferOncia Brasileira de Educacao, realizada em 1927:

"Nao seria preferivel incutirmos no espirito da crianca o amor a simplicida-
de das maneiras, dos gestos, dos movimentos, a beleza suave, doce e encantadora
da modestia, flor cujo perfume atrai logo a simpatia de todo mundo?"8.

Esse apelo a feminilidade nao se dói a partir de uma önfase na domestici-
dade da escola, mas no interior de urn projeto educacional voltado para a construcao
da nacionalidade, a regeneracao racial e social, voltado para o mundo pUblico.
que o praprio modelo idealizado de maternidade, nos anos 20 e 30 no Brasil, é antes
ode uma "mae civica", como sugere Margareth Rago°, exaltada como aquela que
prepara o futuro cidadao da Patria, contribuindo assim para o engrandecimento da
nacdo. Na escola, a "segunda mae", a professora, tambórn sera glorificada como
agente da	 da disciplina, da higiene, da moral e do trabalho: "guardid do
futuro", na expressao de Candida Rels 10. Ou, como expressa o educador Jose de
Souza Lima, em conferência realizada na Escola PCiblica da Gloria, em 1888:

"A obediOncia impae-se pela forca material ou insinua-se pela forca
moral. A mulher governa empregando a forca moral que nasce do amor. A obedlèn-
cla moral nasce da vontade; a vontade nasce do coracao; o coracdo é formado
pela mulher: e um jardim, cujas flares sao os instintos, as inclinacaes, os afetos "11.

Devemos enfatizar que se trata aqul dos discursos: é pergunta ainda em
aberto a distöncia exata que se estabeleceu entre intencdo e gesto, entre proposta
pedagagIca e pratica em solo de aula; que marcas desses discursos educacionais
se incorporaram a pratica das professoras, JO entdo malaria em nossas escolas
primdrias. Contudo, a imagem social do trabalho docente corn criancas marcou-se
intensamente por esses valores e permaneceu desde entao assoclada a uma cell°
feminilidade, uma imagem de mulher pouco afeita a erudictio e ao desenvolvimento
intelectual, que se relaciona mal cam a producao de conhecimentos, sendo antes
emotiva, maternal e capaz de empatla cam as criancas.

8 BUSSE apud SCHMIDT, Marla Auxiliadora M. S.. Crlanca Sada, Laboriosa e de Cabeca Feita: urn projeto
de (rife:nob na 1° Confertincia Nacional de Educacdo, SOo Paulo, II Congresso Luso-brasileiro de
Historic da Educacdo, fey. 1998 (mimeo).
°RAGO, Margareth. Trabalho Feminino e Sexualidade. In: PRIORE, Mary del. (org.). Histdria dos Mulheres
no Brasil Sdo Paulo: Context°, 1997.
' 0 0p. cit.
"LIMA, 1888, apud SFORNI, Marta Sueli de F.. Instrutor ou Educador(a): o professor no projeto da escola
pUblica do seculo XIX, Sào Paulo, II Congresso Luso-Brasileiro de HistOria da Educaci5o, fe y. 1998
(mimeo).



Sabemos que esse processo nao se fez de forma linear, sendo sempre
acompanhado de intensas discussaes e controvOrslas, que envolveram os significa-
dos socials de masculinidade e feminilidade, as prescricaes quanto a maternidade
e as expectativas socials sobre homens e mulheres, assim como as id "éias de crianca
e infancia, escola e escolarizacao. Elementos associados de maneira bipolar a
masculinidade ou a feminilidade foram invocados as vezes de forma simultáneo, as
vezes alternadamente, no debate sobre o ensino prime:Trio (racionalidade e
emotividade; cientificismo e intuicao; instrucao e formacao integral; disciplina e
motivacdo; impessoalidade e afetividade; etc.).

Entretanto, podemos afirmar que hoje, na pratica escolar em nosso pals,
predomina uma visdo maternal e feminina da docOncia no Curso Primario, colocan-
do em relevo os aspectos formadores, relacionals, psicolOgicos, intuitivos e emocio-
nais da profissao, frente aqueles aspectos socialmente identificados com a mascu-
linidade, tais como a racionalidade, a impessoalidade, o profissionalismo, a têcnica
e o conhecimento cientifico. Nao se trata aqui de estabelecer uma hierarquia de
valor entre esses aspectos, uma vez que todos eles sao constitutivos do trabalho
docente, embora socialmente sejam valorizados diferenciadamente, com notOria
vantagem para aqueles associados a masculinidade 12, mas, antes, de destacar a
intensa associacdo entre caracteristicas tidas como femininas e o ensino primario.

A histOrla dessas mudancas, oscilacoes e debates ainda estã por ser felta
e a questdo que se coloca aqui é macs modesta: como o estudo de professores
primórios do sexo masculino pode ajudar na apreensdo da feminizacOlo da doc6ncia
enquanto processo de construct-10 social de significados de gOnero feminino para o
trabalho docente nas series inicials? A clara disjuncao entre o sexo desses professores
e o gênero da ocupacdo que exercem permite colocar em evidência a diferenca
conceitual entre sexo e gönero, trazendo o gènero para fora do campo estritamente
biolOgico, para o campo da discussdo dos significados socialmente atribuidos as
diferencas que se percebe entre os sexos 13 . Trata-se de pessoas do sexo masculino,
lidando quotidianamente com expectativas, conceitos e tarefas culturalmente
associados a feminilidade e, por conseqiiência, as mulheres, uma vez que tambórn
é urn pressuposto estabelecido a estrelta correlacao entre feminilidade e mulheres,
masculinidade e homens.

Homens e masculinidades

Pesquisas sobre os homens e a masculinidade sdo relativamente recentes
no interior dos estudos de gènero, macs tradicionalmente envolvidos em revelar a

12 CARVALHO, Manilla Pinto de. Entre a Casa e a Escola: educadoras de 1° grau na periferia de Silo
Paulo, Revlsto Brasileira de Estudos PeclagOgicos, Brasilia, v. 76, n. 184, p. 407-444, set./dez. 1995;
CARVALHO, Marilia Pinto de. Mestra Sim, Tia Tambêm: professoras de 1 0 grau na periferia de Sdo Paulo.
ProJeto Histdria, Sao Paulo, n. 11, p. 91-100, nov. 1994.
13 SCOTT, Joan W. G é'nero: uma categoria al de andlise histdrica.EducacdoeRealidade. Porto Alegre,
v.16. n.. 2, p. 5-22, jul./dez 1990; IZQUIERDO, Maria Jesus. Uso y Abuso del Concepto de Gilmer°. In:
VILANOVA, Mercedes (comp.). Pensar las Diferencias. Barcelona: Universitat de Barcelona/ Institut
Catala de la Dona, 1994; NICHOLSON, Linda. Interpreting Gender. Signs: journal of women in culture and
society, Chicago, v. 20, n. 1, 1994, p. 79-105.



histaria nä° contada das mulheres e dar voz e vez a elas. Desenvolvidos a partir da
noedo de papel sexual, nos anos 70, os estudos sobre a masculinidade e os homens
caminharam para a superaedo da fixidez e a-historicidade deste conceito, acentu-
ando a exlstencia de praticas de masculinidade mUltiplas e mutantes e diferencian-
do o piano das configuraedes de praticas do piano das prescriedes. Isto e, caminha-
ram na direedo da postulaedo da construed° social das praticas e prescrledes de
masculinidade, que conformariam urn campo constantemente em disputa e trans-
formacdo, no interior de relaedes de poder".

Para essa compreensdo histarica e social dos Ideals de feminilidade e
masculinidade em sua complexa relacdo corn as praticas de homens e mulheres,
parece-me Util o conceito de masculinidade hegernanIca, tal como vem sendo
desenvolvido por Robert Connell, a partir do conceito gramsciano de hegemonia. A
masculinidade hegernanIca e, para Connell, "a configuracdo de praticas de genero
que incorpora a resposta geralmente acelta ao problema da legitimaedo do
patriarcado, que garante (ou é tomada como garantia) a posiedo dominante dos
homens e a subordinaedo das mulheres" (traduedo minha) 15. E uma forma de
masculinidade mais valorizada culturalmente do que outras, sustentada pelo poder
institucional e que ndo corresponde de forma linear a experiencia vivida por coda
homem, embora rid° represente apenas urn ideal distante e inatingivel, por tratar-
se de uma estrategia consensualmente aceita, Assim, a masculinidade hegemonica
ndo seria urn referencialfixo, mas antes urn consenso permanentemente contestavel
e contestado, uma relaedo historicamente mavel e provisdria. A hegemonia de uma
certa configuraedo de masculinidade significa a manutenedo da ordem de genero
e a conseq0ente predominancia de uma certa configuraedo de feminilidade.

Frente a essa prescrieido, definida em termos bipolares e lineares, homens
e mulheres devem desenvolver "urn dialog° muitas vezes dificil entre a complexida-
de polimorfa dos seus sentimentos e o simplismo dos padrdes orientadores" 16, criando
e recriando, transformando e ressignificando, provocando rupturas ou permitindo a
continuidade e a legitimaedo das ideias predominantes.

Para nosso estudo é interessante ressaltar o papel atribuido por estas
pesquisas mals recentes ao trabalho e as atividades pUblicas na construed° das
identidades de genera Contrariando dlcotomias anteriormente caras ao pensa-
mento feminista, que relacionavam genero a reproducdo, famlia e espaeo domes-
tico, pesquisas empiricas e estudos tedricos sobre masculinidade tem enfatizado a
importancia das relciec5es de trabalho, dos sindicatos, partidos e outras formas de
convivencia social ampla na construed° e permanente reconstruedo das identida-
des masculinas e femininas. Enquanto os estudos de genero foram apenas estudos

CONNELL, Robert W. Masculinities: knowledge, power and social change. Berkeley/Los Angeles:
University of California Press, 1995a; CONNELL, Robert W. Politicas da Masculinidade. Educagdo e
Realldade, Porto Alegre, n. 20, v. 2, jul./ dez. 1995b, p.185-206; RAMIREZ, Rafael L. Ideologias Masculinas:
sexualidade e poder. In: NOLASCO, S6crates, (org.). A Desconstruoclo do Mascullno. Rio de Janeiro.
Rocco, 1995; PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. Sue Homem E Esse? In: NOLASCO, S6crates. Op. cit.;
ALMEIDA Miguel Vale de. aénero, Masculinidade e Poder: revendo urn caso do sul de Portugal,
Anudrio AntropolOgico/95, Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro, 1996, p. 161-189.

CONNELL. Op. cit., 1995a, p. 77.
16 ALMEIDA. Op. cit., p. 164.



sobre mulheres, permaneceu intocada a centralidade da sexualidade, da materni-
dade e das relacc5es familiares na definicao de identidades de gènero e mesmo na
circunscricao das tematicas abordadas. Ainda quando eram estudadas as mulheres
trabalhadoras, freq0entemente se percebia o gönero como elemento externo,
introduzido no mundo do trabalho assalariado a partir da socializacao feminina, da
vivOncia da sexualidade e dos papOis na vida familiar e domOstica.

Ja a analise dos processos de construcdo de identidades masculinas - ao
lado dos avancos tearicos no debate sobre o conceito de g6nero - colocou em
evidOncia o carater 'generificado' das prOprias organizacties e o papel ativo das
relacaes de trabalho tanto na construct-10 de significados socials de masculinidade
e feminilidade, quando na estruturacdo de identidades de género' 7 . Isto porque, no
modelo hegemonico de masculinidade nas sociedades ocidentals, o trabalho
remunerado aparece como elemento central na percepcdo que os homens tern de
si mesmos e o sucesso profissional serve como medida no julgamento que fazem de
si e dos outros. As relacaes de trabalho tern sido urn dos pontos-chave na afirmacdo
de masculinidades, pelo fato delas estarem intensamente associadas a habilidade
tOcnica, a capacidade de estabelecer vinculos corn outros homens e a Oita do
provedor, o homem capaz de sustentar uma mulher e seus filhos. Assim, a afirmacdo
da masculinidade para diferentes grupos de homens depende ern grande medida
de seu sucesso no trabalho remunerado.

Ora, é exatamente no local de trabalho e na definicao de suas vidas
profissionais que vamos encontrar os professores aqui entrevistados digladiando corn
as questoes relativas ao g6nero, imersos que estao numa carreira socialmente
desvalorizada, a qual se atribuem baixos salórios 18, baixo prestigio e que pressupae
habilidades e comportamentos associados a feminilidade.

Contudo, pouco se tern escrito, no campo educacional, sobre os profes-
sores do sexo masculino, levando em consideracao suas identidades de g6nero. A
literatura em lingua inglesa tern dedicado uns raros estudos a esse tema, conforme
constata Sandra Acker em recente Estado da Arte da producdo sobre trabalho
docente e relacaes de gênero' 9. Concentrados na area da Psicologia Social, estes
estudos tendem a focalizar as possiveis conseq0Oncias do sexo do professor ou
professora para o aprendizado e a socializacdo de meninos e meninas, dando
desdobramento a uma discussdo que vem dos anos 70, nos EUA20.

" ACKER, Joan. Hierarchies, Jobs. Bodies: a theory or gendered organizations. In: LORBER, J.: FARREL, S.
A. The Social Construction of Gender. Newburypark, California: Sage, 1991.
18 De acordo corn dados divulgados pelo Ministerio da Educaceio, o safari() mensal medio dos
professores e professoras das series iniciais do Ensino Fundamental no pals equivalia a R$ 420,10 em 1997.
19 ACKER, Sandra. Gender and Teachers' Work. In: APPLE, M. (ed.). Review of Research in Education, n.
21, 1995-1996, American Educational Research Association, Washington DC, 1996, p. 137.
20 LEE, Patrick C.. Male and Female Teachers in Elementary Schools: an ecological analysis, Columbia,
Teachers College Record, Teachers College, Columbia University, v. 75, n. 1, sep. 1973; FAGOT, Beverly.
Male and Female Teachers: do they treat boys and girls differently? Sex Roles: a journal of research, v.
7, n. 3, Nova lorque, 1981, p. 263-71; GOLD, Dolores; REIS, Myrna. Male Teachers Effects on Young
Children: a theoretical and empirical consideration. Sex Roles: a journal of research, Nova lorque, v. 8,
n. 5, 1982, p. 493-513; HUSTON, Aletha. Sex-typing. In: MUSSEN, Paul H. (ed.). Handbook of Child
Psychology, v. IV, 4. ed, Nova lorque, John Wiley & Sons, 1983; KLINMAN, Debra G. Fathers and the
Educational System. In: LAMB, Michael E. (ed.) The Father's Role: applied perspectives. Nova lorque:



Textos em sua matoria mats recentes abordam a questdo do ponto de vista
do homem professor, especialmente suas perspectivas de carreira e razdes de
escoiha ocupacional21 . Suas principals conclusOes vdo na direcdo de que os homens
optam tardiamente pela carreira de magisterio, muitas vezes tendo percorrido
outras opcOes profissionais; tendem a sofrer malores pressOes tanto em direcdo a
outras ocupacOes, quanto no sentido da ascensdo na carreira, quase sempre para
deixar a sala de aula e ocupar cargos administrativos; e em geral fazem pianos para
o futuro mais amplos que as muiheres, envoivendo mats freqUentemente atividades
fora de sale de auto. SO° raros os casos relatados de discriminacdo dentro das
organizacOes de trabaiho, sendo mais freqUentes as suspeitas e desconfiancas por
parte de pals de alunos e clientela em geral.

No Brasil, um estudo pioneiro de Ellana Saparolli 22 fez um levantamento da
presenca de homens como educadores infantis no municipio de Sdo Paulo, encon-
trando, atraves das respostas a extenso questiondrio, mats semelhancas que dife-
rencas entre os sexos, quando o tipo de instituted° de educacdo infantil era
controlado. Para Saparoill, a feminizacdo atribuida a ocupaedo de educador
infantil, indicada atravês do grau de aceitacdo ou ndo de homens como educado-
res, estaria associada a concepedo de educacdo e a estruturacdo das propostas
pedagOgicas de cads tipo de institulcdo: quanto mais domestica a concepedo de
educacdo, mats dificil a aceitacdo de homens e mais associada a caracteristicas
femininas a ocupacdo; quanto mats profissional a proposta, maisarticulada enquan-
to projeto pedagOgico, menos feminilizada a ocupacdo e motor a presenca de
homens como educadores.

Ainda pesquisando no campo da educacdo infantil, Elizabete Franco
Cruz23 tambern enfatiza a feminizacdo da ocupaedo de educador nos creches e a
articulacdo dessa compreensdo corn uma perspective domêstica, em que a creche
e suas trabalhadoras seriam vistas como substitutas maternas, em oposiedo a uma
perspectiva profissional, na quaff trabaihadores do sexo masculino teriam mais
espaco. Embora estimulantes, essas reflexOes ndo podem ser meramente transpos-
tas para a escola primdria, em que a domesticidade e a feminilidade tem uma
presenca mats matizada e em que os debates sobre profissionalizacdo, mats antigos,
tomaram rumos complexos.

Em outro estudo recentemente dtvulgado, Denice Catani, Beimira Bueno
e Cynthia Pereira de Souza24 discutem as opeOes de carreira e o processo de

John Wiley & Sons. 1986; MANCUS, Dianne S. Influence of Male Teachers on Elementary School
Children's Stereotyping of Teacher Competence. Sex Roles: a Journal of research. Nova lorque, v. 26,
n. 3/4, 1992. p. 109-28.
21 SEIFERT, Kelvin. The Achievement of Care: men who teach young children (ERIC Document
Reproduction Service n. ED 231 542), 1983; SKELTON. op. cit.; GALBRAJTH, Michael. Understanding
Carreer Choices of Men in Elementary Education, Journal of Education Research, v. 85, n. 4, mar. apr.
1992, p. 246-53; WILLIAMS. Christine L.. Still a Man's World: men who do "women's work". Bekerley:
University of California Press, 1995.
22 SAPAROLLI, Eliana. Educador Infantll: uma ocupacdo de género feminino. Sao Paulo, Programa de
Psicologia Social da PUC-SP, 1997 (dissert mestr.).
23 CRUZ. Elizabete Franco. Quern Leva o Nena e a Bolsa?: o masculino na creche. In: ARILHA, M. et alli
(orgs.). Homens e MasculinIdades: outras palavras. Sdo Paulo: Ecos/34, 1998.



formacdo de homens e rapaz que lecionavam nas series finals do Ensino Funda-
mental e no Ensino Módio em Ctio Paulo ou freqUentavam cursos universitarlos de
formacdo de professores desti ados a esses nivels de ensino. Comparando suas
narrativas corn as de muiheres Chas mesmas situacoes, as autoras apontam diferen-
4as quando a relacdo inicial con o processo de escolarizacdo, aparentemente mais
doloroso e cercado por sentimOntos de inseguranca para os meninos; indicam a
importOncia da presenca de modelos profissionais masculinos, professores, irmdosou
pais, que influenciariam nas es olhas dos rapazes; e falam de uma relacdo corn o
conhecimento e a descobert intelectual mais confiante que a relatada pelas
muiheres, urn envolvimento co o saber que é muitas vezes considerado como base
na opcdo daqueles homens pel magisterio. Essa opcdo aparece mais tardiamente
nas narrativas de vida dos rapaz s do que nas narrativas femininas, e toma freqUen-
temente a forma de uma escolh relacionada ao gosto pelo estudo e a erudicdo ou
uma especial afinldade corn os conteirdos de certa area do conhecimento.

Explorando as entrevistas: a escolha da carreira

Os cinco professores Cujas falas stio interpretadas a seguir25 eram todos
atuantes como regentes em classes de 1° a 4° series do Ensino Fundamental (que
correspondem ao antigo Curso Primario, abrangendo criancas a partir de 7 anos de
idade) ou na Educactio Infantil (de 0 a 6 anos de idade), em escolas pirblicas ou
particulares 26 do Estado de SO- 4 Paulo, Brasil, no ano de 1997, quando foram
entrevistados. Todos tinham o Einsino como Unica ocupagdo, embora tres deles
tivessem ma's de urn emprego. Dols eram casados, corn filhos, e très eram solteiros;
suas idades variavam entre 22 el 49 anos; e dois deles foram considerados negros
pelas entrevistadoras. A todos foi perguntada a origem de sua opcdo profissional,
seus pianos para o futuro e suas opiniOessobre a presenca de homens numa profisstio
majoritariamente feminina. Tratd-se de urn estudo exploratOrio, que visa principal-
mente mapear o problema e levantar indaga46es.

Dols entre os entrevistados alegaram raz6es IdeolOgicas ou religiosas para
sua escolha pelo magisibrio juntO a criancas, tendo o 'dead° mais geral precedido
a escolha profissional. Roberto" tinha forte envolvimento corn a Igreja Metodista e
afirmou seu desejo de seguir urna "carreira missionOria": ou iria para o seminOrio,
formar-se como pastor, ou para 4ensino primOrio. Essa opcdo marcava sua prartica
profissional e sua relacdo corn as criancas, que ele pretendia "resgatar" atravas da
leitura de histOrias biblicas e de atividades extra-classe como teatro, gincanas e
recitals. Assim pareciam se artidular uma relacdo intensa corn os alunos e uma

In: BUENO, B. 0. et alli (orgs.). A Vida e c Officio dos Professores: formacdo continua, autobiografia e
pesquisa em colaboracdo. Sào Paulo: E crituras, 1998.
"Quatro entrevistas foram realizadas po alunas do Curso de Pedagogia da FE-USP, durante disciplinas
que cursaram comigo; a quinta Integra tese de doutoramento recentemente defendida por mim junto
a mesma faculdade.
26 Apenas dois professores atuavam em escolas particulares, sendo que um deles o fazia simultanea-
mente a seu emprego em escola pUblica.
27 Todos os nomes sdo ficticios.



imagem que Roberto definia como de "paizao da criancada". Ele parecia bastante
envolvido emocionalmente corn as criancas, conhecia suas vidas fora da escola e
alegava gostar muito de seu trabalho como professor.

Já Ian estava envolvido ha macs de 20 anos no projeto pedagOgico ligado
a Antroposofia, a Pedagogia Waldorf: "Quando eu fui para o Canada, meu interesse
era apenas estudar Antroposofia, depois comecei a fazer o curso de formacao
pedagagica 'Waldorf' e assim surgiu meu interesse em lecionar".

Como nas escolas dessa linha pedagagica o mesmo professor acompa-
nha uma turma desde a primeira ate a oitava sèrle do Ensino Fundamental, Ian
alegou que "é normal nessa escola a presenca de homens" junto a turmas iniclais.
Para ele, desde que o professor tenha "seu lado maternal muito bem desenvolvido",
pode dar-se bem junto aos menores, 'pais a afetividade é muito importante".

Assim, para esses dois professores, a dedicacdo, a afetividade e o
envolvimento com as criancas - caracteristicas que remeteriam ao modelo de
feminilidade hegernanico - eram justificadas coma parte de suas opcOes ideolOgicas
e dessa forma integradas a sua prOpria masculinidade. Ao mesmo tempo em que se
apropriavam e defendiam a idêia de vocacao, tao freq0entemente utilizada para
justificar a presenca majoritariamente feminina no magistêrlo, eles a ressignificavam.
Embora a relacao corn criancas ainda fosse considerada como parte da feminilida-
de, por exigir o desenvolvimento de relacaes afetivas - "seu lado maternal" -
aspectos dessa feminilidade parecem acessiveis aos homens nestas falas, pois eles
podem "desenvolver esse lado maternal". Quebra-se assim, de forma inovadora, a
superposicao que predomina no senso comum entre feminilidade e mulheres,
masculinidade e homens e caracterfsticas femininas sdo atribufdas a homens sem
que sua masculinidade seja posta em questa°.

Outros professores, entretanto, pareciam procurar se distanciar e se
diferenciar de suas colegas mulheres, recusando a justificativa da vocacao e do
apego as criancas e colocando-se no interior da profissao de maneira distinta, mais
independente e racionalizada do que a maneira que identificavam coma feminina:

"Pode ter-se crescido sempre ouvindo falar isso dal, que gosta de magis-
têrio, que quer ser professora, ensinar... Quer dizer, isso dafinfluencia muitas mulheres
(...) E uma coisa que a pessoa fica mein presa, voce nao tem condicaes de
deslanchar muito. (...) Eu nao sou assim... Se eu tivesse que partir para uma outra coisa
hoje, era dois minutos" (Paulo).

Talvez este esforco para se diferenciar decorra da necessidade de
reafirmar sua prOpria masculinidade, nos termos da masculinidade hegernanica,
como sugere Christine Williams28 . Essa autora mostra como, exatamente por terem
sua masculinidade menosfortemente marcada atravas de simbolos como o sucesso
numa carreira competitiva, muitos homens que trabalham em ocupacaes tidas
como femininas se esforcam muito para diferenciar-se e manter sua superioridade
sobre as mulheres, reforcando tracos e comportamentos considerados como mas-
culinos no modelo social idealizado.

Uma dos estratêgias que esta autora descreve, detectada entre seus

28 OP. cit..
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Assim como tambêm apontaram Denice Catani e colaboradoras29, pare-
ce que enquanto as mulheres f lam de uma escolha pelo magistario articulada a
uma "lagica de destinacdo", ma "vocacdo" que quase sempre manifesto-se
desde a infancia, os homens arram um processo mais tardio, mais tortuoso e,
freqUentemente, envergonhad Ou, possivelmente, macs realista, pois sofrem me-
nos press -6es no sentido de idealizar suas escolhas e podem apresentar com igual
6nfase seus ideals e as dimenseis próticas de suas decisaes (o curso mais acessivel,
o emprego possivel de acordo Com o tempo disponivel e a remuneracdo etc.).

0 que é masculino no trabalho aocente?

Outra estratêgia bastante freqUente de reafirmacao da masculinidade
individual frente a profissao ferrhinilizada parece ser, como tambem encontraram
Williams e Galbraith 30, a Onfase em aspectos tidos como masculinos do trabalho.
Alguns, como Roberto, afirmav4m que nao trabalhariam corn criancas pequenas,
de 1° sórie (7 anos), optando sempre por classes de 3° e 4° series, "que scio muito
diferentes", mais prOprias ao "jeito natural dos homens": "E dificil falar a lingua dos
pequenos, cheia de 'inhos' e	 (...) E dificil descer e falar a lingua doles."

Cabe ressaltar que essO linha divisaria entre o que seria "prOprio dos homens"
e o que seria feminino pode varliar, baixando para a prè-escola ou mesmo para o
bercario, conforme o nivel de atuacao de coda professor. Assim, o professor Ian alegava
ser natural em sua escola ver urn homem em classes de 1° sórie do Ensino Fundamen-
tal, mas que, "corn relaodo ao	 (prê-escola, 4 a 6 anos de idade) acho que
deve ser mulher, porque mulher tOm todo o lado maternal para lidar corn as criancas-.

Da mesma forma, o prOfessorJoao, atuando junto a classes de uma Escola
de Educacao Infantil, corn criancas de 4 a 6 anos, alegava que talvez fosse
problematica sua presenca em creches e bercarios, onde sao atendidas criancas
menores, devido a dificuldade Cie aceitacdo por parte dos familias.

Roberto e Mario pareOiam ainda tirar vantagem, em sua relacdo corn as
criancas, das atividades fisicas Ma's associadas corn a masculinidade, tais como o
futebol, as bolas de gude, brincadeiras mais "duras", o que, de acordo corn eles,

"Op. cit..
30 0p. cit..



facilitaria o contato e atrairia os alunos (os professores nao especificaram diferencas
nas reacaes de meninos e meninas).

"No meu caso, a relacao é totalmente diferente (das mulheres professo-
ras). Nefto sou o 'tio', como eles falam das 'tias', sou uma especle de lider, que joga,
brinca, corre, pula. E totalmente diferente" (Mario).

"Ah, eu jogo bola e bolinha de gude corn as criancas, faro educaciao
fisica corn etas toda semana. pub e brinco muito corn os alunos e corn isso consigo
criar urn afeto que é bem diferente das demais professoras" (Roberto).

E interessante destacar que nenhum dos entrevistados enfatizou a dimen-
sao intelectual do trabalho docente, aspecto que seria facilmente compativel corn
modelos de masculinidade, como mostraram as narrativas citadas por Catani e
cola boradoras. Talvez isso seja decorrència do fato de se tratar aqul de professores
do Ensino Infantil e das primeiras series do Ensino Fundamental, nivels em que a
concepcdo pedagagica predominante nas escolas brasileiras tern integrado os
aspectos propriamente Intelectuals do ensino a uma perspectiva mals ampla de
formacao geral, incluindo o desenvolvimento emocional, a satkle, a aquisicao de
valores morals etc.. Assim, parece que essa concepcao nao intelectualista do ensino
primario a partilhada por homens e mulheres professores, sendo menos uma conse-
qiiència do sexo do docente do que parte de uma cultura escolar produzida e
reproduzlda pelo corpo docente como urn todo.

Ao lado disso, outros professores, como Paulo e Roberto, enfatizavam os
aspectos disciplinadores do trabalho docente, considerando vantajoso ser homem
no sentido de obter mais facilmente o controle sobre os alunos, especialmente os
meninos mais agressivos: "Eu acho que o que tern é, as vezes, o professor, sei la, tentar
impor mais, ou ter a imagem que urn professor parece que impoe ma's respeito" (Paulo).

Este é urn aspecto recorrente nas falas de professores de ambos os sexos,
encontrado por outros autores no Brasil e em outros }Daises: a alegacao de que seria
mais facil para o professor de sexo masculino impor sua autoridade e controle sobre
os alunos. FreqUentemente, tanto nas falas de professores quanto ern estudos
acadOrnicos, a feminilidade e atitudes maternais e de cuidado tern sido tomadas
como opostos de disciplina, controle e masculinidade. Robert ConneIP 1 , por exem-
plo, opera corn uma polaridade entre maternagem e imposicao de disciplina e
ordem, ao analisar o trabalho de urn grupo de professores e professoras de ensino
mèclio na Australia. Como urn dos poucos autores que analisou o trabalho docente
tendo como referència o sexo e a identidade de género do professor ou professora,
Connell procurou identificar os elementos socialmente considerados femininos ou
masculinos no ensino. Para ele, a capacidade de empatia, de vincular-se emocio-
nalmente corn os alunos e de cuidar seria considerada parte da feminilidade,
enquanto o estabelecimento de autoridade, a obtencao de ordem e respeito as
normas escolares serlam caracteristicas da masculinidade: "Ha aqui uma tensdo que

mais do que uma incompatibilidade entre duos praticas. E uma tensao relativa ao
genera propriamente dito"32.

31 CONNELL. Robert W. Teacher's Work. Sidney/London/Boston: George Allen & Unwin, 1985.
32 'dem, p. 153, traducao minha.



Assim, mulheres professoras, ao afirmarem sua autoridade, sentida como
caracteristica masculina, estariam minando a prOpria feminilidade, aos olhos dos
outros e freqUentemente a seus prOprios olhos. Essa contradicdo estaria na base da
figura estereotipada da professora solteirona, rigida, disciplinadora e assexuada, tao
difundida internacionalmente. Ao mesmo tempo, a obtencdo de disciplina, "mesmo
sobre criancas", seria uma afirmacdo de masculinidade, especialmente quando
envolve violència fisica, e o exercicio da autoridade seria ndo apenas compativel
com a masculinidade convenclonal, mastambOrn uma forma dos homens professo-
res enfatizarem aspectos de sua prOpria masculinidade33.

Contudo, minhas observagOes tem indicado que controle, autoridade e
punicäo sobre as criancas ndo parecem alhelos ou contraditOrios a prOticas de
cuidado ou ameacadores a feminilidade das professoras primOrlas brasileiras 34. Em
suas falas, professoras e professores concordam que a figura masculina est:5 mais
associada a autoridade e que o homem professor seria mais disciplinador ou mais
adequado para lidar corn casos de indisciplina, especialmente de garotos.

lsso se deve ao fato de que, em parte, as relacOes que se estabelecem em
sala de aula, o tipo de disciplina, as formas de convivéncia e a Onfase ou ndo em
relacOes de cuidado, aparecem para os prOprios professores e professoras como
formas naturais e inevit6vels, oriundas diretamente de sua relacdo face a face com
as criancas, ou de seu prOprio intimo, sua vocacdo, sua personalidade e sua
experiOncia individual. Na medida em que essas formas de "manejo de classe",
como dizem eles, sdo em geral aprendidas informalmente, na experi6ncia profissio-
nal cotidiana, sua dimensdo social e histOrica fica mascarada e elas adquirem a
aparencia de verdades universals e naturals. E faz parte dessa naturalizacdo atribuir
as caracteristicas de cuidado as mulheres e a feminilidade.

De forma geral, a idóia padrdo é de que as mulheres, especialmente as
que sac) tambarn mdes, compreendem melhor as criancas, relacionam-se melhor
corn elas e sdo mais capazes de atendê-las em seus aspectos extra-cognitivos,
principalmente os emocionais, como se pode ver nas falas a seguir, extraidas de
entrevistas com mulheres professoras primarias:

"A gente j6 ye o homem mais radical, mais aluno para 16 e eu para ca. (...)
Como professor, eu ndo sei que relagdo de mals intim ele passa para seus alunos,
assim, mais perto" (Alda).

"A mulher, ela vivencia muito esse problema de sala de aula e talvez o
homem ndo tenha... ndo chegue ate o aluno. 0 sexo masculino nifio tem esse lado
de... o lado mais maternal. (...) A prOpria figura masculina eu acho que parece que
impOe mais, questa() de disciplina, certo? De disciplina. Porque a mulher é mais
maledivel nesse sentido, ela suporta mais, ela val deixar mais relaxado" (Maria Rosa).

"E tudo igual, mulher ou homem para ensinar. Apesar de que eu acho que
mulher tem mais paciéncia que homem, ntio é? Principalmente aquelas que sdo
mdes, se voce é mae e tern aluno, eu acho que tem mals pacrência, entende melhor
as criancas" (Priscila).

" lbidem, p. 155.

CARVALHO. Op. cit., 1998.



Mas as praticas em sala de aula, tanto de homens, quanto de mulheres,
incorporam de forma integral controle e cuidado em formas de autoridade pe-
dagOgica centradas na prOpria relacao do/a professor/a com as criancas, tendo
como ni.icleo a afetividade mesma e o vinculo emocional. Sem d6vida, as solucaes
que cada um encontra para obter disciplina sao diversificadas e incorporam
elementos das muitas concepcOes de controle escolar - desde o controle externo,
que nä() exclui o castigofisico, ate a motivacao e o interesse, passando pelo controle
do tempo, as ameacas de recurso a outras autoridades, como a diretora, e as regras
explicitamente discutidas. Mas, convivendo simultaneamente com todas essas
estrateglas, ha o apelo emocional, utilizado, ao que tudo indica, corn mais freqUen-
cia pelas mulheres professoras, que pedem as criancas urn bom comportamento ern
troca de amor, ou sob a ameaca de ficarem tristes ou magoadas; alegam que nao
merecem ser tratadas corn desobediência, barulho ou desordem; ou lembram-Ihes
que so querem o bern delas.

Assim, ainda que as diferencas nas formas de controle e disciplina possam
ser em alguns casos articuladas a identidade de genera do professor ou professora,
parece que, ao contrario da empatia e dos vinculos emocionais corn criancas que
seio quase sempre associados a tracos de feminilidade, mesmo quando exercidos
par homens, o controle e a disciplina sdo encarados de forma mais ambigua.
Quando exercidos par professores do sexo masculine, podem representar urn reforco
ou uma confirmacao de sua masculinidade, mas quando exercidos par professoras
integram-se a seu papel maternal junto as criancas sem maiores contradicaes, as
vezes ate mesmo se combinando diretamente a formas de afetividade atravês de
apelos emocionais.

Talvez Robert Connell, que estudou o trabalho docente ern escolas de
ensino medic), tenha extraido suas reflexaes da relacao entre professores/as e jovens,
uma relacdo muito mais conflituosa e na qual o exercicio da autoridade se aproxima
mais dos modelos de masculinidade hegernanicos. A autoridade junto a criancas, e
mesmo a viola-Ida fisica contra elas, entretanto, parece ser parte integrante dos modelos
predominantes de cuidado e de feminilidade nas escolas primarias brasileiras.

Ao considerar apenas a bipolaridade estabelecida entre feminilidade e
masculinidade, Connell parece ter deixado na sombra as relacaes de poder entre
adultos de ambos os sexos e criancas, criando uma imagem de mulheres passivas e
sem poder frente a homens autorltarios, que nao corresponde a professora primdria
poderosa e mesmo autoritória frente a seus alunos.

PressOes para o alto

Urn elemento presente em quase todas as entrevistas foi a pressao sabre
esses professores de classe no sentido de que eles ascendessem ern suas carreiras,
seja lecionando para series mais avancadas, seja assumindo cargos administrativos,
de forma semelhante ao encontrado na literatura em lingua inglesa. Quase todos
incorporavam em seus pianos futures deixar o ensino primório, mesmo aqueles que
apresentavam justificativas ideolOgicas ou religiosas para um compromisso com as
criancas. Esses pianos eram, nos casos que envolviam deixar o ensino escolar: a



abertura de consultOrio de psicologia (o trabalho docente aparecendo como estra-
têgia de sobrevivëncia enquanto estudante); e o trabalho em curso de computa-
ea°. Nos casos de ascensdo na carreira, os professores pretendiam assumir cargo
burocratico na administracdo do ensino ou trabalhar em cursos de formacdo de profes-
sores. A justificativa mais freqUente era a necessidade econOmica, embora tambêm
aparecessem a vontade de deixar-a sala de aula e a atraedo pela nova atividade.

"Gosto muito do que faco, mas (...) estou engajado nesse curso de
formacdo de professores e isso requer muito tempo, dedicacdo. Na verdade, ndo
queria que isso acontecesse (deixar a classe de criancas), mas o curso de professores
requer muito tempo, disponibilidade e infelizmente preciso me dedicar mais a esse
curso" (Ian).

"Eu ja estou mais ou menos ajeitado aqui, entdo eu you agOentando urn
pouquinho mais por aqui mesmo, pra ver o que e que cid Mas eu estou pensando
seriamente em largar, partir para outra coisa. (...) A sala de aula, pra mim, ja deu o
que tinha que dar, foi como aqueles namoros que foi muito born enquanto durou.
Acabou, acabou" (Paulo).

Mario, o Unica professor a ndo mencionar esse tipo de piano, estava
envolvido, naquele momento, em tres empregos diferentes, lecionando numa
escola municipal para a 1° sêrie do Ensino Fundamental, numa escola estadual para
o antigo ginasio (5° a 8° series do Ensino Fundamental) e numa escola particular de
Ensino Mêdio, totalizando quinze horas de aula por dia e assim solucionando seus
problemas econOmicos.

As autoras de lingua inglesa que mencionamos anteriormente chamaram
a atenedo para o fato de que, ao contrario das mulheres que exercem profissOes
tidas como masculinas, os homens em profiss6es 'femininas' ndo sofrem exatamente
discriminacOes, mas manfern seus privileglos masculinos ocupando os cargos mais
elevados e as posicc5es de maior prestigio e salario. Williams35 chegou a cunhar a
expressOo "escada rolante de vidro" (glass escalator), para descrever a situacdo
desses homens empurrados para cima exatamente pela sua situagOo de exceed°,
em oposiedo ao "teto de vidro" encontrado pelas mulheres em suas trajetOrlas de
ascensdo. Uma breve vista d'olhos nas estatisticas sobre o professorado brasileiro
confirma facilmente esse quadro: segundo pesquisa divulgada pela ConfederacOo
Nacional de Trabalhadores em Educacdo ja citada anteriormente, enquanto os
homens representavam, em 1997, apenas 2,6% dos professores de prê-escola ate
quarta seri° do Ensino Fundamental, eles constituiam 19,4% dos professores de 5° a 8°
series e 39,2% dos professores de Ensino Medio, ambas posicOes melhor remuneradas;
e ocupavam 19,3% dos cargos de diretores de escola36.

Alêm disso, nenhum dos professores entrevistados relatou situacOes de
discriminaedo por parte de suas colegas e superiores, pelo fato de serem homens,
embora falassem em "curiosidade", "estranhamento" e "desconfianca" de pais e
mdes e de alunos Mas essa atitude da clientela foi apresentada como "inicial" e
"superada atraves do respeito conquistado corn o trabalho serio":

35 Op. cit..

" CNTE. Op. cit..



"No iniclotive (dificuldades) pois as ma es ficavam desconfiadas em deixar
as criancas comigo. (...) Mas hole eu posso dizer que conquistel meu espago na
escola, sou respeitado e as pessoas gostam do meu trabalho. 0 problema é que nos,
homens, precisamos primeiro fazer o nosso nome, nosso trabalho precisa ficar
conhecido, para depots as pessoas reconhecerem nosso servigo. Eu, particularmen-
te, conquistel meu espago na escola" (Joao, professor em pró-escola).

E interessante destacar nesse tipo de postura a dimensdo individual da
superagdo dos preconceitos, encarada como urn esforgo particular de "conquistar
seu prOprio espago" e fazer-se valorizado.

Ern dois dos casos analisados, o preconceito contra o sexo do professor se
superpunha ao preconceito racial: "Eles chegaM 16 e ciao de cara corn urn negdo
dando aula pro filho deles" (Roberto). De acordo corn esses professores, o problema
maior corn relacdo ao racismo se verificaria junto 65 familias e aos alunos e se
acentuaria nas escolas particulares, onde "se combina corn o preconceito socio-
econOmico", devido as diferengas de poder aquisitivo entre os alunos e o professor.

"As questOes de raga as vezes surgem em brincadeiras, ou entre os alunos.
Ou as vezes se ouve urn comentario macs cfnico ern relagdo ao professor ser negro.
(...) Quando a pessoa a negra e tern urn jeito mein homossexual, entOo, tern muita
coisa que os prOprios alunos j6 vdo discriminando" (M6rio).

Contudo, ao longo da entrevista, o professor Mario acabou relatando
casos de discriminagdo por parte de diretores de escolas que ficariam "contrariados
por terem de me engolir" e por parte de urn professor universitOrio, enquanto era
aluno na faculdade:

"0 professor desafiou a classe corn questOes especialmente dificeis. Eu
era born naquilo, sabia e respondi a todas as perguntas. A certa altura, o professor
disse: Wocè, apesar de negro é multo inteligente'" (MOrio).

Para alem dessas mengOes, entretanto, chamou a atengOo das
entrevistadoras a dificuldade ern abordar a questdo racial, assim como o preconcei-
to corn relagdo a opgdo sexual, perguntas as quais os professores respondiam quase
sempre corn lacOnicos "ndo, nunca aconteceu". Corn relagdo ao racismo, Nilma
Lino Gomes37 JO chamou a atencao para a forgo da estrategia de ocultamento e
siléncio nas escolas pUblicas, reproduzindo uma situagdo difundida ern toda a
sociedade. Negar situagOes de discriminacdo ou ate mesmo as prOprias caracteris-
ticas raciais tern sido uma atitude freqUentemente adotada pelos professores e
professoras negros/as frente ao preconceito generalizado.

Quanto a opgdo sexual, os professores ouvidos limitaram-se a mencionar
suspeitas de homossexualidade quando ainda eram alunos dos Cursos de Magistêrio,
situacao em que parecem ser macs evidentes as atitudes preconceituosas. Tamloêm
entre os alunos de cursos universitarios de formagdo de professores ouvidos por
Catani e colaboradoras aparece explicitamente a mengOo 6 acusagdo de
homossexualismo contra os rapazes que optam pela carreira docente. Sao conhe-

"GOMES, Nilma Uno. A TrajetOria Escolar de Professoras Negras e sua Incid6ricia na Construcdo da
Identidade Racial: urn escudo de caso ern uma escola municipal de Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educactio, 1994 (dissert. mestr.).



cidas as acusacoes e suspeitas desse tipo que recaem sobre homens que se
dedicam a outras carreiras intensamente feminilizadas, como enfermagem,
biblioteconomia ou servico social. Entretanto, a literatura da area educacional se
omite quase completamente no Brasil quanta a esse tema, existindo mencoes
apenas na bibliografia sobre Educacao Infanti1 38 . Nas escolas de Ensino Fundamen-
tal, este é urn assunto tabu, totalmente silenclado.

Assim, é possivel nos perguntarmos, como fez Selfert39 em relacao a
professores norte-americanos nos anos 80, se encontramos tao poucos homens
lecionando para criancas ndo tanto porque eles sofram fortes discriminacOes,
pressOes internas a carreira no sentido de deixa-la, mas porque sofram atracoes
externas em direcdo a outras ocupacaes. Nao se trata de discutir se essas pressOes
sao externas aos sujeitos ou Internalizadas, pals certamente trata-se de ambos os
aspectos combinados; mas, antes, de perceber que ntio stio movimentos de
expulsao da carreira docente, par atitudes preconceituosas e discrIminatarlas de
colegas e chefes, como acontece corn as mulheres minoritórias em carreiras Was
como masculinas; mas movimentos de atracdo em direcao a outras ocupacOes que
parecem mais rendosas, prestigiadas e adequadas aos parametros da masculinida-
de hegemonica. Como afirma urn professor entrevistado:

"A carreira é linda, mas nao da boa remuneracdo. (...) E impossivel ganhar
Isso e querer fazer as coisas e ter um padreio de vlda bom, a familia. 0 trabalho de
computacao é uma oportunidade de crescer urn pouco mais" (Roberto).

Conclusaes

Finalmente, gostaria de refletir sabre o contraste entre esses rapidos perils
de professores e a imagem idealizada do 'novo homem', tao divulgada na midia
brasileira nos 0Itimos anos, urn homem sensivel, compreensivo, companheiro preocu-
pado, amigo e pal carinhoso, em cantata cam suas ernocOes e afeito a tarefas antes
restritas as mulheres, como o cuidado infantli. Embora a prOpria imagem na rnidla
seja contraditaria, apelando em muitos casos para os repeal:511os mais tradicionals40,
a escola brasileira parece ser ainda urn dos lugares socials mais conservadores, onde
a divisao rigida entre os papeis e funcães de coda sexo parece resistir aos apelos de
renovactio. Ndo apenas esses professores nitio correspondem aquele modelo idea-
lizado, como tudo indica que rid° procuraram o magisterio como forma de contes-
tacao do padrao hegernanico de masculinidade, nem como forma de transmItir aos
alunos novas modelos, exemplos de homens que cuidam de criancas sem par isso
perderem sua masculinidade.

Podemos especular que a mera presenca desses professores poderia
contribuir para diminuir o preconceito corn relacdo ao homem que exerce a

38 CAMPOS, Maria M. M. et alli. Profissionais de Creche. Codemos CEDES, n. 9, 1991, p. 39-66; CRUZ. Op.
Cit..

39 0p. cit..
4° MEDRADO, Benedito. Homens na Arena do Cuidado Infantil: imagens veiculadas pela midia. In:
ARILHA, M. et alli (orgs.). Homens e Mosculinidades: outras palavras. Sao Paulo: Ecos/34, 1998.



profissao docente nas series iniciais, mas parece que seu cornportamento acaba por
reforcar, ao menos em parte, estereatipos a respeito da masculinidade e do
professor homem. Como afirma Christine Williams", falando sobre os homens em
ocupacaes 'femininas' e seus esforcos para manteruma imagem de si mesmos como
diferentes e superiores as mulheres: "ironicamente, eles apoiam a 'masculinidade
hegemonica' apesar de seu papel nt-ao tradicional"42.

Contudo, ao manterem-se na carreira e buscarem justificativas para suas
escolhas, esses homens certamente estao tambern introduzindo contradicaes e
ressignificando praticas e comportamentos; estao mostrando que existem 'voca-
caes' masculinas para o ensino e formas de cuidado infantil associadas a masculi-
nidade, praticas diferentes daquelas das professoras, por envolverem mais clara-
mente atividades fisicas amplas, competitividade e autoridade, mas ainda assim,
praticas de culdado. E estao mostrando que existem, na personalidade de homens,
elementos que o senso comum considera como femininos. Em contextos socials
conservadores, em que a divisao de papas e functies entre os sexos é extre-
mamente rigida, essas atitudes sao inovadoras e representam certamente acenos
de mudanca.

4 ' Op. cit..
42 'dem, p. 145, traducdio minha.
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